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INTRODUςAO 

Este e urn trabalho que pretende buscar cornpreender ο pa

pel desernpenhado pela arte na educa9ao - ern especial de 19 grau -

nas escolas brasileiras. 

Nossas pesquisas rnostrararn que existern poucas obras so

bre arte e educa9ao no Brasil. Via de regra (salvo honrosas ex-

ce9oes) sao encontrados livros preocupados em transrnitir tecni 

cas de ensino artistico sern ao rnenos rnencionarem qualquer supor-

te teorico ou entao livros teoricos desvinculados da pratica ar-

tistica. Ha tambern tradu9ao de obras ligadas a arte, porern sern 

articula9ao corn seu ensino, ο que restringe a possibilidade de 

aproveitamento pelos professores de educa9ao artistica. 

Descobrirnos que e parca a bibliografia brasileira se qui 

sermos responder a perguntas aparenternente sirnples corno, por ~ 

plo: por que a arte e irnportante na educa9ao? Quais as corren-

tes existentes ern educa9ao artistica? -Quais as razoes teoricas 

que perrnitem enaltecer deterrninados rnodos de agir nas aulas de 

arte e condenar outros? Corno escolher os criterios para enten-

der os procedirnentos artisticos de sala de aula? 

Se a pratica do ensino artistico e deficiente, ο e ainda 

rnais a reflexao teorica sobre ο ensino de arte. Sendo quase nu-
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1a a preocupa9a0 seria COffi a arte e seu ensino nao e de estra-

nhar, por exemp1o, que seja dada tao pouca importancia para nos-

so passado historico e que se desconhe9a tanto a historia do en 

sino de arte no Brasi1. Em 1evantamento bib1iografico sobre os 

varios aspectos da cu1tura brasi1eira, Sodre( 1 ) apresenta apenas 

um titu1o re1ativo ao ensino de arte brasi1eira. Apenas em 1978 

apareceu uma obra propondo-se a ana1isar ο ensino de arte no Bra 

si1 nos seus aspectos socio-cu1turais-1egais desde ο ano de 1816, 

com a chegada da Missao Francesa ao Brasi1 contratada 

D. Joao VI ate ο Modernismo em 1922. (2 ) 

por 

~ comum ouvirmos que a Educa9ao Artistica esta desvincu 

1ada da arte adu1ta porque seu objetivo nao e formar artistas ou 

estetas, mas nao e comum dizer que ο objetivo da matematica nao 

e formar matematicos ou que ο ensino da 1ingua patria nao visa a 

forma9ao de gramaticos. Ensina-se matematica independentemente 

de se saber se ο a1uno sera ou nao um matematico. Nao deixa de 

ser uma forma comoda de eximir-se de qua1quer compromisso para 

com ο estudo de Arte e Estetica ο dizer-se que ο objetivo nao 
~ 

e 

a forma9ao de artistas. 

Embora a maioria dos estudiosos aponte os preconceitos 

que existem com a arte enquanto entendida como adorno, como afe

ta9ao de uma c1asse socia1, nota-se que existem preconceitos teo 

ricos de carater mais gera1 que 1evam-na a ocupar um 1ugar peri-

ferico nos curricu1os esco1ares. Existe a ideia bastante arrai-

(1) Ne1son Werneck SODRE, Ο que se Deve Ler para Conhecer ο 

Brasi1, S.P., Circu1o do Livro, 1980, p.295. ~ο seguinte ο 
titu1o apresentado: RIOS FILHO, Α. Mora1es de Los, Ο ensino ar 
tistico. Subsidios para a sua historia (1816-1886)- Rio-s.d. 

(2) Trata-se da obra Arte-Educa9ao no Brasi1, de Ana Mae Τ.Β. 
BARBOSA, S.P., Editora Perspectiva, 1978. 
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gada de gue arte e efluvio ernocional de uns poucos dotados e que 

sua inspira~ao vern de algurna for~a rnetafisica inexplicavel corn 

os dados de que se dispoe. 

Sendo assirn, esta arte nada teria a ver corn a educaςao 

porque nao pode ser ensinada, depende de dorn e,ρortanto, a arte 

dos artistas nao interessa no ambito da educa~ao. 

Fala-se que a Educa~ao Artistica desliga-se da Estetica 

porque seus fins sao educativos,o que nos leva a refletir sobre 

a seguinte coloca~ao: "Α αrte ~ educαtivα enquαnto αrte~ mαs 

nao enquαnto 'αrte educαtivα'~ porque neste cαso elα e nαdα e ο 

n αdα nao pode educαr". ( 3 ) 

Sugere-se que ο cientista trabalha corn ideias e ο artis-

ta corn erno~oes e sentirnentos, rnas ja John Dewey afirrnara: 

Quαlquer visao que ignorα ο pαpel necessario dα inte
ligenciα nα produ~ao de obrαs de αrte esta bαseαdα nα 
identificα~ao do pensαmento com ο uso de um tipo espe 
ciαl de mαteriαl~ signos verbαis e pαlαvrαs. Pensαr 

efetivαmente em termos de relα~oes de quαlidαdes e 
umα exigenciα severα postα sobre ο pensαmento~ tαnto 

quαnto ο pensαr em termos de s{mbolos verbαis e mαte
maticos. Com efeito~ desde que αs pαlαvrαs sao fαcil 
mente mαnipulαdαs de modo mecanico~ α produ~ao de uma 
obrα de αrte genu{nα provαvelmente exige mαis inteli
genciα do que α mαior pαrte do chαmαdo pensαr entre 
aque les que se gloriαm de ser "inte le ctuαis ". ( 4) 

Dewey afirrnava sua estranheza corn referencia a suposi~ao 

r.orrente de que ο artista sente e ο cientista pensa, ao rnesrno 

ternpo ern que rnostrava a racionalidade do trabalho artistico. Mas 

(3) Β. CROCE, Cultura e Vida Moral apud Antonio GRAMSCI, Lite 
ratura e Vida Nacional, 2.a ed., R.J., Editora Civiliza~ao Brasi 

leira, 1978, p.lO. 
(4) John DEWEY, Α Arte corno Experiencia, Cole~ao Os Pensado-

res, SP, Editora Abril, 1980, p.97. 
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pouca aten9ao se lhe deu neste particular e so recentemente 

que Se procede a recupera9a0 de tais coloca9oes. 

.-
e 

Α existencia deste preconceito no &mbito da arte nos pa-

receu merecer ser estudada detidamente - isto e, discutir em que 

medida a inteligencia participa da elabora9ao do trabalho de ar-

te. Em resumo, a arte faz parte de um dominio separado das de-

mais atividades pelas quais ο homem conhece seu mundo,ou nao? Α 

arte e conhecimento do mundo? Qual a liga9ao deste problema com 

as praticas de educa9ao artistica? Como este problema se articu 

la com as teorias educacionais de arte? Α legisla9ao brasilei-

ra, no que compete ao ensino de arte, considera ο problema? Em 

que termos? 

Vimos que ο filao era rico para a analise e que prometia 

descobertas. Passamos a procurar respostas a estas perguntas e 

surgiu ο presente trabalho. 

~ importante frisar que trata-se de trabalho feito por 

uma pedagoga interessada em estudar as possiveis contribui9oes 

da arte ao processo de educa9ao. Buscaram-se informa9oes especi 

ficas na medida em que foram necessarias para a compreensao do 

problema. 

Α presente reflexao certamente remetera ο interessado a 

outros campos de estudo como a Semiologia, a Teoria da Comunica-

9ao, a Teoria da Criatividade, a Psicologia da Percep9ao, a So

ciologia da Arte(S), etc. Νο entanto a men9ao a estes campos 

(5) Um estudo de Sociologia da Arte deveria englobar: Socio
logia dos Grupos e Tipologia das Civiliza9oes; Sociologia das 
Obras; Sociologia dos Objetos figurativos e dos meios de expres
sao; Sociologia Artistica Comparada: sinais e simbolos; Socio
logia da Arte na Sociedade Industrializada. cf. Pierre Francas
tel, "Problemas de Sociologia da Arte", Sociologia da Arte, ΙΙ, 

Gilberto Velho, org., R.J., Zahar Editores, 1967, pp.35-41. 
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nao supoe que sejam eles aqui aprofundados. Ο campo e extenso, 

amplo e ο que procurar-se-a fazer e sua articula~ao com ο proble 

ma da arte no nivel da educa~ao, terreno ainda relativamente vir 

gern na reflexao pedagogica brasileira. 

Sern ο respeito as atuais conquistas que ilurninarn a corn-

preensao da arte nao se pode falar ern educaςao artistica pois 

a arte so pode ser educativa se houver atenςao as suas caracte-

risticas proprias, isto e, ao que faz corn que seja arte e nao 

outra coisa. 

Α analise da bibliografia a que tivernos acesso nos rnos-

trou que ο aspecto da intelectualidade ou nao da arte parece ser 

urn ponto vital nas reflexoes dos infimeros autores. Percebernos 

que havia indicios de que a afirrna~ao do papel da inteligencia 

na obra de arte nao significaria negar a presenςa da ernoςao, do 

sentirnento, rnas ve-los ern unidade, e passivel de estudo cienti

fico e ern dirnensao mais rica e portanto rnais hurnana. Ε foi por 

isto que seguirnos tal trilha. 

Delirnita~ao do carnpo 

ο carnpo de analise do presente trabalho sera ο cornpreen-

dido no que se chama atualrnente de artes visuais. Assirn, sernpre 

que aparecer Ο terrno arte estarernos llOS referindo as Brtes vi-

suais. Mas e preciso apresentar os contornos do que se entende 

por artes visuais. 

De acordo corn Gornbrich "Uma coisa que realmente nao exis 

te e aquilo α que se da ο nome de Arte. Existem somente artis

tas". (6 ) Α afirrna~ao e tautologica e em nada nos ajuda. Ha rnui 

(6) Ε.Η. GOMBRICH, Historia da Arte, circulo do Livro, S.P., 
Copyright 1972, p.4. 
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tos produtos humanos que sao chamados de artisticos e ninguem 

contesta quando dizemos que a poesia, por exemplo, e arte. ~ 

do que qualquer principio teόrico, e a tradiςao que tem levado a 

agrupar, ha muito tempo, as manifestaςδes artisticas em determi

nadas categorias. {7) Νο seculo XV, Leon Battista Alberti chamou 

de artes do d e senho varias das formas que hoje se incluem nas ar 

tes visuais. Na epoca barroca, a partir do seculo XVII, foram 

denominadas be las artes em contraposiςao as artes liberais e me-

canicas. 

Na Idade Media, as artes liberais, assim chamadas porque 

eram as Uηicas dignas de um homem livre, tinham por objeto a lin 

guagem e as matematicas. As artes da palavra eram a gramatica, 

a dialetica e a retόrica (trivium 3 estudado em 4 ou 5 anos) . Em 

seguida, e por 3 a 4 anos, estudava-se ο quadrivium que compreen 

dia ο estudo da aritmetica, da geometria, da astronomia e da mu

sica. (8). Α pintura e a escultura estavam entre as artes mecani 

cas, requerendo traba1ho e artesanato. {9 ) Supδe-se que a estima 

pela musica e ο desdem pelas belas artes provenha de Platao, que 

na RepUb1ica recomendou a musica para a educaςao dos herόis por 

que favorecia a participaςao na ordem matematica e na harmonia 

do cosmos, 1ocalizados alem do a1cance dos sentidos, ao passo 

q ue as artes, e em particular a pintura, eram tratadas com pre-

cauςao porque intensificavam a dependencia do homem as imagens 

. 1 ~ . (10) 
1 usor1as. 

(7) Pedro MANOEL, Arte no Brasi1, 19 vol., S.P., Editora Abri1, 
1979, p.12. 

(8) Edward McNa11 BURNS, Histόria da Civi1izaςao Ocidenta1, 
2.a ed., Porto A1egre, Editora Globo, vol. Ι, p.379. 

(9) Rudo1f ARNHEIM, Ε1 Pe nsamiento Visua1, Buenos Aires, Eude 
b a , 1971, p.2. 

(10) Idem, ibide m. 
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Νο come~o de nosso secu1o, as formas antes inc1uidas na 

denomina~ao de be1as artes foram denominadas artes plasticas 3 

porque todas continham qua1idades p1asticas, ou seja, qua1idades 

de re1evo ou de massa, ainda que aparentes. 

Α partir dos anos 50, apareceu a expressao artes visuais3 

significando que seriam captadas eminentemente pe1a visao. As 

c1assifica~oes variam de autor para autor e ha os que preferem 

continuar fa1ando de artes p1asticas. 

Pedro Manoe1 inc1ui na categoria de artes visuais ο dese 

nho, a pintura, a gravura, a escu1tura, a arquitetura, ο urbani~ 

mo e a fotografia. (11 ) Para Roberto Pontua1 (12 ) as artes p1asti 

cas compreendem a pintura, ο desenho, a gravura, a escu1tura, ο 

enta1he, a ourivesaria, a cria9ao de jδias, a tape~aria, a cari-

catura, ο desenho de humor. Segundo Pontua1, estao ainda 1iga-

das as artes p1asticas: a arquitetura, ο desenho industria1, a 

programa~ao visua1, a fotografia, a cenografia e "pouco mais".<13) 

ο que sao as artes visuais, portanto? ο desenho, a pin-

tura, a escu1tura, a pintura-escu1tura e outros hibridismos cer-

tamente entram na categoria. As artes visuais eng1obam tambem a 

arte feita pe1o artista que traba1ha nos meios de comunica~ao de 

massa, como a te1evisao, as revistas em quadrinhos, ο cinema etc. 

Eng1obam tambem todas as formas visuais geradas na sociedade con 

temporanea atraves dos meios os mais diversos, ja que todas tem 

uma dimensao estetica. Ha artistas fazendo textos para seriados 

de te1evisao, outros criando simbo1os para produtos do mercado, 

(11) Op. cit., p.12. 
(12) Roberto PONTUAL, Dicionario das Artes P1asticas no Bra

si1, R.J., Editora Civi1iza~ao Brasi1eira, 1969. 
Χ13) Idem, pag. introdu~ao s/n9. 
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outros desenhando i1ustra9oes para 1ivros e revistas, outros tr~ 

ba1hando na propaganda (que exige pessoas a1tamente criativas), 

ou desenhando novos mode1os de 1iquidificadores, de carros ou de 

1ocomotivas, projetando esta9oes de metrδ, programando ο visua1 

de 1ogradouros pub1icos etc. Α arte de massa atrai hoje homens 

que em outras circunstancias traba1hariam em poesia, romance, tea 

tro. 

Existe toda uma ava1anche de informa9ao visua1 oferecida 

diariamente, e minuto a minuto, por toda parte, a todas as pes~ 

soas. Existem so1icita9oes de consumo em todos os objetos co1o-

·· cados no mercado, assim como ne1es existe uma dimensao estetica, 

dada pe1os profissionais do "design", que os torna mais atraen-

tes para ο consumo. 

Αο mesmo tempo, existem os museus, com as obras de arte 

de outras epocas, e as ga1erias de arte, que expoem periodicame~ 

te trabalhos de artistas de hoje e que, de certa maneira, conti-

nuam a manter, ainda que em pequena esca1a, a "aura", a unicida-

de do objeto artistico, outrora ο maior va1or da produ9ao artis-

tica. 

Por outro 1ado, ocorrem traba1hos considerados menores, 

chamados de artesanato, recebidos mais pe1a uti1idade que pe1o 

va1or artistico. Ο prδprio conceito de artesanato deve ser re-

visto: se toda arte e cria9ao, exp1ora9ao, pesquisa, ο artesa-

nato poderia ser orientado nesse sentido. Parece que quando as 

atividades manuais perdem essa conota9ao recebem ο nome de arte

sanato. (14 ). Ha grande possibi1idade de pesquisa, por exemp1o, 

(14) Artesanato e a arte do artesao. Artesao: artista; indi
viduo que exerce por conta propria uma arte, um oficio manual. Cf. 
Aure1io Buarque de Ho1anda FERREIRA, Novo Di~ionario da Lingua 
Portuguesa, R.J., Editora Nova Fronteira, 1. ed. Mereceria es
tudo particu1arizado a produ9ao atua1 do que se conside ra como 
artesanato, em oposi~ao a outros produtos artesanais que nao ~n
tram na categoria e que ganham mais status. 
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em tapeγaria, como demonstra a rea1izaγao da 3.a Triena1 de Tap~ 

γaria, em abri1 de 1979. (15 } 

Considerando-se que nas au1as de arte tem-se inc1u1do g~ 

ra1mente atividades 1igadas as artes visuais a presente ref1exao 

far-se-a nos 1imites desta area e e por este motivo que repeti-

mos que sempre que uti1izarmos ο termo arte "tout court" estare-

mos nos referindo as artes visuais, empregando denominaγoes esp~ 

c1ficas quando nos referirmos a outros campos das artes. 

Ο Prob1ema 

Ο preconceito genera1izado de que a arte se circunscreve 

apenas ao campo das intuiγoes sens1veis, do sentimento e da emo-

γaο tem mantido distantes de sua prob1ematica muitos estudiosos 

e educadores que ainda veem ο fenδmeno art1stico no terreno do 

m1stico e dos s1mbo1os incognosc1veis surgidos nos momentos de 

"inspiraγao". 

As propostas educacionais mais difundidas para justifi-

car a inc1usao da arte na educaγao tem mantido este preconceito 

na medida em que enfatizam dois tipos de abordagem: de um 1ado, 

vendo a arte como fruto da intui~ao do artista, consideram que 

no ambito da educa~ao esta nao visa a forma~ao de artistas, ten

do ο prec1puo objetivo de desenvo1ver a auto-expressao do educa~ 

do 1evando-o a expansao de sua persona1idade. De outro 1ado, e 

(15} Fo1ha de S.P. de 21.12.80, Caderno 5. Segundo a not1-
cia, ha varios artistas brasi1eiros divu1gando a tape~aria como 
arte, inc1uindo seu historico. Ha pesquisas no campo investiga~ 
do a mito1ogia ind1gena brasi1eira, procurando "mαis α fοΊ'mα que 
α co'l'~ usαndo fib'l'αs nαtu'l'αis e Ί'~sticαs". 
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ern decorrencia do ponto anterior, elirninarn, na concepγao educa

cional de arte, ο contato corn a obra de arte adulta (por urna su

posta possibilidade de desvirginarnento da espontaneidade infan

til) fechando ο carninho de urn estudo do hornern atraves da arte. 

Objetivos 

Trata-se de verificar: 

1) Se a arte e parte de urn dorninio separado do dorninio 

intelectual ou se se pode falar da intelectuaLidade da arte. 

2) Se estas constataγoes sao cornpativeis corn a arte tal 

corno e entendida nas concepγoes educacionais. 

3) Corno estas constata9oes se articularn corn a forrna corno 

ο professor de Educa9ao Artistica ve sua area. 

4) Se a legisla9ao brasileira no que toca a arte e cornpa 

tivel com estas constata9oes. 

Plano de desenvolvimento 

Ο trabalho estara dividido em quatro capitulos. Νο pri-

meiro serao discutidos aspectos a respeito da intelectualidade 

ou nao da arte atraves de pesquisa bibliografica. 

Νο segundo capitulo- arte nas concep9oes educacionais

serao cotejados os aspectos discutidos sobre a intelectualidade 

da arte corn as concep9oes educacionais em arte mais difundidas, 

atraves de analise bibliografica. 

Νο terceiro capitulo serao apresentados os resultados de 
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uma pesquisa exploratoria realizada com professores de Educa~ao 

Artistica da rede oficial e particular do ensino da cidade de Pi 

racicaba, S.P. Procurar-se-a interpretar referidos resultados a 

luz da discussao efetuada nos capitulos anteriores. 

Νο quarto capitulo sera feita uma reflexao sobre os tex-

tos legais e normativos que dispoem sobre ο ensino de arte na 

educa~ao onde procurar-se-a ο nexo com as ideias anteriormente 

discutidas. 

Na parte final -de considera~oes gerais espera-se 

ter chegado a algumas conclusoes -ou, quando nao, indicar-se-ao 

hipoteses de trabalho, duvidas, aporias. 

Do Metodo 

Deixando deliberadamente de lado quaisquer pretensoes a 

uma pureza metodologica, de resto problematica dada a natureza 

do trabalho, procuraremos assim mesmo explicitar as linhas basi-

cas de natureza metodologica que orientaram e sustentaram ο pre-

sente trabalho. 

Sentimos que, sob ο manto da rigidez metodologica, mal 

se disfar~a a camisa-de-for~a em que se aprisiona ο pensamento. 

De outra parte, a esta altura do avan~o da ciencia e da reflexao 

em geral, e impossivel a um metodo prescindir das conquistas do 

outro. Α ortodoxia e quase um luxo intelectual, cujo pre~o 

muitas vezes, ο empobrecimento da propria elabora~ao. 

~ 

e, 

Ε no entanto e preciso ter metodo, sem ο que nao ha dis-

ciplina, sem a qual ha dispersao - inimiga ntimero um do progre~ 

so em todas as areas, que se faz por concentra~ao. 
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Ha urn ponto de partida, que adotamos desde ο inicio, pa

ra em seguida questiona-lo. Tal e ο da intelectualidade da ar

te. Ele surge para n6s como tema~ dentro do campo da educa~ao 

art{stica (ou arte-educa9ao, como se fara ver), que por seu tur

no e parte do amhito geral da ciencia da educa9ao. Esta primei 

ra fase e a do afloramento tematico. 

Α· estrutura do tema nos e dada pelas ideias que nele se 

posicionam, pelas rela9oes que elas deixam entrever, pelas hipo

teses que ai surgem, pelas pistas de consequencias que se abrem. 

Entao, ja na primeira fase, ha urn trabalho analitico, de decompo 

si~ao de ideias-mestras e problemas centrais atinentes ao tema. 

Resta verificar a consistencia estrutural do tema~ que corres

ponde a constata9ao de sua importancia dentro do ambito proposto 

(no nosso caso, a educa9ao), e sua consistencia lόgica~ conside 

rando as ideias que ο constituem. 

Α fase do afloramento ternatico, segue-se a do teste de 

sua culturalidade. Aqui, rnediante analise bibliografica, exami

na-se urn aspecto particular da historicidade do terna, considera

da a partir das formula9oes dos autores que ο tratararn. 

Ern seguida, corn apoio nurn instrumental rninimo de capta-

9ao do real hist6rico, onde novarnente conta a bibliografia, mas 

tambern a experiencia direta e urna surnaria pesquisa explorat6ria, 

intenta-se captar as tensoes experirnentadas pelo terna nos seus 

desdobrarnentos na pratica social. 

Α ultima fase metodologica e a da logicidade. Aqui, com 

ο terna ja "depurado", tiram-se suas consequencias por via logica 

procurando chegar-se a marcos orientadores da pratica no ambito 

pretendido. Νο nosso caso, algumas contribui9oes para ο aprirno

rarnento da pratica educacional brasileira no arnbito da arte. 



CAP!TULO Ι 

DA INTELECTUALIDADE DA ARTE 

Ha α tendenciα α trαtαr αs αrtes como 
umα esferα de estudo independente e α 

supor que intui~ao e intelecto~ senti 
mento e rαzao~ αrte e cienciα coexis= 
tem~ mas nao cooperαm. 

Rudolf Arnheim~ El pensαmiento visuαl~ 

p.292. 

Falar da intelectualidade da arte nao e defender ο forma 

lismo, ou uma arte intelectualizada, academica. Pelo contrario. 

Uma arte cerebral, preocupada com a aplica9ao de principios e de 

normas, torna-se fria e esquematica. Α alegria de criar parte 

do entusiasmo do artista que descobre as signi~ica9oes contidas 

ou geradas por sua arte. Da mesma maneira, uma ciencia intelec-

tualizada- sem tautologia -ήο sentido corrente e pouco preciso 

de "intelectualizado" poderia tambem resvalar para ο formalismo. 

Α alegria de criar, que sempre se reconhece no trabalho artisti-

co, e igualmente de se reclamar do trabalho cientifico. Heureca: 

e antes uma interjei9a0 do cientista que do artista, e designa 

sobretudo a emo9ao de quem cria. Ate na filosofia ο formalismo 

ronda um trabalho que, de seu natural, e marcado pela fecundida-
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de da cria~ao por via da ref1exao. 

Fa1ar da raciona1idade da arte imp1ica desfazer precon-

ceitos profundamente arraigados em nossa civi1iza~aoι que triun

fam ainda em muitos ambientes e que constituem uma concep~ao an 

ti-rea1ista e anti-historicaι infe1izmente inf1uenciando ainda 

muitos traba1hos no campo da arte infanti1. 

As teorias que abordam a arte fora do estudo objetivo de 

suas pretensoes e de seus meios -ao nao poder iso1a-1os da rea 

1 . d d ab . d d .. . d . t . . . (1 ) 1 d . . 1 a e -ac am ca1n ο no om1n1o ο 1n U1C1on1smo ι evan ο a 

. a τ te ao dominio do inefave1 e do subconsciente. 

~ muito comum a exp1ica~ao da arte como uma atividade he 

terogenea em re1a~ao as demais formas de atividade pratica e si~ 

nificativa da sociedade e a de sua evidencia intuitiva. Suzanne 

Langer( 2 ) ι por exemp1oι afirma: 

Que especie de coisα e α Arte~ pαrα representαr pαpeZ 
t5o importαnte no desenvolvimento humαno? Ν5ο conBti 
tui αtividαde intelectuαZ~ e todαviα e necessariα α 
vida inteZectuαl; n5o e religiao~ contudo cresce com 
α reZigi5o~ serve-α e~ em grαnde pαrte α determinα. (3) 

(1) De acordo com ο Dicionario La1andeι ο intuicionismo e uma 
doutrina em que ο conhecimento repousa na intui~ao. Intui~aovem 

a ser ο conhecimento de uma verdade evidenteι de qualquer nature 
za que e1a seja, que serve de principio e de fundamento a razao 
discursiva. Cf. Andre LALANDEι Vocabu1aire Technique et Critique 
de 1a Phi1osophieι Paris, Presses Universitaires de Franceι 1972ι 

p.537. 
De acordo com Thonnardι exp1icando a pa1avra em Bergsonιa • 

intui~ao opoe-se ao conhecimento abstratoι exc1ui qua1quer inter 
medio de conceitoι "e pois umα coincidenciα entre ο conhecente e 
ο conhecido". Sendo contato imediatoι exc1ui qua1quer combina
~ao de ideiasι qua1quer raciocinio, "entregα-nos de golpe ο reaZ 
nα suα plenitude". Cf. Α.Α. THONNARDι Compendio de Historia da 
Fi1osofiaι Desc1ee e cna Editores Pontificiosι Tournaiι 1953,p.920. 

(2) Suzanne κ. LANGER, Ensaios Fi1osoficos, S.P., Editora Cu1 
trix, 1971. 

(3) Suzanne Κ. LANGER, op. cit., p.82. 
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~ comum encontrar nos autores posi9oes como esta ainda 

que enunciadas de outra forma. Pe11egriniι por exemp1oι fala que 

a arte "Sigue las vlas de la sensibilidad intuitiva y no las de 

, (4) 
la razon". 

ο preconceito genera1izado de que a arte e uma esfera se 

parada das demais atividades humanas pode ser c1aramente 

na cita~ao que se segue: 

... essa elabora~ao criadora chamada arte nao nasce do 
estudo analltico e racional~ indutivo ou dedutiVo 3 nem 
da contraposi~ao de teorias. Α arte brota de um aque 
cimento interior3 chamado intui~ao 3 que3 provocado ou 
nao pelo mundo exterior~ permite uma sintoniza~ao cla 
ra do subjetiVo3 do que somos com ο que podemos ser~ 
e possibilita realizar~ independente de analise3 α for 
ma reveladora. (5) 

visto 

Gardner( 6 ) ι estudando ο fenomeno artisticoι chama a aten 

~ao de que os proprios artistas mantem a ideia de que em arte tu 

do e inspira~ao e cita uma frase de Nietzsche em que este reco-

nhecia que: 

It is to the interest of the artist that others should 
be lieve in sudden suggestions~ so-called inspiration( ... ) 
All great men ωere great ωorkers~ indefatigable not 
only in invention~ but ~lfo in rejection3 sorting out3 
~evising and arranging. 7 

Mesc1ada a ideia de que a arte se circunscreve ao terreno 

da intui~ao ainda subjaz tambem ο preconceito de que a arte deve 

(4) A1do PELLEGRINiι Para contribuir a 1a confusion 
Buenos Airesι Ediciones Nueva Vision, 1965, p. 37. 

(5) Pedro MANUELι "Para conhecer a nossa arte", Arte 
si1 (2 vo1s.) ι Editora Abri1, SP, 1979, ·p. 11. 

(6.) Howard GARDNER, The arts and Human Deve1opment, 
interscience pub1ication, John Wi1ey & Sons, New York, 

(7) Idem, p.269. 

genera1, 

no Bra-

Α Wi1ey-
1973. 
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ser be1a ou agradave1, tao sornente. Pe11egrini esc1areceu bern 

este ponto quando afirrnou: 

Α αntigα sepαrα~ao que se estαbeleciα entre objetos 
poeticos e αpoeticos se bαseαvα num equ{voco: ο de 
confundir ο poetico com ο αgrαdavel 3 com ο que provo
cα puro prαzer sensoriαl. Μαs nem sempre ο poetico e 
αgrαdavel; e as Vezes desαgrαdavel e nao se pode di
zer que ο prαzer sejα suα cαrαcterlsticα mαior: ο poe 
tico deι~rminα umα sensα~ao de choque3 ou sαcudid~ ou 
estremecimento 3 resultαdo dα grαnde tensao espirituαl 
que ο αnimα 3 αlguns considerαm q)belezα vinculαdα αο 
espαntos0 3 outros αο terr{vel. (tl 

Ernbora possa parecer que a afirrna~ao e όbvia, ha ainda 

os que afirrnarn ο indispensave1 pape1 do prazer na 1eitura da ar-

te, ο que fez Mukarovsky afirrnar: 

seriα Um erro αfirmαr que Ο prαze 01 ' :;ϊ) ΟCαd ο e um 
componente indispensavel da percep~ao ~ ~~ t odα obra de 
αrte. Se3 nα evolu~ao dα αrte3 ha epo r:rHj P. m que se 
procura estimular esse prazer3 existem u u ~ rαs que se 
comportam com indiferen~α em relα~ao α ele ou que bus 
cαm αte mesmo ο efei to con trario. (9) 

Ε nao se pode afirrnar que este seja urn pape1 recente das 

artes. Se a arte prestou servi~os 1eais a Igreja, ao Estado e a 

sociedade ern gera1, representando os hornens e os deuses de forrna 

respeitosa e reverente, tarnbern e verdade que sernpre abarcou ο 

feio, ο irreverente e ο irrespeitoso: "ο mundo noturno dos so-

nhos e demonios viu α luz diurna nα pinturα 3 nα escultura3 nas 

d h d d t . ·a d t- nossos a"·αs". ( 1 Ο) grαvurαs e esen os 3 es e α an -ιgu -ι α e ~ e v 

(8) A1do PELLEGRINI, op. cit., p.45. 
(9) Jan MUΚAROVSKY, "Α Arte corno Fato Sernio16gico", Circu1o 

Linguistico de Praga: Estrutura1isrno e Sernio1ogia, Dionisio Το1~ 
do, org., Porto A1egre, Editora G1obo, 1978, p.133. 

(10) A1bert ELSEN Ε., Los Propositos de1 Arte, Madrid, Edicio 
nes Aguilar, 1971, p.392. 
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A1em do preconceito de que a arte situa-se num terreno 

separado das outras atividades humanas e de que deve ser sempre 

agradavel ao espectador, existem outros cliches que inf1uenciam 

ainda muitas pessoas. Α ideia, por exemp1o, de que as artes re-

p ~ esentam as for9as nobres e de que a maquina 1iga-se as for9as 

mas que disputam a humanidade. Ou tambem - outro mal-entendido 

querer identificar a arte de uma epoca com as obras que se desti 

nam a satisfa9a0 de certos grupos de iniciados. Tais preconcei

tos estao presentes no metodo propriamente estetico que despoja 

a arte do contexto humano, levando a uma metafisica da criaγao. 

Segundo Francastel(1 l) essa abordagem metafisico-esteticista sur 

giu das mais velhas concep9oes romanticas que, ao situarem a ar

te no p1ano da emo9ao ou do pensamento, anulam a propria obra e 

a historia. Sao concep9oes que desligam a arte de toda submis-

sao materia1, considerando-a 1iνre e gratuita. Por e1a, ο homem, 

possuido de uma especie de estado de gra9a, entra em contato com 

as realidades supremas do universo, fora do tempo e do espa9o, no 

abso1uto, fora da historia. 

Α arte como uma esfera do conhecimento 

Afirmar a inte1ectualidade da arte e afirmar seu valor 

cognoscitivo, entender que ha a presen9a da razao no trabalho ar 

... ( 12) - t. t 1stico. Della Volpe mostrou que a arte e apenas seman 1ca-

(11) Pierre FRANCASTEL, Arte y Tecnica en 1os sig1os ΧΙΧ y ΧΧ, 
Espanha, Fomento de Cultura, Va1encia, 1961. 

(12) De 11a VOLPE, Del1a Vo1pe: Socio1ogia, org. da coletanea 
Wi1con J. Per e ira, SP, Edit. ~tica, 1979. 
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mente diferente da ciencia ou da historia. Α arte e uma modali

dade do saber, ja que se realizam nela processos mentais de ra

cio c{n i o~ memόria~ imagina~ao~ abstra~ao~ compara~ao~ generaliz~ 

~ao~ dedu~ao~ indu~ao~ esquematiza~ao. Evidentemente, ο conhec! 

mento atraves da arte e de genero muito especifico e peculiar na 

medida em que coloca em aςao efetiva procedimentos tecnicos, foE 

mais e materiais (versos, rimas, construςoes frasicas, angula

ςoes fotograficas, ritmos, pausas, volumes no espaςo, cores so

bre superficie, perspectiva, voz, corpo humano etc.) e todos es

ses elementos geram significaςoes artisticas e ο conhecimento ai 

realizado faz-se atraves de signos proprios. 

Sao os preconceitos que levam a uma visao da arte como 

expressao de estados interiores sem relaςao indispensavel com ο 

mundo exterior, sem a preocupaςao de estabelecer a 

entre os homens. Αο contrario, a arte entendida como uma forma 

de conhecimento e transformaςao do mundo leva necessariamente a 

que se perceba a indissociabilidade entre comunicaςao e expres-

sao. Α arte e uma linguagem que ο homem usa para comunicar-se 

com os outros homens e, sendo assim, exige nexo, coerencia. En

tendendo-se por comunica~ao tornar comum ο que e proprio, ο pro

cesso comunicaςao-expressao nao se separa e constitui-se como ο 

verso e ο anverso da mesma moeda. 

Ο nexo, a coerencia, a racionalidade existente na arte 

nem sempre sao compreendidos. Ha pessoas que consideram que um 

quadro deve ser visto, apreciado, sentido sem que se precise de 

qualquer e ducaςao para isto. Mas, para que se entenda uma lin

guagem, e preciso aprender a manipula-la, a conhecer seus signos, 

s ua gramatica. Sobre ο cubismo, Picasso declarou: 



Temos mantido abe~tos os olhos ao que nos ~odeia e ο 

ce~eb~o tambem. Damos α fo~ma e α σο~ toda sua signi 
fica~ao individuaZ ... Ο fato de que~ du~ante muito 
tempo~ nao se tenhα entendido ο cubismo ( ... ) nαdα si~ 
nificα. Nao sei Ze~ ingles~ e um Ziv~o ingles~ pα~α 
mim~ e um Ziv~o em b~αnco. Isso nao que~ dize~ que α 
Z{nguα inglesα nao existα. Ε porque eu censu~αriα α 
αlguem~ senao α mim mesmo~ por nao poder entender ο 
que desconhe~o inteirαmente?"(13) 
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Seria ο caso de se ref1etir que, diante de urn simp1ese1e 

trocardiograma, ο medico "ve" ο cora<;ao do paciente onde ο 1eigo 

somente ve uns risquinhos em forma de serra. Diante de urna obra 

~ 

de Picasso, so pode fazer sua 1eitura quem conhecer sua 1ingua-

gem. 

Ο conhecido fi1osofo e educador John Dewey fez importan-

tes constata<;oes sobre ο fenomeno artistico e sua inte1ectua1ida 

de. Mostrou e1e que urn pintor, por exemp1o, tem de ver cada co-

nexao particu1ar do que faz em sua re1a9ao com ο todo que deseja 

produzir ou nao sera capaz de saber para onde se encaminha seu 

traba1ho. Diz e1e: 

Aprender tαis relα~oes e pensαr~ e e umα dαs mαis exα 

tαs formαs de pensαmento. Α diferen~α entre αs pintu 
rαs de diferentes pintores e devidα mαis α diferen~αs 
nα cαpαcidαde de conduzir tαl pensαmento do que α sim 
ples diferen~αs de sensibilidαde α cor e α diferen~αs 
nα destrezα dα execu~ao. Νο que diz respeito α quαli 
dαde basiσα dαs pinturαs~ α diferen~α depende~ nα ver 
dαde~ mαis dα uαlidαde dα inteli enciα em re αdα na 
erce ao de re α oes ο ue e uα uer ·outro fαtor -

α~n α que nαturα mente α intel~genσiα nαο possα ser 
sepαrαdα dα sensibilidαde diretα e sejα conectαdα~ αin 

dα que de modo mαis externo~ com α hαbilidαde. (14J 

(13) Pab1o PICASSO, apud A1bert ELSEN, Los Propositos de1 Ar-
te, Madrid, Ediciones Agui1ar, 1971, p.379. _ 

(14) John DEWEY, "Α Arte como Experiencia", Co1exao Os Pensa
dores, SP, Editora Abri1, 1980, p. 97. Os grifos sao nossos. 
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Esta 1iga9ao entre a inte1igencia e ο traba1ho artistico 

nao parece assim tao evidente como Dewey co1oca, sendo frequen-

tes as opinioes contrarias que insistem em manter a arte num p1a 

no acima das atividades praticas humanas. Rudo1f Arnheim estu-

dou exaustivamente a percep9ao visua1, que denominou pensamento 

visua1, ja que considera que todo ato de perceber e ao mesmo tem 

po pensar e todo ato de razao, intuiςao, todo ato de observar, in 

- (15) 
ven9ao • Ε sua posiςao coincide com a de Dewey, ο que 

ser observado na seguinte constataςao: 

Τοdα obrα de αrte constitui um enunciαdo α respeito Μ 
αΖgο. Τοdα configurα~ao visuαZ - sejα um quαdro~ um 
edif{cio~ um ornαmento ou umα cαdeirα -pode conside
rαr-se umα proposi~ao que formuZα~ com mαis ou menos 
feZicidαde~ umα decZαrα~ao sobre α nαturezα dα exis
tenciα humαnα. ( 16) 

pode 

Arnheim mostrou que toda configura9ao organizada e porta 

dora de significados, queira-se ou nao. Assim, a mera exp1osao 

espontanea, ο mero af1orar-se e deixar-se ir constituem um desem 

penho incomp1eto, tanto do ponto de vista artistico quanto huma-

, d d . . - d f , (17) no. Α escαrgα e energ~α αpontα pαrα α cr~α~αο α ormα . 

Para referido autor, a inten9ao e ο meio de rea1iza9ao de um tra 

ba1ho artistico do 1eigo sac basicamente seme1hantes aos do ar-

tista. Os desenhos do 1eigo constituem uma versao confusa do vo 

cabu1ario rico e preciso que e caracteristico da boa arte( 18 >, ja 

que a capacidade de vincu1ar-se artisticamente com a vida nao 
.. 
e 

(15) Rudo1f ARNHEIM, Arte y Percepcion Visua1, 6.a ed., Bue
nos Aires, Editoria1 Universitaria de Buenos Aires, 1973, p.X. 

(16) Rudo1f ARNHEIM, Ε1 Pensamiento Visua1, Buenos Aires, Edi 
toria1 Universitaria de Buenos Aires, 1971. 

(17) Idem, p.294. 
(18) Idem, p.131. 
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privi1egio de a1gumas poucas pessoas excepciona1mente dotadas, 

mas pertence ao equipamento de toda pessoa norma1 a quem a natu

reza dotou de um par de o1hos. Para ο psico1ogo, isto significa 

que ο estudo da arte e uma parte indispensave1 do estudo do ho 

(19) 
mem . 

Do ponto de vista historico e inegave1 que as grandes ex 

pressoes artisticas sempre foram simu1taneamente grandes expres

soes inte1ectnais. Ο "g~nio" artistico e so sensivel que seria, 

no Brasil, ο caso do Aleijadinho aparece antes como exceςao do 

que como regra e mesmo assim encoberto na nevoa de biografiasmal 

tra9adas. Na mesma epoca do Aleijadinho, f1oresce na musica ο 

c1erigo Jose Mauricio que era sobretudo um inte1ectual; na poe-

sia, Dirceu, que era ο desembargador Tomas Antonio Gonzaga, pri-

meiramente um intelectual, autor de um tratado de Direito Natu-

ral e assim por diante. Ο "sensitivo" Fernando Pessoa escrevia 

com igual desenvoltura em portugu~s e em ingl~s e conseguia "mu-

dar tota1mente de personalidade" quando assumia os heteronimos. 

Ο ang1icano T.S. E1liot 1ia revistas de mecanica antes de escre-

ver seus poemas. 

Os Lusiadas de Camoes representam uma sintese quase per

feita dos conhecimentos historicos, 1iterarios, astronomicos, teo 

logicos, geograficos etc. de sua epoca. 

Α anatomia sempre foi pre-requisito do trabalho escultu-

(19) Rudolf ARNHEIM, Arte y Percepcion Visua1, p.XI. 
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ral ate ο5 ternpo5 rnoderno5. Α5 "e5cola5" de pintura no pre-Re 

na5cirnento e no Rena5cirnento nao erarn apena5 5orna de tendencia5 

rna5 e5cola5 propriarnente dita5 onde 5e aprendia a 5er pintor e 

dentro de urna e5trutura hierarquizada que ia do aprendiz ao rne5-

tre. ο aprendizado incluia urna 5erie de ciencia5 e de tecnica5 

que tern pouco a ver corn ο de5envolvirnento da ernoςao e rnuito corn 

ο do raciocinio e da habilidade. Walter Benjarnin, referindo-5e 

a pintura rena5centi5ta coloca: 

Nelα tαmbem encontrαmos umα αrte 3 cujo desenvolvimen
to e importanciα incompαraveis bαseiαm-se 3 em grαnde 
pαrte3 sobre ο fαto de que elα integrα um grαnde nume 
ro de cienciαs novαs 3 OU 3 no m{nimo3 novos dαdos ex= 
trα{dos dessαs cienciαs. Reivindicα α αnαtomiα e α 
perspectiVα 3 αs mαtematicαs 3 α meteorologiα e α teo 
riα dαs cores. Como Vαlery fez observαr 3 nαdα esta 
mαis distαnte de nόs do que essα surpreendente preten 
sao de um Leonαrdo 3 que viα nα pinturα α metα supremα 
e α mαis elevαdα demonstrα~ao de sαber 3 pois estαvα 

convencido de que elα requeriα α cienciα universαl e 
ele prόprio nao recuαvα diαnte de umα αnalise teόric~ 
cujα precisao e profundidαde desconcertαm-nos hoje em 
diα. (:20) 

Ma5 porque hoje 5e di5cute tanto 5obre a antinornia entre 

arte e ciencia? Por que, 5e tanto a ciencia corno a arte no5 seus 

elernento5 gno5iologico5 gerai5 - 5en5ibilidade e razao - nao 5e 

6iferenciarn? Tanto a ciencia quanto a arte bu5carn qualidade5 - e 

a5 quantificaςoe5 5ao urn rneio no ca5o de arnba5. Nenhurna dela5 

pode tolerar a 5ubjetividade capricho5a, poi5 arnba5 5e 5ubordi

narn a 5eu5 criterio5 de verdade. Arnba5 requerern preci5ao, ordern 

e di5ciplina, porque 5ern i55o nao pode forrnular-5e enunciado corn 

preen5ivel. Evidenternente, ο5 criterio5 de exatidao na arte di-

(20) Walter BENJAMIN, "Α Obra de Arte na :t':poca de 5Ua5 Tecni
ca5 de Reproduςao", Coleςao 05 Pen5adore5, Editora Abril, 1980. 
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ferem muito dos da ciencia. Numa demonstra9ao cientifica, a ap~ 

rencia particu1ar do que se mostra interessa na medida em que se 

ja sintomatica dos fatos. Α forma dos continentes, ο tamanho 

das amostras, a cor precisa de uma substancia podem resu1tar ca

rentes de pertinencia. Igua1mente, as propor9oes, os angu1os e 

as cores de um diagrama podem nao interessar. Isto porque na 

ciencia a aparencia das coisas e um mero indicador que aponta pa 

ra conste1a9oes de for9as ocu1tas. 

As demonstra9oes de 1aboratorio e os diagramas dos tex-

tos nao constituem enunciados cientificos, mas so i1ustra9oes de 

tais enunciados. Nas artes, ο objeto e quase todo ο enunciado 

-embora ainda haja ο caminho. Todos os seus aspectos visuais 

constituem partes pertinentes do que se enuncia: - -nao sao meras 

i1ustra9oes para um discurso verba1. 

Α ciencia, como a arte, so pode cumprir sua fun9ao se 

abarcar desde a percep9a0 direta e empirica ate as constru9oes 

forma1izadas e mantiver com e1as um intercambio continuo. Iso1a 

das de suas referencias, as imagens esti1izadas, os conceitos e~ 

tereotipados e os dados estatisticos conduzem a um jogo vaziooom 

as formas, do mesmo modo que a simp1es exposi9ao a uma experien-

- - (21) 
cia direta nao assegura a compreensao . 

Kepes< 22 ) aponta que a especia1iza9ao moderna separa fre 

11 h ~ . quentemente ο artista do cientista e nen um de1es esta sempre 1~ 

formado sobre a profundidade do traba1ho do outro. Tanto os ar

tistas como os cientistas penetram a superficie dos fenomenos pa 

(21) Cf. Rudo~f ARNHEIM, Ε1 Pensamiento Visua1, Buenos Aires, 
Eudeba, 1971, pp.294-305. 

(22) Gyorgy KEPES, Situacion Actua1 de 1as Artes Visua1es, 
Β. Aires, Ediciones 3, 1963. 
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ra descobrir processos naturais basicos. Mas existe a tendencia 

de ο cientista esperar do artista sό interpreta~oes imediatasι 

inven~oes sensiveis e irracionaisι e ο artista de esperar do 

cientista um pensamento frio e mecanicoι como uma ferramenta tec 

. . ~ 1(23) 
nlca lnsenslve . Α criaςao de uma imagem visual pelo artis-

ta nao constitui um mero ato instintivoι mas uma fusao de seus 

mais profundos dispositivos interiores com a mensagem da socied~ 

de que inclui informaςao do campo do conhecimento e do pensamen

to racional. Esse ponto foi bem colocado por Giedion( 24 )na afir 

ma~ao: 

... s{mbolos muy antiguos~ originados en um pasado 
remoto~ han sido reυiυidos e integrados en nueυos con 
textos~ tal como es patente en los trabajos de Juan 
Mirό y de Paul Klee~ entre otros. 

Tambem Mukarovsky admite a impossibilidade de se deixar 

de considerar este aspectoι como se pode notar: 

Torna-se cada υez mais claro que α estrutura da cons 
ciencia indiυidual e dada~ ate mesmo nas camadas malS 
profundas~ ΏΟΓ conteudos pertencentes a consciencia 
coletiυa. (25) 

Na verdadeι os signosι formas e cores da arte abstrataι 

por exemploι nao abrangem apenas nossa experiencia presente: po 

dem religar-nos a experiencia estetica de nossos antepassados. 

(23) Cf. op. cit. ι p.l3. 
(24) Sigfried GIEDION ι "Las Raices de la Expresion Simbo1ica "ι 

Situacion Actual de las Artes Visualesι Buenos Airesι Ediciones 

3ι p.46. 
(25) Jan MUΚAROVSKYι "Α Arte como Fato Semiologico"ι Circulo 

Linguistico de Praga: Estruturalismo e Semiologia, Dionicio Tole 
do, org., Porto Alegreι Editora G1oboι 1978, p.l32. 
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Α unidade da obra nao e dada a priori, mas decorre da coerencia 

que subjaz ao impulso formulador. Ο exemplo de Hieronimus Bosch 

ilustra a ideia. Embora os historiadores nao tenham chegado a 

um acordo unanime sobre ο significado exato dos simbolos e ima-

gens a1egoricas dos diversos episodios, tem-se tentado criar a 

atmosfera inte1ectua1 da epoca de Bosch que inspirou suas cria

ςoes e recriaςoes do inferno. Ο interessante e que Bosch tinha 

a seu a1cance as conquistas da avanςada pintura f1amenga do secu 

1ο XV, inc1usive a perspectiva. Νο entanto age como se, cons-

cientemente, houvesse esco1hido um esti1o arcaico, anterior a 

V Ε k . d - 1 . d d t. h d. (26 ) an yc , por cons1 era- ο ma1s a equa ο ao que 1n a a 1zer. 

Nao se trata, portanto, de justificar a arte como uma 

atividade superf1ua ou gratuita, mas de reivindicar ο 1ugar de 

uma concepςao do pensamento que e ο gerador de uma atividade es

pecifica do ser humano. ο objetivo da arte nao e constituir uma 

copia manejave1 do universo mas exp1ora-1o e informa-lo de μma 

maneira nova. ΝΟ campo do imaginario existe uma fusao do 1ogico 

e do concreto e, atraves das imagens, ο homem descobre ο univer-

. d d d . - 1 (27 ) so e a necess1 a e e organ1za- ο. 

Francaste1, analisando as conexoes da arte com as demais 

formas de conhecimento, compara-a com a matematica, constatando 

que os artistas, assim como os matematicos, sao tecnicos e cria-

dores de simbo1os figurativos. Considera assombrosas as ana1o

gias ent.re a evo1uςao matematica e a arte contemporanea que de-

semboca numa e1aboraςao da noςao de objeto plastico no sentido 

(26) Cf., por exemp1o, A1bert ELSEN, Los Propositos de1 Arte, 
Madrid, Ediciones Agui1ar, 1971, p.395. 

(27) Pierre FRANCASTEL, Arte y Tecnica en 1os sig1os ΧΙΧ Υ 

χχ, Espanha, Fomento de Cu1tura, Edic., Va1encia, 1961, p.141. 
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de urna forrna1iza9ao de signos, des1igados da experiencia usua1 

do homem. Hoje, sem renegar ο ja adquirido, nasce na matematica 

urn movimento para reagir ao rurno demasiado abstrato na medida em 

que supoe a exc1usao do sensive1. Faz-se um esfor9o para reva1o 

rizar a intui9ao matematica, situando a consciencia mais perto 

do concreto origina1. Em cima da especu1a9ao 1ogica e convenie~ 

te nao esquecer que ο ponto de partida de toda especu1a9ao mate-

matica se encontra numa atividade operatoria para reso1ver os 

prob1emas co1ocados ao individuo pe1a rea1idade. A1ias, e sem-

pre bom ouvir Piaget: 

ο recurso α experiencia e α a~ao~ e~ de maneira g era~ 
α pedagogia a!iVa~ enquanto procedimento de inicia~ao 
matematica~ nao comprometem em nada ο uZterior rigor 
dedutivo~ mas~ peZo contrario~ preparam-no~ proporcio 
nando-Zhe bases reais e nao simpZesmente verbais. (28Τ 

Os modernos teoricos Denjoy e Bou1igand( 29 )proc1amam que 

a va1idade e rea1idade de toda atua9ao operatoria esta sujeita a 

sua correspondencia com ο rea1, isto e, 1igada as demais ativida 

des de carater eficaz no p1ano operatorio contemporaneo. 

ca. 

ο pensamento visua1 e igua1mente importante na matemati

Um exemp1o ocorrido com Rousseau e apresentado porArnhe~ 30 ) 

esc1arece muito bem a fa1ta de correspondencia com ο rea1 no en-

sino de a1gebra. Quando a a1gebra e ap1icada como uma mera for-

mu1a, assim como a aritmetica, pode b1oquear a compreensao da 

geometria. Rousseau, na primeira vez que descobriu, por ca1cu1~ 

(28) Jean PIAGET, "Las Estructuras Matematicas y 1as Estructu 
ras Operatorias", La Ensenanza de 1as Matematicas, Madrid, Edic: 
Agui1ar, 1968, p.38. Ο grifo e nosso. 

(29) Cf. Pierre FRANCASTEL, op. cit., pp.312-317. 
(30) Rudo1f ARNHEIM, Ε1 Pensamiento Visua1, Eudeba, 1971, p. 

217-218. 
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que ο quadrado de um binomio consistia no quadrado de suas duas 

partes mais duas vezes ο produto das duas, isto e, que (a + b) 2= 

2 
a + 2 ab + b2 

ι recusou-se a cre-1o ate que houνesse desenhado 

a figura. Dizia Rousseau que quando a a1gebra ap1icava 
~ 

se a ex-

tensao, queria ve-1a operar sobre 1inhas, pois de outro modo ja 

nao compreendia nada. Conforme Arnheim, ο simp1es exame da figu 

ra mostra imediatamente porque ο quadrado de a+b e igua1 ao qua-

drado do primeiro, mais duas vezes ο primeiro mu1tip1icado pe1o 

segundo mais ο quadrado do segundo. Veja-se a figura: 

a b 

Entretanto, gera9oes inteiras de estudantes tem aprendi

do a formu1a sem a figura, porque se trataνa de uma 1i9a0 de a1-

gebra e nao de geometria. A1ias, Arnheim considera que a suges

tao de Gattegno( 31 ) de estudar-se a a1gebra antes da aritmetica 

e psico1ogicamente so1ida, ja que ambas tem base perceptua1 e ja 

que a percep9ao se apoia antes em re1a9oes que em va1ores abso1u 

tos. 

Α proposito, uma pesquisa rea1izada durante vinte meses 

entre 933 a1unos e 88 professores do curso primario de seis esco 

• • ( 32) 1 Η t -t • 1as particu1ares do R1o de Jane1ro reve ou que a ~1a ema 1ca, 

(31) Rudo1f ARNHEIM, Ε1 Pensamiento Visua1, Eudeba, 1971, p. 
217-218. 

(32) "Desaprendendo", Revista Veja de 22.7.1981, p.62. 
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ο ~ como vem sendo ensinada 1 mais prejudica do que ajuda ο rac1oc1-

nio 1 a criatividade e a percepς:ao da crianς:a. Α falha de compre 

ensao ficou demonstrada nos testes de percepς:ao visual. Um alu-

no de 9 anos 1 por exemplo 1 foi capaz de dividir 1.296 livros em 

6 estantes 1 armando uma conta de dividir. Mas foi incapaz de re 

produzir--graficamente uma operaς:ao semelhante 1 bastante simplifi 

cada -nao soube dividir doze livros em tres estantes 1 em um de-

se11lω . Esses resultados mostram que se descuida do desenvolvi-

mento da percepς:ao, atrasando ο atingimento do periodo das oper~ 

~oes in:t electuais concretas 1 nos termos de Piaget. Α relaςao pro 

fundct ·entre percepς:ao e inteligencia e estabelecida por Piaget e 

sera objeto de nossa atenς:ao no capitulo seguinte. Por ora pode 

mos afirmar que se 1 nas aulas de arte 1 os alunos fossem desenvol 

vidos na percepς:ao visual 1 provavelmente os resultados seriam di 

ferentes. Ha um terreno comum em que ambos os campos lucrariam 

com ο intercambio. 

Α respeito da relaς:ao da arte com as demais formas de co 

nhecimento 1 diz Francastel: 

Νο es justo decir que Ζα cienciα tiene leyes que el 
αrte trαsladα α su propio dominio. Νο es Ζα cienciα~ 

sino eZ mundo exterior~ quien tiene sus leyes~ que el 
αrte interpretα αΖ iguαl que αquell~~ necesαriαmente 
concordαntes en un per{odo dαdo. (33) 

Isto e1 a arte nao e um fenomeno isolado 1 por mais que 

se demonstre sua especificidade. ~ uma forma de conhecer e par-

ticipa de determinadas leis gerais comuns a todas as outras for

mas de conhecimento. ~ especifical mas nao e divergente. 

(33) Op. cit. 1 p.263. 
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Arte como atividade inte1ectua1 

Brecht 1embra-nos( 34 ) que Goethe se dedicou as Ciencias 

Naturais e Schi11er, a Historia. Ε dec1ara: 

Longe de mim acusar Zevianamente esses poetas de terem 
tido necessidade dessas ciencias em seu trabaZho cria
dor ou de usar tais exempZos como aZibi; mas e preciso 
que eu diga: tenho necessidade das ciencias. 

Nao se pretende apenas apontar que ο artista precisa do 

conhecimento das ciencias, mas ο que se procura deixar c1aro e 

que ο traba1ho artistico e um traba1ho inte1ectua1. Entre os 

primitivos, por exemp1o, cada rabisco, cada cor, cada mancha, ca 

da decora9ao tem um va1or simbo1ico( 35 ), e cada e1emento quer di 

zer alguma coisa compreensive1 a inte1igencia do c1a ou pelo me

nos de seus pajes. Tudo tem sentido: ο primitivo jamais se pi~ 

ta pe1o prazer de se enfeitar. (36 ) Foi editado, no ano de 1980, 

um 1ivro sobre a abstra9ao na arte dos indios brasi1eiros, fruto 

de uma pesquisa do professor Aηtonio Bento, que procurou estudar 

as constantes geometricas no repertorio dos objetos indigenas pa 

ra buscar ο que e1e chama de "visuaZidade brasiZeira primordial". 

(34) Berto1d BRECHT, "Fun~ao Socia1 do Teatro", Socio1ogia da 
Arte, ΙΙΙ, R.J., Zahar edit., 1967, p.72. 

(35) Convem uma curiosa ref1exao sobre "va1or simbo1ico". ο 

mais conhecido exemp1o do uso grego do simbo1o e ο obsequio que 
ο dono da casa fazia a seu hospede de uma por~ao de moeda quebra 
da, e e1e mesmo conservava a outra parte. Quando as duas por
~oes fossem mais tarde comparadas, os proprietarios ou seus des 
cendentes poderiam reconhece-1as. Ο simbo1o vinha a ser uma re= 
corda9ao de uma rela9ao a qual se havia atribuido um significado 
especia1. Cf. Sigfried GIEDION, "Las Raices de 1a Expresion Si!_!l 
bolica", Situacion Actua1 de 1as Artes Visua1es, Buenos Aires, 
Ediciones 3, 1963, p.53. 

(36) Cf. Mario de ANDRADE, Aspectos das Artes P1asticas no 
Brasil, S.P., Livraria Martins Editora, 1965, p.73. 
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Α 1inguagern visua1 dos indios, que se rnanifesta ern objetos e pi~ 

turas, parece ser codificada e sirnbo1ica, funcionando corno urn 

. t d . - . 1 ( 37) SlS erna e cornunlca~ao socla . 

Ha grandes indicios de que rea1rnente as artes visuais se 

jarn urn discurso cornp1exo e rico de significa~oes. As artes p1a~ 

ticas abstratas ou nao-figurativas tern sido cornparadas a urn fato 

serne1hante a irrup~ao, na Fisica, dos fenornenos quanticos e das 

re1a~oes de indeterrnina~ao e, na Bio1ogia, de a1gurnas reve1aςoes 

" t . (38) capl als. 

Francaste1, no rnesrno rurno destas ref1exoes, aponta para 

ο fato de que nao se trata de fazer a apo1ogia g1oba1 do abstra-

to, rnas que e inegave1 que os artistas participarn da -
renovaςao 

do universo sensive1 que agita a hurnanidade. Para ο referido 

autor, qua1quer que seja ο va1or, efernero ou durave1, dos resu1-

tados obtidos, ternos, de todo rnodo, a prova do desenvo1virnento 

para1e1o das forrnas do pensarnento p1astico, rnaternatico e bio1ogi 

- ( 39) 
co conternporaneo. 

De fato, a forrna p1astica nasce no nive1 dos prob1ernas,e 

dinarnica. Ο sina1, dizia Matisse, deterrnina-se no rnornento erngue 

e1e se descobre ern fun~ao da obra ern questao. Irnaginarno-1o no 

- ( 40) 
decorrer da execu~ao. Assirn, a cria~ao de urna forrna pode 

ser cornparada a descoberta de urn teorerna.< 41 ) 

As especu1aςoes p1asticas atuais 1igarn-se a cor, ritrno e 

(37) "Visao Brasi1eira", Revista Veja de 21.5.1980, p.102. 
(38) Sthephane LUPASCO, Nuevos Aspectos de 1 Arte y de 1a Cien 

cia, Madrid, Ediciones Guadarrarna, 1968. Tarnbern Mario SCHENBERG, 
"Arte e Tecno1ogia", Arte Brasi1eira Hoje, R.J., Edit. Paz e Ter
ra, 1973, pp.98-104. 

(39) Pierre FRANCASTEL, "Prob1ernas da Socio1ogia da Arte", So
cio1ogia da Arte, ΙΙ, R.J., Zahar Edit., 1967, pp.12-41. 

(40) Pie rre FRANCASTEL, op. cit., p. 33. 
(41) Ide rn, Ibidern. 
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aos rnateriais. Νο dorninio da cor, citernos Hatisse que, quando 

usa planos coloridos de grandes dirnensoes corn verrnelhos servindo 

de fundo a azuis ern prirneiro plano, enfatiza urn novo sisterna fi-

gurativo. Assirn corno ο cubisrno conseguiu tirar os planos da rea 

lidade para rnanipula-los, associa-los ern niveis diferentes e su-

pe r po-los por transparencia, Matisse conseguiu usar a cor para 

fins especulativos nos quais se prolonga a substitui~ao do obje

to pelo terna figurativo. ο olho irnovel nao descobria antes essa 

coexistencia de elernentos, essa atividade plastica das superfi-

cies, essa rnobilidade das cores. Α partir dai, descobre-se que 

a cor pode gerar a distancia, dando profundidade sern ο recurso 

da sornbra ou do objeto subrnetido a luz dirigida. As analises 

cientificas tern confirrnado essa descoberta. 

Ο hornern conternporaneo ja nao pode ter a rnesrna concep9ao 

de antes de rnovirnento ou de forrna, ja que ο dinarnisrno e a carac-

teristica de nosso ternpo. ο equilibrio ja nao esta na irnobilida 

de, rnas no rnovirnento. Α experiencia de rnovirnento e intirna, dire 

ta, quer assistarnos a televisao, andernos pelas ruas ou olhernos 

urna rnaquina qualquer funcionar. Evidenternente a arte haveria de 

expressar essa experiencia, corno de fato ο faz: 

Τοdα lα estαtuαriα de Lαurens y Brαncusi se bαse en 
lα experienciα de ritmos combinαtorios~ όpticos y ta~ 
tiles~ los unos sugiriendo los otros. Lα musicα tie~ 

de~ desde el jαzz α lα vαnguαrdiα~ α αcercαrse αl 

ritmo puro. Lα αrquitecturα~ iguαlmente~ renunciα α 

lαs composiciones simetricαs pαrα buscαr los plαnos li 
bres~ justificαdos por cierto movimiento compensαdo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestrα epocα ( ... ) esta αcostumbrαdα α ejercicios de 
reconstituciόn -pαrtiendo de signos yuxtαpuestos en 
el espαcio e sucesivos en su representαciόn - se bαsan 
en unα nociόn de ritmo. Entre el rαdαr y los lienzos 
αbstrαtos~ lo mismo que con el cine~ hαy unα unidαd 

esenciαl. (42) 

(42) Pierre FRANCASTEL, Arte y Tecnica en los Siglos ΧΙΧ Υ 

ΧΧ, p.269/270. 
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Tambem com re1aςao aos materiais ha hoje uma concepς:ao 

"ativa" da materia e ο desenvo1vimento da arquitetura e do dese-

nho estao 1igados as concepςoes dominantes na ciencia, cada vez 

mais se aprofundando nos segredos da estrutura da materia. Em su 

ma, ο pensamento p1astico -ο pensamento do artista p1astico 

constitui uma maneira regrada de pensar, com sua 1inguagem 

pria, assim como a ciencia e a fi1osofia. 

Α arte como 1inguagem 

~ 

pro-

Para Suzanne Langer( 43 ), a pintura nao representa ο obj~ 

to; e1a e ο simbo1o, nao a dup1icata do objeto representado. As 

formas visuais (1inhas cores, proporς:oes) sao capazes de articu 

1aςao como as pa1avras mas nao sao discursivas: apresentam-se si 

mu1taneamente num so ato da visao. Α imagem e feita, assim, de 

uma quantidade muito grande de e1ementos primarios tomados frag-

mentariamente do rea1 mas nao possuindo significaς:ao por si mes 

mos. Esses e1ementos (manchas 1uminosas ou co1oridas, sinais e 

figuras de toda especie) que constituem a trama materia1 da ima-

gem p1astica so va1em em re1aς:ao a um agrupamento; nao saberia 

mos incorpora-1os aos e1ementos da 1inguagem uma vez que e1es 

nao podem se articu1ar 1ogicamente, isto e, tornar-se ο suporte 

de um pensamento verdadeiro. Langer considera que os sistemas 

simbo1icos da arte podem emocionar, atingir ο espirito ao nive1 

(43) Suzanne LANGER, Fee1ing and Form. Α Theory of Art 
Deve1opment, Londres, 1953, e Phi1osophy in a New Key, Harvard, 
1942, apud Pierre FRANCASTEL, "Prob1emas da Socio1ogia da Arte", 
Socio1ogia da Arte, ΙΙ, R.J., Zahar, 1967. 
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ernocional rnas nao podern dar a urn grupo social ο rneio de analisar 

ο universo das realidades. 

Α critica a fazer para esta posi9aoι ern prirneiro lugarι 

~ 

e a de que trata-se de urn falso problerna porque nenhurn objeto fi 

gurativo e apreendido de urna sδ vez. Corno rnostra Francastel( 44 )ι 

a pessoa sensivel a linguagern visual sabe que a leitura de urna 

obra de arteι seja qual for -quadroι estatuaι rnonurnentoι fil-

rne - requer ternpo e esfor9o e jarnais se trata de descobrirι de 

~ 

urna so vez, a totalidade dos aspectos de urna obra. ( 45 ) 

Tarnbern Dewey pensa desse rnodo -tendo deixado claro ο 

que significa perceber urna obra de arte. Se ο artistaι ao criar 

seu trabalhoι selecionouι sirnplificouι clarificouι abreviou e 

condensouι ο espectador havera de percorrer estas opera9oesι de 

acordo corn seu ponto de vista: 

~ 

•.. para perceber~ um espectador precisa criar sua pr~ 
pria experiencia. Ε sua cria~ao tem de incluir cone
xoes comparaveis aquelas que ο produtor original sen
tiu ( ... ) com ο espectador ( ... ) tem de haver uma orde 
na~ao dos elementos do todo que e~ quanto α forma~ ain 
da que nao quanto aos pormenores~ α mesma do processo 
de organiza~ao que ο criador da obra experimentou con~ 
cientemente. Sem um ato de recria~ao~ ο objeto nao se 
ra percebido como obra de arte. ο artista selecionou; 
simplificou~ clarificou~ abreviou e condensou de acor
do com seu desejo. Ο espectador tem de percorrer tais 
opera~oes de acordo com seu ponto de vista proprio e 
seu proprio interesse. Em ambos tem lugar um ato de 
abstra~ao~ isto e~ de extra~ao do que e significativo. 
Em ambos~ ha compreensao~ em sua significa~ao literal 
-isto e~ um ajuntar minucias e particularidades fisi 
camente dispersas em um todo experienciado. Ha um tra 
balho realizado pelo que percebe~ assim como pelo ar
tista. Aquele que~ por ser demasiadamente pregui~oso~ 
fr{volo ou obstinado nas conven~oes~ nao efetue esse 
trabalho~ nao vera~ nem ouvira. Sua 'aprecia~ao' sera 
uma mistura de fragmentos do saber em conformidade com 

(44) Pierre FRANCASTELι "Problernas da Sociologia da Arte"ι So 
ciologia da Arte ι Ι _ Ι ι RJ ι Zahar ι 1967 ι p. 23. 

(45) Idernι ibidern. 
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normas de admira~ao convencionaZ e com uma 
ainda se genuina~ excita~ao emocionaZ. (46) 

confusa 
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~ 

Se precisamos de aprendizagem para podermos ver atraves 

de um microscopio ou de um te1escopio ou para entender os "ris-

quinhos" de um e1etrocardiograma, ou para entender um diagrama, 

porque nao haveria de ser necessario ο aprendizado estetico? "Α 

ideia de que α percep~ao estetica e questao de momentos singula

res e uma das razoes para ο atraso das artes entre nόs". (47 ) Se 

cada artista se pusesse a escrever arbitrariamente e fosse imita 

do por outros - cada um com uma 1inguagem arbitraria, a comunic~ 

~ao humana seria impossive1, tornar-se-ia tota1mente irraciona1, 

chegaria a Babe1. 

Assim como a fa1a e uma forma de externar ο pensamento, 

tambem a vista e a audi~ao ο sao. Assim como aprendemos a pen

sar auditivamente, exigindo harmonia de oitavas( 4 θ), aprendemos 

a pensar graficamente, espacia1mente. De11a Vo1pe( 49 ) aponta 

que cada forma de arte possui uma estrutura objetiva gerando seus 

proprios va1ores e desempenhando uma fun~ao estetica e gnosio1o

gica insubstituive1 ο que gera as mutuas intraduzibi1idades .de 

cada sistema especifico: determinadas expressoes 1iterarias sao 

inapreensiveis atraves, por exemp1o, dos meios expressivos cine-

matograficos, assim como determinadas formas visuais sao impossi 

(46) John DEWEY, Co1e~ao Os Pensadores, SP, Edit. Abri1, 
1969, p.103/104. Os grifos sao nossos. 

(47) Idem, p.103. 
(48) ο que, do ponto de vista historico, representa ~ ~odigo 

musica1, condicionando um gosto e sistematiznado uma estetica. 
Ο dodecafonismo, musica-seria1, a arte de SCHδNBERG representa 
uma ruptura desse codigo -e instaura outro. 

(49) Ga1vano DELLA VOLPE, De11a Vo1pe: Socio1ogia, Org. da 
Co1etanea Wi1con Joia Pereira, SP, Editora ~tica, 1979, p.44. 
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veis de tradu9ao verbal. Della Volpe entende que ο problema do 

carater especifico da arte nao e solucionavel na esfera do conhe 

cimento mas no aspecto tecnico da organicidade semantica. Α par 

tir desse aspecto, a obra teatral pode ser cientificamente dis-

tinguida da obra cinematografica e da obra pictorica - a primei 

ra se define por urna estrutura dinamico-dialogica, literaria; 

a segunda se caracteriza por ser urna estrutura dinamico-figurati 

va e a obra pictorica e estatico-figurativa ou visual-abstrata . 

Para referido autor, a estetica que esta em vias de forma9ao e a 

da teoria das linguagens artisticas, onde seriam estudados os si~ 

nos verbais, pictoricos, musicais etc. 

Α coloca9ao deste ponto de vista ao falarmos das artes 

visuais pode parecer pouco usual e conhecida, e isto se deve 
~ 

a 

falta de estudos sobre as condi9oes historicas e permanentes da 

constitui9ao e da estrutura das linguagens p~asticas. Mesmo os 

estetas marxistas, quando discutem os problemas da arte, circun~ 

crevem-se ao campo da poesia e da literatura, deixando ao largo 

do caminho ο problema das artes visuais. 

Francastel adverte que em lugar de trazer a experiencia 

plastica para as leis da linguagem falada, deve-se tentar anali-

sar com ο maximo de precisao e sutileza: 

As regras originais que comandam as associa~oes 
mesmo tempo representativas e operatόrias de que ο 

rebro e capaz a vartir ae uma aecomposi~ao vi 1 ~gf 
auditiva onde se combinam ο espa~o e ο tempo. 

α ο 
~ 

ce 
e 

Poder-se-ia arguir a arbitrariedade de tal analise, mas 

(50) Pierre FRANCASTEL, Sociologia da Arte, ΙΙ, RJ, Zahar e

dit., 1967, p.31. 
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convern observar que ern toda ciencia ocorre decornposiςao arbitra= 

ria e operatδria. Α decornposiςao da 1inguagern fa1ada ern fonerna~ 

ern pa1avras e ern frases e arbitraria e objetiva ao rnesrno ternpo. 

Na rnaternatica, a decornposi9ao ern nurneros, c1asses, grupos, inte-

grais e diferenciais nao nega a unidade e sirnp1icidade do ato ba 

sico que ordena urna percep9ao dividindo-a. Pierre Francaste1 

rnuito claro quando afirrna: 

Nao ha atividades intelectuais~ senao desintegradoras 
de uma ordem da percep~ao ou da intui~ao e reestrutu
radoras em vista de uma explora~ao mental e de uma e
eventual comunica~ao:. nao ha razao para deixar de tra 
tar α experiencia estetica ou auditiva como qualquer 
outra. Α conduta do espi.rito exige sempre ο vaivem do 
todo α parte e da parte ao todo. (51) 

~ 

e 

Α dificuldade que se tern de proceder a uma ta1 tarefa de 

ve-se, entre outras razoes, aque1a que Arnheirn apontou corno sen-

do urna enferrnidade de nossa civi1iza9ao, qua1 seja, a fa1ta de 

adestrarnento visuaL( 52 ) Nossa civi1izaςao e urna civi1izaςao da 

pa1avra. ~ preciso que a educa9ao visua1 se baseie na prernissa 

de que toda representa9a0 pictorica e urn enunciado - e1a nao re 

presenta ο objeto rnesrno, rnas urn conjunto de proposi9oes sobre ο 

- (53) 
objeto, apresenta ο objeto corno urn conjunto de proposiςoes. 

Justarnente por isto, "toda linguag em plastica e xige~ tanto quan

to as linguagens verbais~ cultura e interpreta~ao representativa 

dos valores sociais de um momento". (54 ) 

Que nao se infira que da defesa da discursividade da ar-

(51) Pierre FRANCASTEL, 
(52) Rudo1f ARNHEIM, Ε1 

deba, 1971, p.303. 
(53) Idern, p.305. 
(54) Pierre FRANCASTEL, 

Pe rspectiva, 1973, p.96. 

op. ci t. , p. 3 2. 
Pensarniento Visua1, Buenos Aires, Eu-

Α Rea1idade Figurativa, SP, Editora 
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te -ο que a torna linguagem -decorra sua limitaςao ao campo da 

Semio1ogia. Esta ciencia tem muito a contribuir no estudo dos 

cδdigos subjacentes a produςao artistica, mas nao exaure ο feno-

meno artistico, ja que: 

Α obrα de αrte e com efeito um Lugαr em que se cruzαm 
eZementos oriundos do dom{nio dα percep9αo sens{veZ
- do reαZ - e umα Formα., isto e., um sistemα imαginάr>io., 

αrbitrario mαs coerente., porque gerαdor de Zeis de 
cαusαZidαde. Ο reαZ., ο percebido e ο imαginario es
tao presen te s mαs nenhum e exc Zus ivo. (55) 

De fato, nao se pode reduzir a obra de arte ao seu aspe~ 

to 1ing8istico, ja que a 1inguagem esta "menos em relα9ao com ο 

inconsciente., sob todos os seus αspectos., que com α percep9ao o

rientαdα pαrα αs coisαs". (56 ) Para Duvignaud: 

Estαs tentαtivαs formαZizαntes., que αvαn9αm α golpes 
de termos emprestαdos αο αcαsο de dicionarios de retό 
ricα., trαduzem α obrα que expZicαm em metα-Zinguαgem-; 
isto e., menos em fun9ao dαs reαlidαdes vivαs dα expe
rienciα reαZmente αdquiridα e dominαdα peZo criαdor 

que dαs modaZidαdes dα suα expressao., que se tornαm., 

dessα formα., sinαiQ mutiZαdos., desprovidos do seu po
der significαnte. (j7) 

Evitando reduςoes empobrecedoras, nossa -compreensao 
.. 

so 

podera ter a ganhar com os desenvo1vimentos da Semio1ogia. Diz 

Mukarovsky: 

(55) Pierre FRANCASTEL, Α Realidade Figurativa, SP, Editora 

Perspectiva, 1973, p. 88. 
(56) Maurice MERLEAU-PONTY, L'inconscient, co1δquio de Bonne

va1, edit. pe1o Dr. Ey, Desc1ee de Bronwer apud Jean DUVIGNAUD, 
Sociologia da Arte, RJ, Editora Forense, 1970, p.51. 

(57) Jean DUVIGNAUD, Sociologia da Arte, RJ, Editora FoEense, 

p.51. 



... ο estudo da estrutura da obra de arte permanecera 
necessariamente incompleto~ enquanto ο carater semio
lόgi co da arte nao for sufi cien temen te e lucidado. (58) 
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Acreditaπos que e a esses estudos que Della Volpe se refere 

quando diz que a estetica que esta ern vias de forrna~ao e a dateo 

ria das linguagens artisticas, incluindo ο estudo dos signos ver 

bais, pictδricos, rnusicais, etc. 

Α elucida~ao do carater serniologico da arte e indispens~ 

vel para a educa~ao artistica ernbora nao resolva, evidenternente, 

todos os problernas por ela colocados. 

Α intelectualidade no processo da Criatividade 

Os estudos sobre a criatividade tern refor9ado a concep

~ao que virnos esbo~ando no presente trabalho. Gloton( 59 ) relata 

que Guilford (psicologo da Universidade da California) e~eld 

(psicologo da Universidade da Pensilvania) , trabalhando totalrnen 

isolados, e ern carnpos diferentes -ο prirneiro corn ciencia, ο se 

gundo corn arte -chegararn a resultados coincidentes. Ambos bus-

cavarn os criterios rnensuraveis que engendrarn as for9as criadoras 

no ser hurnano -os componentes do pensarnento divergente. Guilford 

buscava tais criterios na atividade cientifica, Lowenfeld na ar-

te. 

(58) Jan MUΚAROVSKY, ''Α Arte corno Fato Serniologico", Circulo 
Ling~istico de Praga: Estruturalisrno e Serniologia, Dionisio To
ledo, org., Porto Alegre, Editora Globo, 1978, p.l36. 

(59) Robert GLOTON e Claude CLERO, La creatividad en el nino, 
Madrid, Ediciones Narcea, 1972, p.38-40. 
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Νο Congresso Internaciona1 de Educa~ao Artistica ern 1958, 

ern Basi1eia, arnbos apresentararn seus resu1tados e virarn sua coin 

cidencia: 1evantararn 8 propriedades rnensuraveis que distinguern 

os individuos criadores. Arnbos constatararn que "Zas fuerzas cre~ 

tivas en eZ terreno art{stico estan sometidas α Zos mismos prin-

cipias que Zas de Ζ terreno cien tifico ". ( 6 0 ) Lowenfe1d afirrnou 

na ocasiao que "cuando despZeganos Zas fuerzas creativas en eZ 

terreno art{stico~ αΖ mismo tiempo Zas despZegamos en eZ cient{

fico Υ~ en generaZ~ en eZ humano". (61 ) 

Sao os seguintes os oito criterios da criatividade por 

e1es apresentados: 1) Sensibi1idade para corn os prob1ernas (que 

perrnite notar as suti1ezas, ο pouco cornurn, as necessidades e os 

defeitos nas coisas e nas pessoas); 2) Estado de receptividade 

(rnanifestando que ο pensarnento esta aberto e e f1uente) ί 3) Μο-

bi1idade (capacidade de adaptar-se rapidarnente a novas situa~δes; 

4) Origina1idade (propriedade considerada suspeita pe1a ordern so 

cia1 e urna das rnais irnportantes do pensarnento divergente); 5) 

Atitude para transforrnar e redeterrninar (atitude de transforrnar, 

estabe1ecer novas deterrnina9δes dos rnateriais frente a novos ern-

pregos); 6) Ana1ise (ou facu1dade de abstra~ao por rneio da qua1 

passarnos da percep~ao sincretica das coisas a deterrnina9ao dos 

deta1hes. Perrnite reconhecer as rnenores diferen9as para desco-

brir a origina1idade e a individua1idade); 7) Sintese (consiste 

ern reunir varios objetos ou partes de objetos para dar-1hes urn 

novo significado); 8) Organiza9ao coerente (e por rneio destaati 

(60) Robert GLOTON e C1aude CLER~ La creatividad en e1 nino, 
Madrid, Ediciones Narcea, 1972, p. 38. 

(61) Idern, Ibidern. 
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tude que ο homem harmoniza seus pensamentos, sua sensibi1idade, 

sua capacidade de percepςao com sua persona1idade). <62 ) 

Em suma, sensibi1idade diante do mundo, f1uencia e mobi-

1idade do pensamento, origina1idade pessoa1, atitude para trans-

formar as coisas, espirito de ana1ise e sintese e capacidade de 

organizaςao coerente sao as qua1idades da pessoa criadora - qua 

1idades que devem necessariamente ser desenvo1vidas no processo 

d . 1 . . t' (63) e ucac1ona se qu1sermos pessoas cr1a 1vas. Qua1idades re-

queridas tanto no traba1ho do cientista quanto no do artista, ja 

que, como 1embra Mo1es: "Nao ha e parece que nao pode haver uma 

distin~ao fundamentaZ entre 'cria~ao cient{fica' e 'cria~ao ar-

t ., t . ,, ( 6 4 ) 
-ιs -ιcα • 

D d κ 11 (65) t . d ~ . e acor ο com ne er , ο pensamen ο cr1a or e 1nova-

dor, exp1oratorio, aventuroso, impaciente ante a convenςao, 
~ 

e 

atraido pe1o desconhecido e pe1o indeterminado. Ο risco e a in-

(62) Gera1mente se faz corresponder os objetivos da educaςao 

artistica ao dominio afetivo. ~1as e interessante notar que es
tes pontos comuns a criatividade em arte e ciencia 1igam-se nao 
apenas ao dominio afetivo mas tambem ao dominio cognitivo. Em es 
pecia1 os tres u1timos criterios sao caracterizadamente do domi= 
nio cognitivo. A1em disso, no u1timo degrau da taxionomia do do 
minio cognitivo -ο mais a1to -esta a ava1iaςao- componente in 
dispensave1 no comportamento criativo. Cf. Benjamin S. BLOOM e 
outros, Taxionomia de Objetivos Educacionais, vo1. 1; dominio 
cognitivo, Porto A1egre, Editora G1obo, 1972, pp.177/179. 

(63) Essas qua1idades demandam arduo traba1ho para serem de 
fato desenvo1vidas. Α tese de doutoramento de Maria Zita Figuei 
redo G~RA, Criatividade (F1uencia e origina1idade) em crianςas 
carentes cu1turais, Facu1dade de Filosofia de Franca, 1973, iso 
1ou dois desses e1ementos para estudo e pesquisa. Imagine-se a 
dificu1dade de um traba1ho envo1vendo os oito e1ementos. Ε os ma 
nuais e os professores de arte seguem dizendo que "desenvo1vem a 
criatividade" atraves de suas atividades: 

(64) Abraham Antoine MOLES, Α criaςao Cientifica, SP, Perspes 
tiva Editora da USP, 1971, p.IX. a 

(65) George F. ΚNELLER, Arte e Ciencia da Criatividade, 5. 
ed., SP, Ibrasa, 1978, 121p. 
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certeza estimulam-no. ο pensamento nao criador e cauteloso, rne

tδdico, conservador. Absorve ο novo no ja conhecido e prefere 

dilatar as categorias existentes a inventar novas. Para Guilford, 

esses dois tipos chamam-se, respectivamente, pensamento divergen 

te e pensamento convergente. Maslow os charna de crescimento e 

seguranςa e Rogers de abertura e defensiva. <66 ) 

De acordo com Gloton( 67 ), ο pensamento convergente e usa 

do quando ο problema requer soluςao unica e imediata, muito es-

truturada, comportando dados rigorosos. Toda atividade mentalem 

que ο pensamento esta estreitamente canalizado, fechado em nor-

mas restritivas, orientado para urna soluςao unica, sera urna ati-

vidade que recorre ao pensamento convergente e favorecera esta 

forrna de pensar. ~ urn tipo de pensarnento conformista, prudente, 

rigoroso, mas estreito. ~ a forma de atuar da inteligencia corn 

as informaςoes, a rnemδria, etc. 

Ο pensarnento divergente e ο de quern, ante um problerna, 

busca todas as soluςoes possiveis e tende rnais para a originali 

dade que ο conforrnisrno da resposta, gosta de situaςoes cornplexas 

e rnal definidas, percebe relaςoes entre fatos nunca relacionados 

ate entao. Este tipo de pensarnento caracteriza ο espirito de 

aventura e de fantasia; e ο pensarnento do artista, do cientista, 

do pioneiro, do inovador. 

"Diremos que ο pensαmento divergente ~, no terreno psic~ 

Zόgico, - a · · ·a a " <68 ) α trαduςαo ο termo cr~αt~v~ α e . ~ preciso que fi 

que claro que, se precisamos desenvolver ο pensamento divergente 

(66) George F. KNELLER, Arte e Ciencia da Criatividade, 

ed., SP, Ibrasa, 1978, p.l9-20. 
( 6 7) Op. c i t . , p. 3 6 • 
(68) Robert GLOTON, op. cit., p.36. 
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se quisermos formar seres criativos, isto nao significa sacrifi 

car ο pensamento convergente. Pensamento convergente e pensamen 

to divergente sao duas formas comp1ementares de inte1igencia. ο 

pensamento divergente so pode atuar se dispuser de e1ementos que 

a memoria 1he fornecer. Quanto mais ricos e numerosos forem es-

ses materiais, mais rica sera a produ9ao divergente. Α informa-

ςaο depende essencia1mente do pensamento convergente. Quem tem 

muitas informaςoes acumu1adas pode gerar hipoteses. Tecnica e 

rigorosamente fa1ando, uma hipόtese provem do cruzamento de duas 

ou mais informaςoes. Desenvo1ver a inte1igencia requer ο desen-

vo1vimento desses dois tipos de pensamento. 

G1oton ana1isa ο prob1ema da inte1igencia humana e consi 

dera que a reso1uςao de um prob1ema e tanto um ato de inte1igen-

cia quanto de criaςao e conc1ui que ο nive1 de inte1igencia deve 

inf1uir no poder criativo. Para isto, propoe que deve-se apro-

- 1 d . 1' - . (69 } d fundar a noγao gera e 1nte 1genc1a. Concor amos com a ne-

cessidade de ta1 aprofundamento uma vez que ο pensamento nao cria 

dor ou convergente e que e medido pe1os testes de inte1igencia 

(exigem resposta unica e correta a prob1emas definidos de forma 

exata} . 

Embora nao seja a condi9ao unica para a1ta criatividade, 

um QI a1to parece ser, de modo gera1, necessario. "Sao poucas 

as pessoas altamente criativas que tambem nao sao altamente inte 

Ligen tes 11 • ( 70 } 

(69} Robert GLOTON, op. cit., p.35. 
(70} George F. ΚNELLER, op. cit., p.21. 
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Α intui9ao no processo criativo 

Η d G d (71) . -
owar ar ner , ps1co1ogo arnericano, rnostra que a 

criatividade nas artes e nas ciencias apresentarn pontos serne1han 

tes. Α intui9ao, por exernp1o, e tao irnportante nurn quanto nou-

tro carnpo. Diz e1e: 

Without intuition the UJorZd UJouZd present to us nothing 
but an impenetrabZe and chaotic tangZe of unconnected 
facts. It wouZd be quite impossibZe for us to find 
the ZaUJs and reguZarities prevaiZing in this apparent 
chaos if the mathematicaZ and statisticaZ operations 
of our conscious mind UJere αΖΖ that UJe had at our 
disposa Ζ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
In the finaZ anaZysis~ human creativity has numerous 
paraZZeZs across reaZms~ UJith inspiration~ intuition~ 

and gestaZt perception pZaying un indispensabZe roZe 
in the activities of both scientists and artists ( ... ) 
It is not~ then~ in the phenomenaZ experience of crea
tivity that artist and scientist can be differentiated~ 
but rather in the kind of subject matter and symboZic 
systems with UJhich they UJork~ the kind of competences 
that are reZevant. (72) 

Esta co1oca9ao de Gardner refor9a ο que se vern afirrnando 

ao 1ongo da presente discussao. Nao e na experiencia da criati-

vidade que hao de ser buscadas diferen9as entre ο artista e ο 

cientista, rnas no tipo de rnateria e de sisternas sirnbo1icos corn 

os quais traba1harn. Kne11er tarnbern dernonstrou que tanto urn quan 

to ο outro rearranjarn conhecirnento e experiencia existentes, pro 

prios ou a1heios, ern nova forrna ou padrao e que tanto ο artista 

quanto ο cientista depende "da fus5o de idiias no subconscien-

t " (73) e . 

(71) Howard GARDNER, "The Re1ationship of the arts to science, 
i11ness and truth", The Arts and Hurnan Deve1oprnent, New York, Α 

wi1ey interscience pub1ication, John Wi1ey & Sons, 1973, p.301-
350. 

(72) Op. cit., p.317-318. 
(73) George F. KNELLER, op. cit., p.26. 
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Retomando, os estudos recentes tem deixado entrever e au 

torizam a crer que a arte mobi1iza igua1mente os fatores afeti-

vos e cognitivos, que a criatividade envo1ve capacidades mentais 

e que nao apresenta diferenγas qua1itativas dependendo do campo 

de especu1aγao sobre ο qua1 incida. Romantizar a criatividade e 

considera-1a como 1iberaγao de impu1sos ou re1axamento de ten-

soes e tomar uma parte do fenomeno e identifica-1o com ο todo. 

Α arte datada socia1 e historicamente 

Num encontro de 1iteratos e criticos de arte havido em 

Genebra sobre a arte na sociedade contemporanea ocorreu que to-

dos os participantes fa1avam do prob1ema como se se tratasse de 

noγoes muito c1aras mas ninguem perguntou se, em um estado dife

rente de sociedade -po1itica, socia1, economica ou tecnicamente 

fa1ando -nao se produziria uma modificaγao das re1aγoes existe~ 

tes entre a atividade artistica e as outras formas de atividade 

- (74) 
contemporanea. 

Na verdade, para compreender ο homem, a natureza ou a 

historia e preciso considera-1os nao como essencias mas como rea 

1idades situadas em uma rede de re1aγoes que varia sem cessar em 

contato com ο mundo exterior. Considerar a arte, a natureza, a 

tecnica ou ο homem como dados simp1es corresponde "α uma metaf{-

siσa da σ~ia~ao e supoe uma soσiedade homogenea e uma fixidez de 

fo~mas". ( 75 ) 

(74) Re1atado por Pierre FRANCASTEL, Arte y Tecnica en 1os 
Sig1os ΧΙΧ y ΧΧ, Espanha, Fomento de Cu1tura, Edic., Va1encia, 
1961. 

(75) Idem, p.279. 
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Se se prova a intelectualidade da arte, se ela e inseri-

da no cominio do conhecimento, se se aceita que sua especificida 

de esta nos seus aspectos tecnicos (semanticos) e que gnosiolog~ 

camente nao esta acirna nern abaixo da logicidade da ciencia, da 

Filosofia ou da Historia, e porque e ο hornern total que esta pre-

sente quando faz arte para expressar e cornunicar. Ο hornern total, 

isto e, que pensa e sente, que intui, que fantasia, que e volit~ 

vo e racional, ao expressar atraves de uma linguagern especifica 

a sua realidade, indiscutivelrnente revelara os dados de sua rea-

lidade social e histδrica, tal corno os percebe. 

Quando falarnos da intelectualidade da arte nao estarnos 

nos re f erindo a urna concep9ao i nt e lectual i s ta que reduz a obra a 

rnera forrna de conhecirnento e de grau inferior ao obtido pelo sa-

ber cientifico. Αο repelir a visao rornantica unilateral que atri 

bui ao genio, a intui9ao pura, ao sentirnento e a subjetividade a 

explica9ao da obra de arte, tarnbern repelirnos aquele intelectua

lismo que redunda numa anti-arte. Α irnagina~ao e componente in-

dispensavel na atividade artistica. Mas nao se trata de expli-

ca-la com categorias idealistas: a irnagina9ao adquire um signi-

ficado que torna expressivas as irnagens. Se se pode falar da 

sensibilidade ou irnagina9ao de um historiador ou cientista tam

bem tem s entido falar da racionalidade e discursividade da αιct€~ 76 ) 

Se a arte envolve ο homern total -a totalidade de sua 

vida - inevitavelmente contera todos os dados de sua experien-

cia. Corno diz Della Volpe: 

(76) Galvano DELLA VOLPE, De lla Volpe: Sociologia, Org. d a 
colet a nea Wi lcon Joia Pere ira, SP , Editora Atica, 1979, p.ll4. 



Se α obrα de αrte nao e verdαdeirαmente expressao dα 

totαlidαde~dα vidα do indiv{duo( ... ) como podera refle 
tir α historiα e α reαlidαde~ que sao por defini~ao α 

histόriα e α reαlidαde dα totαlidαde da vidα humαnα?Π7) 
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Nao e concebive1 uma arte no vazio, des1igada de certos 

aspectos e 1igada a outros. Ο ponto de referencia para ju1gar ο 

vaJor e a qua1idade expressiva de qua1quer tipo de objeto nao se 

encontra no abso1uto, mas na sociedade. Ο meio onde vivemos e 

UΠι univ~rso fabricado: OS produtos manifestam nao uma rea1idade 

e xL e l-iσ r a nos, mas exatamente ο nosso mundo de rea1idade - pro 

duto da atividade co1etiva de todos os homens. 

Dizer que a arte e condicionada historica e socia1mente 

nao significa querer estabe1ecer uma re1a9ao mecanica e imediata 

entre ο conteudo da rea1idade socia1 e ο do produto artistico ne 

1a criado. Uma ta1 afirma9ao, a1em de simp1ista, empobrece ο fe 

nomeno artistico, da mesma maneira que ο estudo da arte iso1ada 

do contexto g1oba1 1evaria a inevitaveis deforma9oes. Convem 1er 

ο que se segue: 

Q uαndo dizemos que α obrα de arte se refere ao contex
to dos fenomenos sociαis ~ nao αfirmamos em αbso luto que 
coincide necessαriαmente com ele~ de sorte que pode 
ser considerαda como um testemunho direto ou um refle
xo passivo ( ... ) jαmais se deve usar uma obra de αrte 

como documento histόrico ou sociolόgico~ sem umα anaZi 
se previa do seu vaZor documentaZ~ isto e~ da qualida= 
de da sua rela~ao com ο contexto respectivo dos fenom~ 
nos sociais. ( 7 ) 

As teorias que abordam a arte fora de um estudo objetivo 

(77) Ga1vano DELLA VOLPE, De11a Vo1pe: Socio1ogia, Org. da 
co1etanea Wi1con Joia Pereira, SP, Editora ~tica, 1979, p.62. 

(78) Jan MUKAROVSKY, "Α Arte como Fato Semio1ogico", Circu1o 
Ling~istico de Praga: Estrutura1ismo e Semio1ogia, Dionisio To-
1edo, org., Porto A1egre, Editora G1obo, 1978, p.135. 
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de suas pretensoes e de meios levam a explica9ao do fenomeno ar

tistico ao dominio do inefavel, do vago e do inconsciente, ao 

acaso como gerador de beleza. Baseiam os principios de todo va

lor e permanencia em uma divindade, em algo metafisico: negam a 

prδpria arte se considerada como a capacidade humana de criar, 

de ordenar racional e voluntariamente ο seu campo de experien-

cias. 

Α dificuldade esta em compreender que a arte se situa no 

ponto crucial do real com ο imaginario e que como tal alinha-se 

com as outras formas de pensamento que tem por fim a cria9ao de 

uma linguagem. Α respeito da linguagem do artista (poeta) diz 

Aristδteles: 

Ο historiador e Ο poeta nao Re diferem porque Um es
creVe em versos e ο outro em prosa . Α histδria de 
Her5doto 3 por exemplo 3 poderia perfeitamente ser pos
ta em versos e mesmo em versos nao seria menos histδ
ria do que ο e sem os Versos3 pΌsto que α verdadeira 
diferen~a e que ο historiador descreve fatos realmen
te acontecidos e ο poeta fatos que podem(~g~ntecer[s~ 
gundo a verossimilhan9a ou necessidade]. 

Α arte e datada social e historicamente, embora seja uma 

atividade especifica em rela9ao as demais atividades cognosciti-

vas. ~ especifica, mas nao discordante. Engloba a realidade e 

a histδria de seu autor e de seu tempo . As distin9oes e os ne-

xos da histδria estao presentes na obra de arte, ο que mostra 

mais uma vez que a discursividade e constitutiva de sua prδpria 

artisticidade . 

Ο artista e um ser particular e histδrico, vive num tem-

(79) Citado por Galvano DELLA VOLPE, op. cit., p.53. 
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po e numa sociedade determinados. Atraves de um objeto que sa

tisfa~a sua necessidade de expressao e comunicaqao, procura se 

universa1izar. Mas nao no plano de uma universa1idade abstrata, 

impessoa1: 

Α universαlidαde dα αrte se configurα~ α cαdα diα~ 
menos como α expressao de umα essenciα metαf{sicα do 
homem do que como expressao de suα concretude histόri 
cα. -

..................................................... 
Em vez de umα visao ideαlistα~ que pressupoe α possi
bilidαde de um conhecimento purαmente intuitivo do 
reαl~ colocα-se umα visao segundo α quαl esse conheci 
mento se fαz αtrαves dα experienciα comum dos homens~ 
umα vez que e sobre elα que gαnhα significαdo mesmo α 
mαis reconditα experienciα individuαl. Ε α{ se reve
Zα umα novα no~ao de profundidαde expressivα que se 
αpόiα mαis nα complexidαde dαs relα~oes concretαs que 
α obrα exprime do que em insondaveis significαdos que 
sao αpen~s fruto dα deliberαdα omissao dαquelαs relα 
~oes. (80 

Jean Duvignaud fa1a num parentesco perturbador entre a 

vida socia1 e a expressao artistica. "Tudo se pαssα como se αs 

obrαs de αrte pαrticipαssem do dinαmismo interno dos grupos~ des 

(81) 
sα Ziberdαde coletivα que elαs expressαm tao vigorosαmente". 

Acredito que esse parentesco seja perturbador justamente 

pe1o prob1ema da especificidade da arte. Prob1ema que nao esta 

reso1vido ainda em nenhum teorico contemporaneo e que de acordo 

com De11a Vo1pe e "problemα que e ilusόrio dαr ja por resolvido 

- ~ - ~ 7 " ( 82) 
ou esclαrecido~ ou pior~ nαο ve-Zo ou nαο querer ve-~o . Α 

(80) Ferreira GULLAR, "Prob1emas Esteticos na Sociedade de 
.t-1assa", Revista Civi1izaqao Brasi1eira, Ano Ι, n9 7, maio/1966 , 
p.249. 

(81) Jean DUVIGNAUD, "Prob1emas de Socio1ogia da Arte", SociΞ_ 

1ogia da Arte, Gi1berto Velho, org., RJ, Zahar edit., 1966, p.36. 
Nesse ensaio Duvignaud apresenta um quadro de 10 atitudes esteti 
cas surgidas no decorrer da historia humana, provando s~a estrei 
ta relaςao com os quadros sociais: a arte muda em funqao do ti
po de sociedade em que existe. 

(82) Galvano DELLA VOLPE, op. cit., p.61. 
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prδpria consciencia estetica rnarxista atual esta ern fase de in

vestigaγao e 1onge de urna sisternatizaγao teδrica. ( 83 ) 

Grarnsci alerta que resurnir as caracteristicas de urn de-

terrninado rnornento histδrico-socia1 para entender urna obra de ar

te significa "nem sequer αflorαr ο problemα αrt{stico". ( 84 ) Tal 

descriςao pode ser uti1 para destruir e superar deterrninadas cor 

rentes de sentirnento, deterrninadas atitudes diante da vida e do 

rnundo rnas nao e critica nern Histδria da Arte e se forern assirn 

apresentados, tornar-se-ao ponto de confusoes e de estagnaγaodos 

conceitos cientificos. Ε isso Grarnsci fa1a depois de ter reco-

nhecido que: 

Admitido ο princ{pio de que~ nα obrα de αrte~ devα-se 
buscαr tao somente ο cαrαter αrt{stico~ nem por isso 
e exclu{dα α investigα~ao de quαl sejα α mαssα de sen 
t~mentos~ de quα~ sejα α αtitude(~~~nte dα vidα que 
c~raulα nα propr~α obrα de αrte. 

Isto rnostra ο quao cornp1exo e ο prob1erna de estudar as 

re1aςoes entre arte e sociedade. ~ ainda Grarnsci quern rnostraque 

cada rnornento histδrico nunca e hornogeneo, porern rico de contradi 

ςoes e corno varnos saber quern e "representativo" desse rnomento ? 

Se aceitarmos que e representativo quern exprirnir todas as forγas 

e e1ernentos ern contradiγao e ern 1uta, e exc1uirrnos os e1ernentos 

anacrδnicos do mornento, incorreremos em erro. Foi esse erro que 

1evou muitos sociδ1ogos da arte a omitir em suas ana1ises a obra 

de artistas importantes. Do prδprio Lukacs, segundo Del1a Volpe 

(83) Ga1vano DELLA VOLPE, op. cit., p.60 
(84) Antonio GRAMSCI, Literatura e Vida Naciona1, 

Editora Civilizaγao Brasileira, 1978, p.S. 
( 8 5 ) Ι dem, p • 11 . 

a 
2. ed. ,RJ, 
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"bαstα recordαr α supervαlorizα~5o de Bαlzαc em detrimento de 

Flaubert e de Stendhal e α redu~5o da poesiα de H~lderlin αο seu 

αbs trαto con teudo i luminis tα". ( 86 ) Tambern pouco inc1 uido nas 

ana1ises . dos sociό1ogos da arte, ta1vez por se tratar de escri-

tor de 1ingua portuguesa, e Ες:a de Queiroz, cuj a obra, a nosso ver, 

a~~esenta bri1hanternente ο quadro de costurnes de Portuga1 e de 

toda a sua prob1ernatica sόcio-cu1tura1. 

Α arte inc1ui a transforrnaς:ao da rea1idade 

Durrneva1 Mendes( 87 ) cornpara a coragern de urn artista ern 

infringir os canones da arte acornodada corn a de urn estadista que 

rnuda os rurnos da histόria. Considera que Picasso, por exernp1o, 

agride os restos de hipocrisia da sociedade vitoriana que nao te 

ve coragern de renunciar a aparencia de que ainda era be1a ou fe-

1iz. Diz Mendes: 

Um fenomeno de nossos tempos ( ... ) e que ο αrtistα~ 
freqOentemente~ se tornou pαrte e cumplice dα αltα so 
ciedαde~ exαtαmente α cαmαdα mαis densα do conformis
mo sociαl. Ραrα n5o ter de sofrer os αrtistαs~ α so
ciedαde os incorporα - mαs tem ο cuidαdo de~ αntes~ 

etiqueta-los devidαmente. sό porque s5o αrtistαs~ 
eles podem trαnsformαr α imαgem do homem e do mundo. 
Com esse cαrimbo αdquirem ο privilegio dα imunidαde ~ 
mαs α prόpriα sociedαde se imunizα do contagio dα 
criαtividαde ( ... ) Α sociedαde condecorα os criαdo
res pαrα que α deixem em pαz. ( 88) 

(86) Ga1vano DELLA VOLPE, op. cit., p.49. _ 
(87) Durrneva1 Trigueiro MENDES, "Rea1idade, Experiencia, 

ς:aο", Revista Brasi1eira de Estudos Pedagόgicos, v. 59, n9 

abr/jun de 1973. 
(88} Idern, p.232. 

Cria 
130~ 
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Na verdade, ο parentesco entre a arte e a vida social -e 

inegavel: na antiguidade grega, a tragedia estava a servi9o da 

pol is; na sociedade medieval, a serviςo da religiao e tudo era 

visto como reflexo de uma realidade supra-sensivel, transcenden-

te. As novas relaςoes feudais vao dando lugar a uma situa9ao em 

que, pouco a pouco, amplia-se a coisifica9ao da existencia huma-

na e ο artista ve sua criaςao em desarmonia com a sociedade e 

v ~i - se isolando. Na medida em que se redescobre como homem, ele 

como que se isola -nao para negar sua socialidade mas porque e~ 

sa humanidade redescoberta entra em contradi9ao com os valores 

dominantes da sociedade. Na epoca atual, essa coisificaςao ga

nha sua maior expressao atraves da arte veiculada atraves dos 

veiculos de comunica9ao de massa, como se vera adiante. 

Arte de massa 

Α arte de massa e um componente da cuhura de massa, ex-

pressao muito discutivel, como tem mostrado muitos autores. Ador 

no, por exemplo, abandonou a expressao, substituindo-a pela de 

i ndustria cultural, com ο objetivo de excluir a interpretaςaoque 

pretende que se trate de uma cultura que surge espontaneamente 

das massas. ( 89 ) 

Α arte de massa e uma realidade concreta: a chamada ar-

te erudita muitas vezes, sob pressao da sociedade de massa, usa 

os seus recursos tecnicos, refutando a mistica da 

(89) Theodor ADORNO e outro, La Industria Cultural, Buenos Ai 
res, Editorial Galerna, 1967, p.9. 



52 

b . . 1 (90) 
ο ra orlglna . 

Usar os recursos tecnicos e aproveitar as conquistas da 

arte de massa, mas ο grande prob1ema e seu esquematismo e 

1imita9oes, como enfatizou Ferreira Gu11ar: <91 ) 

Ο carater esquematico dα αrte de mαssα e~ no gerαZ~ 
αZienαnte~ umα vez que induz α umα visao fαlsα dα reα 

Zidαde concretα. Α reaZidαde e~ αΖ{~ αpresentαdα sem 
ο cαrater contrαditόrio que α define e Zhe da compZe
xidαde. Α αrte de mαssα~ viα de regrα~ αpresentα um 
mundo sem resistenciαs~ simplificαdo~ imutavel~ onde 
os personαgens~ os herόis~ estao α sαZvo dos probZe
mαs reαis: estao αcimα dα condiqao humαnα. 

suas 

~ da prόpria natureza dos meios de comunicaςao de massa, 

~ue veicu1am a arte chamada de massa) que decorrem tais prob1e-

mas. Α te1evisao, por exemp1o, usando 1inguagem fa1ada e a ima-

gem visua1 em permanente f1uir tende para uma 1inguagem cada vez 

mais sintetica, que seja assimi1ada instantaneamente. Ά medida 

(90) Um exemp1o muito atua1 e a noticia de uma camara inventa 
da em 1975 pe1a fabrica Po1aroid que conseguiu reproduzir com 
uma precisao de 95% do tamanho, riqueza de cores originais e sur 
presa de deta1hes ο quadro "Transfigura9ao" de Rafae1 Sanzio; 
uma das obras primas do Renascimento ita1iano. ~ considerada 
uma grande contribuiςao para a Histόria da Arte: as amp1ia9oes 
deta1hadas da Po1aroid reve1aram que houve interferencia de res
tauradores incompetentes e camadas de verniz deterioradas que se 
combinaram para cobrir os esbo9os originais. Nas reproduςoes, a 
unidade do traςo de Rafae1 e evidente. Revista Veja de 11/3/81, 
p.153. 

Α fotografia tambem tem sido uti1izada para comunicar a 
visao que ο artista tem de sua rea1idade. Ο Museu de Arte Moder 
na de Nova York tem um setor de imagens fotograficas divididas 
em duas grandes categorias: espe1hos e jane1as. As fotografias 
do 19 grupo sao as que ref1etem as preocupaςoes pessoais de seu 
autor, sua visao do mundo. Ja a fotografia-jane1a e aque1a em 
que ο fotografo tenta desaparecer por tras de seu tema, deixando 
que ο observador contemp1e ο objeto fotografado como se estives
se diante de1e naque1e momento. Revista Veja de 25/3/81, p.113. 

(91) Ferreira GULLAR, "Prob1emas Esteticos na Sociedade de 
Massa", Revista Civi1izaςao Brasi1eira, ano Ι, n9 7, maio/ 1966, 
p.248. 
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que se torna sintetica a linguagem, a televisao exige grandeprΞ 

du9ao de rnateria e rornpe os lirnites do real e do imaginario, ja 

que sua linguagem lhe permite mostrar ο fato real e a cena mon-

tada no estudio. Os fatos mais diversos sao apresentados, permi 

tindo que acontecimentos, situaγoes, culturas dispares sejam vis 

to~ um em seguida do outro. Essa indiscriminada mistura de fa-

tos, pessoas, niveis da realidade e valores culturais levou Fer-

reira Gullar a comparar a televisao com ο que Malraux chamou de 

"museu imaginario": 

Α aglutinaςao~ num mesmo plano~ de elementos tao d{s
pares por sua natureza~ estilo~ genero e situaςao his 
tόrica~ equivaleria~ de certo modo~ αο que~ no campo 
das artes plasticas~ Andre Malraux denominou de "mu
seu imaginario". Observa Malraux que~ graςas as mo
dernas tecnicas de reproduςao grafica~ tornou-se pos
s{vel reunir~ no Zivro~ obras de arte de diferentes 
estilos~ genero e epocas~ como se se tratasse de as
pectos diferentes de um mesmo cont{nuo esforqo formu
Zado atraves dos seculos. Nas paginas de um album ~ 
submissas as exigencias da reproduqao fotografica~ te 
mos uma moeda celta~ uma escultura grega do seculo IV 
AC e uma escultura de Rodin~ do seculo ΧΙΧ. Sao obra~ 
nao sό de estilo~ genero e epocas diferentes~ como de 
tamanhos diversos que~ no entanto~ pelo processo de 
reduςao e ampliaςao fotografica aparecem ali ig~ala
das e integradas numa mesma e nova Zinguagem. (9 2 J 

Realmente, afirma Malraux: 

Ces miniatures~ ces fresques~ ces vitraux~ ces tapiss~ 
ries~ ces plaques scythes~ ces details~ ces dessins 
de vases grecs - meme ces sculptures - sont devenus 
des planches. Qu'y ont-ils eerdu? Leur qu~Zi~e 
d'objets. Qu'y ont-ils gagne? La plus grande s~gn~
fication de style qu'ils puissent assumer········:··· 
Comme Ζα Zecture des drames en marge de Zeur represen 
tation comme Z'audition des disques en marge du 

~ ~ 

concert~ s'offre en marge du musee Ze plus vaste 

(92) Ferreira GULLAR, op. cit., p.238. 



domαine de connαissαnces αrtistiques que l'homme αit 

connu. Ce domαine- qui s'intellectuαlise tαndis que 
l'inventaire et sα diffusion se poursuivent~ et que 
les moyens de reproduction s'αpprochent de lα fidelite 
- c'est~ pour lα premiere fois~ l'heritαge de toute 
ι 'histoire. (93) 
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Diante de urna 1inguagem tao comp1exa como esta, pode-se 

perceber a importancia de uma concepςao de educaςao artisticaque 

1eve os estudantes a entender e exercer a1gum dominio sobre a 

inf1uencia dos e1ementos exibidos pe1os veicu1os de comunicaςao 

de massa. 

Embora a te1evisao e os demais veicu1os de comunicaςaode 

massa, aproveitando seu progresso tecnico, permitam a um numero 

muito maior de pessoas ο acesso a produtos artisticos de indiscu 

tive1 va1or, como e ο caso de 40 mi1hoes de te1espectadores pod~ 

rem assistir a um ba1e, a um concerto de Beethoven, a um festi-

va1 de musica popu1ar, nao e menos verdade que, regra gera1, as 

ideias de ordem que incu1cam sao sempre as do status quo, acei-

tas a priori, sem objeςao e sem ana1ise. Ta1 constataςao tem si 

do feita por inilmeros autores, inc1usive por Adorno, que 

mou: 

Em virtude dα ideologiα dα industriα culturα 3 ο con
formismo substitui α αutonomiα e α conscienciα~ jα

mαis α ordem que surge e confrontαdα com ο que preten 
de ser ou com os interesses reαis dos homens. (94) -

afir-

Dependencia e servidao dos homens sao os frutos da indus 

tria cu1tura1, a menos que se faςa uma contra-inf1uencia, atra-

(93) Andre MALRAUX, Les Voix du Si1ence, France, 
Georges Lang, 1951, exemp1aire 6687, pp.42-44. 

(94) Theodor ADOffi~O, op. cit., p.17. 

Imprimerie 
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ves do processo educacional. Nao se trata de depreciar ο gosto 

pelo vulgar pois: 

Si desde Ζο alto se difama sin razόn α Ζαs 

tales~ es justαmente Ζα industriα culturαl 

menudo lαs reduce α ese estαdo de mαsα que 
despreciα~ y que Zes impide emαncipαrse ... 

mαsαs como 
Ζα que α 

despues 
(95) 

ο fundamental e que os homens pensem ο que vivem e procu 

rem entende-lo. Nao e poss.ivel uma arte "cega" de homens que aE_ 

dicaram de indagar e de ver e que se limitem a buscar evasao in-

dividualista-romantica numa arte pre-fabricada sob medida para 

eles, mas nao por eles. 

Α arte, hoje: em que ficamos? 

Α quantidade de obras, no mundo inteiro, sobre a arte 
~ 

e 

imensa, farta e abundante, mas os metodos de abordagem nao pare-

cem ter conseguido configurar satisfatoriamente seu papel real 

na vida das sociedades. Em grande parte porque confia-se mais 

no documento escrito e se pede as artes apenas exemplos para ju~ 

tificar ou ilustrar ideias ou teorias. Ο estudo da arte sό pode 

ter significado se permitir, atraves da analise de obras que sao 

resultado de uma atividade original do espirito, a compreensao 

da historia e da cultura do mundo em que vivemos. 

Evidentemente, ha que se desfazer preconceitos. Dizer 

que a arte tem carater autδnomo em relaςao as demais formas de 

(95) Theodor ADORNO, op. cit., p.20. 



56 

especu1a~ao hurnana 1 negar sua historicidade 1 afirrnar ο abso1uto 

da criaγao, fazer a fa1sa oposi~ao da arte corn a tecnica 1 defen-

der p1ura1idade de facu1dades especificas no espirito hurnan~ sao 

ideias frequentes 1 rnas dificeis de apreender nos 1ivros sobre ar 

te 1 porque nao estao dec1aradas corno norne de capitu1o ou de in-

tertitu1o. Subjazern as concep~oes 1 perrnanecern 1atentes nos tex-

tos. 

Como rnostrou De11a Vo1pe 1 (
96 ) John Dewey foi urn raro pen 

sador 1 ern seu ternpo 1 que co1ocou ο prob1erna da arte nurna base an 

ti-rornantica 1 anti-metafisica e anti-dogrnatica quando considerou 

estranha a opiniao de que urn artista nao pensa e que urn cientis-

ta nao faz outra coisa senao pensar. Outros autores tarnbern tern 

enfatizado esta co1oca~ao 1 corno foi visto no presente capitu1o 1 

ernbora nao 1he deem prosseguirnento. 

~ 

Defender a inte1ectua1idade da arte para nos significa 

fazer avan~ar a cornpreensao da arte corno urn esfor~o hurnano de 

conhecimento e transforrna~ao da rea1idade. Ο cientista Einstein 

diz: 

~ 

Ο homem procurα fαzer~ como meZhor Zhe convem~ umα imα 

gem simples e inteZig{veZ do mundo em que vive; Zogo 
tentα de αZgumα mαneirα substituir esse cosmo pessoαZ 

por um mundo de experienciαs que Zhe permitα superά-Zo: 

e ο que fαzem ο pintor~ ο poetα~ ο fiZόsofo especuZαtf 
vo e ο homem dedicαdo as cienciαs nαturαis. Cαdα ho
mem trαnsformα esse cosmo e suα criα9ao no centro de 
suα vidα αfetivα~ pαrα encontrαr α pαz e α segurαn9α 

imposs{veis de αΖcαn9αr nα αgitα~ao Zimitαdα dα expe
rienciα pessoαZ. (9 7) 

(96) Ga1vano DELLA VOLPE 1 Esbo~o de urna Historia do Gosto 1 Li~ 
boa 1 Editoria1 Estampa 1 1973 1 p.92. 

(9 7) A1bert EINSTEIN 1 apud D 'Arcy ΗΑΥΜΑΝ 1 ''Α Arte: Essencia 
da Vida" 1 As Tres Faces da Arte 1 R.J. 1 Editora da Funda~ao Getfi-

1io Vargas 1 1975 1 p.22. 
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Isto e, ο trabalho do artista, entendido como um esforγo 

de dar forma visivel a todos os aspectos da vida constitui-se co 

mo uma forma original de pensar. Nao e mera transposiγao ou tra 

du9ao de conteudos de outros campos. Muitas vezes ο artista se 

antecipa ao cientista porque nao e a ciencia, mas ο mundo exte-

rior que tem suas leis. Α arte, assim como a ciencia, interpre-

ta essas leis, necessariamente concordantes em um periodo da-

do. (9 8) 

Varios indicios deram as pistas para ο presente estudo 

como por exemplo: ο balanγo da real situaγao da estetica marxis 

ta feito por Della Volpe; a defesa feita por Francastel do pens~ 

mento plastico e seus argumentos sobre a necessidade de uma dis-

ciplina que integre toda a problematica do imaginario. ο referi 

do autor defenda a criaγao de uma disciplina que sintetize disci 

plinas maiores (Sociologia, Arte e Historia), por reconhecer que 

embora as artes ocupem um lugar cada vez maior na cultura, os me 

todos de abordagem utilizados sao insuficientes porque geralmen-

te atribuem ao artista ο papel de materializar os valores do meio 

em que vive, entendendo que nao desempenha qualquer papel na ela 

boraγao dos imperativos economicos, institucionais ou sociais. 

Francastel defende uma Sociologia da Arte que suponha "ο reconhe 

cimento de um pensamento plastico ou estetico tao fundamental co 

mo as outras formas~ mais bem estudadas ate agora~ das ativida-

d . . d h , (99) es pr~me~ras ο omem . 

Um curioso paralelo entre a psicologia genetica de Jean 

(98) Consulte-se a citaγao feita a pagina 28 (nota n9 
(99) Pierre FRANCASTEL, Α Realidade Figurativa, SP, 

Perspectiva, 1973, p.4. 

33) • 
Editora 
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Piaget e as consideraςoes sobre ο pensarnento p1astico foi feito 

(100) 
por Francastel , conforme apontaremos no capitu1o seguinte. 

Este indicio tambem muito nos ajudou. Por fim, embora os estu-

dos de Arnheim nao se insiram no sistema de Piaget, fornecerarn-

nos muitos dados sobre ο pensamento visua1. 

Ο para1elismo verificado nas ref1exoes de teoricos de 

~~αροs diferentes -Psico1ogia, Socio1ogia, Ling8istica, Teoria 

~G Criatividade, Estetica - aponta para a seguranςa das ideias 

a'}u.i expendidas. 

Ο prob1ema da especificidade da arte -ο que a torna di 

fe" ...., , ι- te dos demais discursos - e reafirmado por todos os autores, 

embora nao se tenha ate agora conseguido configura-Jo satisfato-

riamente. 

Para os objetivos deste traba1ho, as constataςoes feitas 

no prr~~nte capitu1o parecem a1terar grandemente a co1ocaςao da 

arte · 1 processo educaciona1. 

Ο capitulo que se segue constitui uma tentativa de arti-

cu1ar ~ssas ideias com as teorias existentes na educaςao artisti 

ca. 

(100) Op. cit., "Espaςo genetico e Espaςo p1astico", pp.123-
151. Α ana1ise tambem a1can9a os traba1hos de Henri Wallon. 



CAP!TULO ΙΙ 

Α INTELECTUALIDADE DA ARTE Ε SUAS I~WLICAςOES ΝΑ EDUCAςAO 

As artes figurativas preenchem uma 
fun9ao permanente e coercitiva que age 
mesmo sobre aqueZes que mais as igno
ram. As Artes servem~ peZo menos tan 
to quanto as Literaturas~ como instru 
mento aos senhores das sociedades pa= 
ra divuZgar e impor cren9as. 

Pierre FrancasteZ. 

Quando afirrnarnos a inte1ectua1idade da arte estamos afir 

mando sua inte1igibi1idade. Nao se trata de fa1ar numa arte que 

seja conhecimento, simp1esmente: ta1 co1oca~ao poderia resva1ar 

para as pr&ticas geometr~zantes ou matematizantes que j~ ocorre

ram na educa~ao artistica brasi1eira. Por mais exato e perfeito 

que possa ser ο Nilmero de Ouro( 1), a aridez de seu estudo mostra 

(1) Em dois vo1umes - Ε1 Numero de Oro: Los Ritmos, Buenos 
Aires, Editoria1 Poseidon, 1968, 222p. e Ε1 Numero de Oro: Los 
Ritos, Buenos Aires, Editoria1 Poseidon, 1968, 210p., Mati1a C. 
GΗΥΚΑ condensa ο que h~ preciso em estetica. Contribui para ο 

entendimento dos invariantes 1ogicos de Nilmero, Ritmo, Propor~ao 
e Harmonia com rigor geometrico. Em Os Ritos, por exemp1o, pro
va a transmissao continua atraves das idades do simbo1o pitagori 
co, ο simbo1o estre1ado da divina propor~ao -ο pentagrama, dos 
tra~ados geometricos aparentados a e1e e suas varia~oes. 
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que a Estetica nao pode ser vista num prisrna autonorno, desligado 

do hornern e da sociedade. 

Trata-se de entender a arte corno um grande cornplexo de 

reflexao e aςao onde se rnanifesta uma conduta que se utiliza de 

linguagens particularizadas surgidas da observaςao e expressao 

do universo. Talvez a nao consideraςao do pensarnento plastico 

ou visual corno uma forrna de inforrnar ο universo deva-se ao fato 

de nao utilizar a lingua para se exprirnir, contrariarnente a ou-

tros processos corno e ο caso do pensarnento ern ciencias 

(biolδgico, psicolδgico, politico, etc.). 

hurnanas 

Trata-se de entender que ο pensarnento plastico (ou vi-

sual, ou estetico) e uma das atividades prirneiras do hornern, tao 

fundarnental corno as outras forrnas de explorar a realidade. Nao 

e uma atividade cornplernentar, acessδria -para criar, ο artista 

pensa rnas utiliza instrumento diferente do rnaternatico ou cientis 

ta para rnanifestar seus pensarnentos. Se procurarrnos traduzir ern 

palavras os valores rnanifestados pelo artista -ο que e possivel, 

ja que ocorre paralelisrno nos varios tipos de especulaςao no de

correr da evoluςao do conhecirnento -estarernos identificando a 

priori as linguagens plasticas corn as linguagens verbais. Ο que 

e cornum entre a arte e as outras forrnas de conhecirnento aparece

ra ern tal analise rnas a descoberta de novos valores na obra de 

arte ficara prejudicada. Isto e, ο que ο artista pensou e que 

co~ncide corn ο que outras especulaςoes atingirarn e reconhecido 

na arte mas especulaςoes as quais ο artista se antecipou ern rela 

ςaο a outros carnpos que usarn ο pensarnento verbal passarn desperce 

bidas. 

Querer traduςao verbal da obra de arte e supor que ο ar-

tista apenas transfere para a rnateria ideias e representaςoes 
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formadas em outros dominios. Nesse caso ο artista nao passaria 

de um fabricante, incapaz de participar da e1abora~ao dos conteu 

dos. Na verdade, as linguagens artisticas sao tota1mente irredu 

tiveis as estruturas e aos esquemas de pensamento verbais ou ma-

t ~ . (2) 
ematlcos. 

Afirmar a inte1igibi1idade da arte tambem nao e negar ο 

~dpe1 da imagina~ao. Α obra de arte nao espe1ha um universo de 

[OiiGciS precisamente contornadas, "ela inicia um processus de re-

-"- - a · ι -t · t b ·a z · · - · '' <3) prqsenτ;aι;ao -z..a e -z..ca en re ο perce -z.. ο~ ο rea e ο -z..mag-z..nar-z..o. 

Ela nos informa sobre os modos de pensamento de um grupo socia1 

-
e Hav :ι.:emete portanto a um abso1 uto, mas aos devires humanos. 

Α cu1tura, a tecnica, e ο meio socia1 e economico nao po 

dem ser interpretados iso1adamente. Αο mesmo tempo em que se or 

ganiza, a sociedade cria suas necessidades, seus va1ores 

riais e morais e seus simbo1os. 

Toda sociedade que se forma se guia~ mais ou menos~ 

por um modelo abstrato. Sao os escritores e os artis
tas que exprimem e difundem os traι;os materiais desse 
modelo. Pesam~ assim~ com um peso amiude decisivo~ s~ 
bre ο futuro ate material das sociedades. Esse modelo - -. " . - -e sem duv-z..da frequentemente -z..mposto por pressoes econ~ 
micas: os artistas orientam α despesa e ο luxo de seus 
con temporaneos ". ( 4) 

mate-

Integrar a arte no conjunto das demais. atividades huma-

nas, integrar a arte ta1 como esta aqui concebida, no conjunto 

(2) Entendendo-se 1inguagem como a1guma coisa que ~em ~or fun 
ςaο significar e comunicar significados. Os ~ign~s ~ao te~ ape
nas uma significa~ao inte1ectual, a comunicaςao nao e apenas 
transmitir informaςao. Os signos sao coisas sensiveis e operam 
sobre os sentidos. Cf. Otavio Paz, Conjunςoes e Disjunςoes, SP, 
Editora Perspectiva, 1979, p.l7/18. 

(3) Cf. Pierre FRANCASTEL, Α Rea1idade Figurativa, S.P., Edi
tora Perspectiva, 1973, p . l7. 

(4) Pierre FRANCASTEL, op. cit., p.40. 
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das informaςoesι para que se possam julgar valores passados e 

presentes da sociedade e tarefa que se impoe aos teδricos "que 

fazem as doutrinas". 1-las e tarefa que se impoe tambem aqueles 

"que fazem a sociedade". ~ tarefa que se impoe aos professores 

queι queiram ou naoι modelam as concepςoes dos estudantes. Den-

tro de tal abordagemι a arte necessariamente deixa de ter um de-

::;~.ιηpεπhο periferico ι complementar ι para ter um lugar central na 

\..- Oi' <c<Ξ:opqaa curricular. ~ preciso que se leve em conta que as so 

ςi edac1es atuais mantem uma educaςao que tem por base a lingua ao 

:μasso que nessas mesmas sociedades ha um recuo do escrito. En-

quctΛLo as escolas mantem uma disciplina chamada educaςao artisti 

caι ο que lhes da a ilusao de estarem valorizando a arteι ha to-

do um conjunto de trabalho artistico feito por outras institui-

ςoes da sociedade (que estao determinando nossa arte) que passa 

totalmente a margem da instituiςao escolar.(S) Α arte publicita-

riaι a programaςao visualι ο cinema de animaςao etc.ι com toda 

sua carga de significaςaoι seguem alheios a escola 

nal. As significaςoes contidas nas imagens de nosso 

institucio-

cqtidiano 

desempenham um papel muito grande em nossa maneira de ser, de vi 

ver em sociedade e de pensar; desempenham um papel vital em nos-

sas aspiraςoes, em nossos sonhos, em nossas crenςas, em nossa 

compreensao do mundo em que vivemos -por issoι e tarefa urgente 

repensar a educaςaoι num processo em que a arte havera de neces-

sariamente ter um lugar vital. 

(5) Moles faz um estudo exaustivo da percepςao estetica e pa
ra demonstrar a significaςao contida na obra de arte distingue 
entre informaςao semantica e informa~ao estetica contida no obje 
to artistico. Cf. Abraham MOLESι Theorie de L'Information et 
Perception .Esthetique, Paris, Editions Deno~l, 1972, pp.l89-203. 
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Α Arte e a Educa~ao 

Para compreender a inser~ao da arte no processo de educ~ 

9a0 e preciso enfrentar varias dificu1dades, sendo ta1vez a prin 

cipa1 de1as a que trata, em suma, de buscar uma unidade cu1tura1 

entre dois campos ideo1ogicamente tao diferentes quanto ο da Ar-

te e ο da Educa~ao. Diferentes enquanto a Arte 
~ 

porque, nao e 

apenas um efeito das modifica~oes cu1turais, mas tambem um ins-

trumento provocador dessas mudan~as, a Educa~ao e ο instrumento 

por exce1encia de conserva9ao cu1tura1. Enquanto a primeira ba-

seia-se em pensamento divergente, a segunda caracteriza-se pe1a 

convergencia de pensamento . (6 ) 

Α tentativa de articu1a~ao entre ο campo da arte e ο da 

educa9ao tem-se dado ο nome de arte-educa9ao -expressao que, em 

bora seja um neo1ogismo, ja e muito usada entre os educadores ar 

tisticos brasi1eiros, ο que ficou patente na Semana de Arte e En

sino ocorrida em setembro de 1980, na U.S.P., tendo sido frequen 

te seu uso, quer nas conferencias, quer em cada uma das reunioes 

menores. 

Evita-se a expressao Educa9ao Artistica procurando-se 

afastar confusoes teόricas: muitas vezes em seu nome sao defen-

dio~s atividades que mais nao tem que ο nome em comum com a arte, 

onde nao ha ο menor respeito aos metodos artisticos, porque su-

pustamente busca-se ο "educativo" e nao ο "est~tico". Convem 

aqui 1embrar a frase 1apidar de Croce, citada por Gramsci, de 

que "α arte ~ educativa enquanto arte~ mas nao enquanto 'arte edu 

(6) Cf. Ana Mae BARBOSA, Teoria e Pratica da Educa9ao Artisti 

ca, SP, Editora Cu1trix, 1978, p.11. 
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cativa,, porque neste caso e la e nada e ο nada nao pode educar.(Ί) 

Por Arte-Educaqao entende-se ο ensino de arte ern seu du-

p1o aspecto de educaqao artistica e educa9ao estetica. Enten-

de-se a educaqao artistica 1igada ao fazer arte, a produqao de 

objetos de arte, e por educaqao estetica entende-se a apreciaqao 

e fruiqao de arte. Α distinqao entre arnbas as forrnas nao pode 

ser 1evada tao 1onge a ponto de separa-1as. " Para ser verdadei-

ramente art{stica, uma obra tem tambem de ser estetica -isto e, 

feita para ser gozada na percep~ao receptiva". (8 ) Educa9ao Ar-

t istica e Educa9ao Estetica constituern verso e anverso de urna 

πιe srna rnoeda, sao duas faces de urn rnesrno prob1erna. 

Aparecerao rnuitas vezes as pa1avras arte, estetica, di-

rnensao estetica no decorrer da exposiqao. Sao pa1avras que ain-

da apresentarn sentidos diferentes para os varios autores. Grosso 

rnodo, quando fa1arrnos ern dirnensao estetica estarernos querendosi~ 

nificar ο desenvo1virnento do gosto pe1as artes, ο desenvo1virnen-

to da capacidade de vincu1ar-se artisticarnente corn a vida. Ο di 

cionario La1ande considera da pa1avra estetico ο seguinte: "que 

~ (9) 
concerne αο Belo, que apresenta um carater de beleza". Α pa-

1avra Estetica, como substantivo, de acordo corn ο rnesrno diciona 

rio, tern origern grega, significando sensa~ao, sentimento e foi 

criada por Baumgarten corno titu1o de sua obra Aesthetica tendo 

por objeto a ana1ise e forrna9ao do gosto. Na Critique du 

jugement, Kant ap1ica a pa1avra para se referir ao ju1garnento da 

. - 1 . b 1 d (10) aprec1a9ao re at1va ao e ο, passan ο este uso a ser constante. 

(7) CJΌCE, Cultura e Vida Moral apud Antonio GRAMSCI, Li teratura e 
Vida Naciona1, 2.a ed., RJ, Editora Civi1izaqao Brasi1eira, 1978, 

p.10. 
(8) John DEWEY, Co1e9ao Os Pensadores, Α Arte corno Experiencia, 

SP, Editora Abri1, 1980, p.99. 
(9) Andre LALANDE, Vocabu1aire Technique et Cri tique de 1a 

Phi1osophie, Presses Universitaires de France, 1972, p.302. 

(10)Idern, Ibidern. 
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Souriau rnostra que a origern da pa1avra grega significa 

reZαtivo α percep~αo peZos sentidos e que a obra de Baurngarten 

forta1eceu ο "nocivo preconceito de que αrte e αpreciα~~o do be-

Ζο seriαm αssunto exclusivo dα sensibilidαde". Α partir de 1750, 

corn a pub1ica9ao de referida obra, a pa1avra adquire seu sentido 

rnoderno e ileg{timo de relαtivo αο belo e α αrte. (11 ) 

Baurngarten diz que as facu1dades do espirito sao de dois 

niveis. As rnais a1tas, que constituern a inte1igencia, atingern 

corn c1areza e precisao a essencia dos objetos, ο principio de 

sua perfeiγao. As facu1dades rnais baixas, que pertencern a sensi 

bi1idade, podern ter urna intui9ao da perfeiγao, intuiγao que per-

rnanece sernpre confusa. Por fa1ta de conhecirnento c1aro pe1a in-

te1igencia, ο conhecirnento confuso da perfeiγao podera conseguir 

de forrna rnisteriosa ο conhecirnento que a inte1igencia nao conse-

guiu. Os genios conseguern esse conhecirnento obscuro porque se 

caracterizarn, segundo Baurngarten, pe1as "fαculdαdes inferiores 

d ., . l d ' . l - . " ( 12) 
ο esp~r~to e evα αs α mα~s α tα potenc~α . 

Essa exp1ica9ao, corn terrnino1ogia diversificada onde se 

procura sofisticar as frases rnas reforγar ο pre~onceito, ainda 

inf1uencia rnuitos traba1hos conternporaneos corno verernos adiante. 

Α dificu1dade ern estabe1ecer conceitos adequados e c1a-

ros para arte e estetica aparece ern todos os textos que abordarn 

qua1quer ref1exao sobre ο terna. Ο conhecido fi1osofo tcheco Jan 

Mukarovsky deixou c1aro que "no es posible determinαr de unα vez 

, (13) 
por todαs lo que es αrte y lo que no lo es '. A1ern disso, ο 

(11) Etienne SOURIAU, Chaves da Estetica, RJ, Edit. Civi1iza-
9ao Brasi1eira, 1973, p.17/18. 

(12) Cf. Etienne SOURIAU, op. cit., p.18. 
(13) Jan MUΚAROVSKY, Escritos de Estetica y Serniotica de1 Ar

te, Barce1ona, Editoria1 Gustavo Gi1i, 1975, p.51. 
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mesmo autor mostra que a transi9ao entre a arte e a esfera ex

tra-artistica e tao pOUCO distinguive1 e de comprova9a0 tao com

p1icada que e i1usδria uma de1imitaqao precisa. (14 ) Mukarovsky 

aponta que nao ha objetos nem processos que por sua essencia e 

sua estrutura sejam portadores da fun9ao estetica se nao se 1e-

var em conta ο tempo, ο 1ugar e ο criterio de va1ora9ao. Nao ha, 

por outro 1ado, objetos que tenham que estar e1iminados da cate

goria em vista de sua estrutura rea1. (15 ) 

Para os fins de nosso traba1ho consideraremos, quando f~ 

1armos de educa9ao artistica e educa9ao estetica, ο desenvo1vi-

mento de uma atividade origina1 do espirito 1igada sim ao be1o , 

ao agradave1, a frui9ao, as emo9oes, mas 1igada a outros aspec-

tos da vida, porquanto e a tota1idade das facu1dades humanas que 

estao presentes no ato da cria9ao ou da aprecia9ao do objeto cria 

do. Assim, e nocivo ο preconceito de opor ο conhecimento esteti 

co ao conhecimento cientifico (preconceito nascido no inicio do 

romantismo) e a advertencia de Leonardo da Vinci "La pittura e 

cosa mentale" pode ser usada como prova de que ο desenvo1vimento 

da arte ja convivera em periodo anterior -ο da Renascen9a -har 

moniosamente com ο desenvo1vimento da ciencia. 

ο presente capitu1o constitui como que uma tentativa de 

compreender as teorias existentes no campo da arte ap1icada a 

educa9ao, articu1ando-as com as ideias apresentadas no primeiro 

capitu1o. Embora nem todas as posi9oes re1atadas representem ο 

titu1o desta segunda parte, e1as foram procuradas no intuito de 

serem confrontadas com a posi9ao defendida • 

(14) Jan MUΚA~OVSK1, Escritos de Estetica y Semiδtica de1 Ar
te, Barce1ona, Editoria1 Gustavo Gi1i, 1975, p.50. 

(15) Idem, p.47. 
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1. As correntes teoricas em Arte- Educa9ao 

1.1. Α c1assifica9ao proposta por E11iot Eisner 

Via de regra, autores que escrevem sobre 

omitem, de1iberadamente ou nao, as coordenadas basicas de sua PQ 

si9ao fi1osofica, as quais determinam suas ideias sobre a arte 

Quem procurou sintetizar as correntes existentes em Ar

te-Educa9ao foi Eisner( 16 ) considerando que existem dois princi-

pais tipos de justificativas para ο ensino de arte, os guais de-

nominou de contextuaZista (a mais difundida, segundo e1e) e de 

essenciaZista. 

"- . 
Α corrente contextua1ista enfatiza as consequenc1as ins-

trumentais da arte na educa9ao e uti1iza as necessidades dos a1u 

nos (contexto psico1δgico) ou da sociedade (contexto socia1) na 

e1abora9ao de seus objetivos. Α corrente essencia1ista enfatiza 

ο tipo de contribui9ao para a experiencia humana que sδ a arte 

pode fornecer. 

Para os contextua1istas, ο programa de Educa9ao Artisti-

ca e estabe1ecido quando se conhecem as caracteristicas dos a1u-

nos e as necessidades da sociedade sobre as quais ο referido pro 

grama ira funcionar. Ο contexto de quem vai receber a educa9ao 

determina os objetivos da arte. Diversas orienta9oes praticas 

seguem-se a esta abordagem, como por exemp1o: considerar a arte 

como forma de preencher positivamente ο tempo de 1azer; conside-

(16) E11iot W. EISNER, Educating Artistic Vision, 
mi11an Company, New York, 1972. 

The Mac-
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rar a arte com fins terapeuticos va1orizando a auto-expressao p~ 

ra a1ivio emociona1; considerar que as atividades de arte desen

vo1vem a compreensao dos estudantes para areas academicas, espe

cia1mente os estudos sociais; considerar a arte importante para 

desenvo1ver muscu1os e coordena~ao motora. 

Α corrente oposta -designada por Eisner como essencia 

1ista - considera a fun~ao da arte para a natureza humana em ge

ra1. Α arte tem importancia na educa~ao porque e importante em 

si mesma para ο ser humano e nao para fins de outra natureza. 

Α corrente contextua1ista, usando a arte para outras fi-

na1idades, oferece um perigo para ο qua1 ja se chamou a aten~ao: 

Como α determinα~ao dαs necessidαdes αmbientαis~ comu
nitariαs ou sociαis e αfetαdα pelα ideologiα ou pelos 
vαlores cultivαdos pelo investigαdor~ ο grαnde perigo 
dα tendenciα 'contextuαlistα' sociαl e α possibilidαde 
de em αlgum cαso vir α submeter ο sistemα de ensino dα 
αrte α objetivos espurios~ inclusive poZ{ticos~ αtrα

ves de modelos de submissao~ que sao fαciZmente escamo 
teαdos~ ( ... ) e apresentados com rόtulos de progres= 
so. (17) 

Para a corrente essencia1ista a arte educa enquanto ar-

te. Α prόpria existencia da arte torna necessaria sua inc1usao 

no processo educaciona1 e fornece os dados para sua efetivaςao 

no ensino atraves da Estetica, da Teoria da Arte e da Fi1osofia 

da Arte. As contribuiςoes mais importantes da arte sao aque1as 

que so a arte pode fornecer e qua1quer programa que use a arte 

primariamente para outros fins estara di1uindo a experiencia ar

tistica "roubαndo da criαngα ο que α αrte pode Zhe oferecer". (18) 

(17) Ana Mae BARBOSA, "Ο que e ο Ensino da Arte?", Revista Jo 

se, n9s 5 e 6, nov/dez 76, RJ, p.60. 
(18) E1liot W. EISNER, op. cit., p.7. 



Ern resurno: 

Contextualist justifications argue the role of art 
education by first determining the needs of the chil~ 
the community~ or the nation. Art education is seen 
as α means of meeting those needs~ ωhether they be 
needs directly related to art or not. Essencialist 
justifications argue the place of art in the schools 
by analyzing the specific and unique character of art 
itself ~ and by pointing out that it has unique con
tributions to make and should not be subverted to 
other ends. (19) 
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As caracteristicas apresentadas para os contextua1istas 

rnostrarn que se enfatiza ο contexto psico1ogico ou socia1 de quern 

vai receber a educaςao artistica. Viktor Lowenfe1d e citado nes 

te grupo porque privi1egia ο atendirnento as necessidades psico16 

gicas dos a1unos (fato exp1icave1 porque aprofundou-se ern psico-

1ogia do desenvo1virnento hurnano ern arte). Lowenfe1d tornou-se ο 

autor provave1rnente de rnaior inf1uencia entre os professores de 

arte brasi1eiros, razao pe1a qua1 tratarernos separadarnente da 

ana1ise de sua obra, 1ogo rnais. 

Ο carnpo do saber que forneceria os pararnetros para ο co~ 

textua1ista psico1ogico seria a Psico1ogia. Para ο contextua1is 

ta socia1 seria a Socio1ogia. As justificativas apresentadas pa 

ra criar ο segundo grupo -essencia1ista- sao sernpre de nature 

za fi1osofica: 

art". ( 2 Ο) 

"it enphasizes ωhat is indigenous and unique to 

Ern que pese nosso respeito a autoridade de Eisner (tra-

ta-se de psico1ogo destacado no carnpo de pesquisa ern artes vi

suais e possui urna obra respeitada na cornunidade cientifica) ha 

(19) E11iot W. EISNER, op. cit., p.7. 
{ 2 Ο ) Ι dern, p . 2 • 
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reparos a fazer quanto a essa c1assifica~ao. Toda e qua1querooE 

rente exp1icativa recorre exp1icita ou irnp1icitarnente a urna posi 

~ao fi1osofica, psico1ogica ou fi1osofica. ο autor nao esc1are-

ceu os criterios que ο 1evararn a esta c1assifica9ao. Ern arnbas 

as correntes ha uma posi~ao fi1osofica subjacente. Ε a corrente 

essencia1ista, para ser viabi1izada, necessita da psico1ogia e 

da socio1ogia. Α c1assifica~ao cria uma fa1sa oposi9ao. Para 

alern do fa1so prob1erna contextua1isrno-essencia1isrno, ο que rea1-

rnente irnporta para ο educador -e corno ta1 sernpre se ha de consi 

derar alguern que 1eva ern conta ο educando corno individuo e como 

ser socia1 -e a rnaneira corno a arte pode contribuir, no que 1he 

e especifico, para ο desenvo1virnento do cornportarnento hurnano, ern 

seus aspectos inte1ectuais, ernocionais, sociais etc. 

Α rea1 oposi~ao deveria ser buscada na ana1ise das post~ 

ras fi1osoficas que desernbocarn nas teorias psico1ogicas ou socio 

logicas da arte na educa~ao. Α ana1ise da bib1iografia sobre ar 

te reve1a um ponto vita1 que pode ser considerado corno criterio 

para c1assifica~ao das teorias de educa9ao artistica. Vejarnos. 

1.2. Proposta de c1assifica~ao das teorias de arte-educa9ao 

De nosso ponto de vista, as posi~oes fi1osoficas corn re-

1a~ao a Arte poderiarn ser agrupadas ern dois principais grupos: 

1.2.1. Arte corno intui~ao sensive1 

" ~ a posi~ao rnais frequenternente encontrada nos ~s que, 
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direta ou indiretarnente, referern-se a educaςao artistica. De rno 

do geral subjaz aos textos sobre a arte na educaςao. Considera 

a arte corno urna intuiςao sensivel, fazendo parte de urn dorninio 

separado das forrnas hurnanas de especular ο universo. Considera 

a arte irnportante, da-lhe urn 1ugar proerninente na sociedade, na 

vida hurnana ern gera1, rnas considera-a corno urn carnpo 1igado a rna

gia, a inspiraςao, a sensibi1idade, urn carnpo ern que a hurnanidade 

pode 1ivrar-se da desurnanizaςao acarretada pe1as outras ativida-

des "serias". Hurnanizando ο 1azer ou perrnitindo descarga ernoci2_ 

na1, a arte teria sua justificativa na sociedade e na esco1a. 

As concepςoes 1igadas a este grupo enfatizarn a irnportan-

cia da arte ate rnesrno corno conhecirnento, rnas urn conhecirnento de 

tipo sensive1, "inferior" aos tipos propiciados por outros carn-

~os do saber. Sao cornuns as concepςoes que afirrnarn que: "α arte 

e uma maneira sens{vel de conhecer~ diferenciada do conhecimento 

racional da filosofia". (21 ) 

Tais concepςoes recorrern a exp1icaςoes que desernbocarn ο 

fenorneno artistico no carnpo do rnistico ou de urna tota1idade llτ~ 

Όiva, indiferenciada. Originarn-se da estetica idea1ista e rornan 

tica, segundo De11a Vo1pe, e sao ainda as posiςoes da "esrnagado-

- ( 2 2) 
ra rnaioria" dos estetas conternporaneos. 

- - • 11 Se tais concepςoes sao a1nda frequentes nos estetas con-

ternporaneos, e faci1 presurnir que haverao de inf1uenciar as teo

rias de educaςao. Ε de fato tern exercido urna inf1uencia conside 

rave1. Νο arnbito da educaςao esta abordagern 1eva a va1orizaςao 

(21) Pedro MANUEL, "Para conhecer a nossa arte", Arte no Bra
si1, SP, Editora Abri1, 1979, 19 vo1urne, p.11. 

(22) Ga1vano DELLA VOLPE, De11a Vo1pe: Socio1ogia, Org. da 
co1etanea Wi1con Joia Pereira, SP, Editora ~tica, 1979, p.56. 
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da auto-expressao do educando, considerada como a materializaqao 

instantanea de intui~δes fugidias, passageiras. Auto-expressao 

considerada importante para a saude mental dos estudantes, na me 

dida em que e liberadora de tensoes, emo9δes etc. 

Ο desenvolvimento da personalidade individualmente consi 

derada e ο escopo de tais concep9oes. Esta abordagem leva tam-

bem a um afastamento do contato do estudante com a arte adulta 

por considerar perniciosa sua influencia no desenvolvimento da-

quela auto-expressao. Α necessidade da integra9ao indissociavel 

dos conceitos de comunica9ao-expressao e escamoteada, levando a 

um desligamento das preocupa9δes sociais e a uma realidade educa 

cional que busca a felicidade do individuo mediante ο extravasa-

mento de estados emocionais ou a uma explora9ao do meio mais pr~ 

ximo circundante do educando sem maior amplitude. "As furι.ς:oes 

dα αrte nα educα~ao terao de ser definidαs visαndo αο indiv{-

d " (23) uo 3 "ο individuo i 3 por nαturezα 3 ο centro de interesse 

d - d . " (24) 
α α~αο e uc . αtΊ-Vα 3 

"Α αrte colαborα no sentido de Zevαr ο individuo α 

reαlizαr suαs prόpriαs descobertαs e α αlcαn~αr suα 

expressao prόpriα 3 de formα especificα 3 como αs de
mαis disciplinαs dα vidα escolαr 3 αtrαvis do relαcio
nαmento do individuo com ο meio αmbiente" 3 (25) 

sao as frases frequentes para os defensores de tal posiqao. 

Νο caso da educa9ao artistica brasileira, quatro aspec-

tos ligados as concep9δes que vimos discutindo tem afetado as 

(23) Teresinha Rosa CRUZ, "As Fun9δes da Arte na Educaςao",Re 
vista Educa~ao, ano 9, n9 34, abr/jun 80, p.54. 

(24) Idem, ibidem. 
( 2 5 ) Ι dem, p . 58 . 
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praticas artisticas: a compreensao da 1ivre expressao ou auto-

expressao nos termos ja descritos; a ideia de que a esco1a nao 

compete formar artistas, porem desenvo1ver ο "potencia1 criador" 

dos estudantes; a co1ocaςao de que nas au1as de arte va1e ο pro

cesso e nao ο produto; ο desinteresse pe1o desenvo1vimento da 

apreciaςao artistica. Destaquemo-los. 

1.2.1.1. Ο desenvo1vimento da auto-expressao 

Νο curso de treinamento havido para professores da rede 

t d 1 d . (26 ) f . f' d - d - t"' t' es a ua e ens1no 01 a 1rma ο que a e ucaςao ar 1s 1ca com 

petem cinco tipos de expressao, a saber: corpora1, musica1, p1~ 

tica, oral e escrita. Foi tambem afirmado que tais tipos de ex-

pressao podem ser desenvo1vidos a partir de qua1quer conteίido, 

pois nao se pretende formar artistas, mas desenvo1ver as poten-

cialidades do aluno. Tais afirmaςoes estao dentro da legisla-

~ao, como se vera no capitu1o posterior. 

Α critica a fazer diante de uma concepςao que va1oriza a 

expressao do a1uno e com re1a~ao ao conceito de expressao que 

subjaz a tais praticas. Des1iga-se a comunicaςao da expressao, 

dicotomiza-se um processo que e uma unidade e " consequentemente 

empobrece-se ο resu1tado. Materia1izar uma intuiςao, sem que e~ 

sa intui~ao se torne ο centro de uma ref1exao durave1 e sem suge 

rir a outros ο processo de pensamento no fim do qua1 veio a cria 

~ao, e ficar na superficie, e empobrecer ο traba1ho. Pode-se di 

(26) Reuniao havida no dia 11/9/81, em Campinas. 
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zer que se nao ha cornunica9ao, nao ha cornportarnento artistico, e 

apenas comportamento. (27 ) Isto porque a auto-expressao nao oco~ 

-re num vacuo social, ο "eu" e alterado no processo de expressao 

pelas exig~ncias do "outro'' corn quern intenta cornunicar-se. Α ex 

pressao sernpre se dirige para algurn lugar, para alguern. Alguern 

que afeta nao s6 a forrna visivel da expressao artistica rnas tarn-

be-rn ο "eu" b · - <28 ) Α · que usca a cornun1caςao. esse respe1to, 

Feldrnan: 

Self-expression is α completion in the form of commu
nicαtion. Self-expression by itself ωould be α type 
of humαn incompleteness. Alone it hαs no more sig
nificαnce αs αrt thαn your sitting on α tαck αnd sαying 

"Ouch!"( ... ) [your exclarnation] ~s emitted involuntα
rily~ ωithout reflection. (29) 

diz 

Feldrnan charna a atenςao para a necessidade de cornpreen-

n~r que, se ο "eu" e considerado corno urna entidade fechada herrne 

ticarnente, cuja natureza e traduzida pela arte ern forrna visivel, 

ternos corno resultado urna concepςao rnais rigida e rnecanica da ar-

te ou de qualquer linguagern sirnbolica. Na verdade, ο "eu" esta 

ern continuo estado de rnudanςa: "By virtue of the mαteriαl thαt 

αcts upon it αnd thαt interαcts ωith it~ it chαnges αnd 

(30) 
forth trαnsformed". 

issues 

Α incornpreensao da indissociabilidade do processo cornuni 

caςao-expressao tern levado a praticas ernpobrecedoras na rnedida 

ern que se separa ο que nao pode ser separado, destinando-se ao 

(27) Edrnund Burke FELDMAN, Becorning Hurnan Through Art, New 
Jersey, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1970, p.37. 

(28) Idern, ibidern. 
(29) Idern, p. 38. 
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professor de portugues ο aspecto de comunica~ao e ao de Educa~ao 

Artistica ο de expressao (:). Essa indissociabilidade geralmen 

te e omitida, levando a um des1igamento das preocupaςoes ~iais: 

como mostrou Herbert Read, ( 31 ) a comunicaςao imp1ica a intenςao 

de afetar outra pessoa e por isso e uma atividade socia1. ~ pre 

ciso reconhecer que a expressao e tambem comunica~ao ou tentati-

va de comunicaςao. Em resumo, comunicar e tornar comum 
~ 

ο que e 

proprio e qua1quer atividade invo1untaria nao pode ser tomada aE 

bitrariamente como sendo artistica porque e fruto de "auto-expre.Ξ_ 

sao" ou de "1ivre expressao". ( 32 ) 

Ο depoimento de Gyorgy Kepes( 33 ) sobre sua evo1uςao pes-

soa1 como pintor da um bom exemp1o dos varios niveis de traba1ho 

artistico em re1aςao com a rea1idade. Mostra e1e que sua evo1u 

ςaο foi uma sucessao de compreensoes parciais da rea1idade. 

De inicio, na juventude, Kepes teve interesse em exp1o-

rar a variedade e riqueza sensoriais do mundo visive1, em sua 

p1enitude de cor, textura e 1uz: foi a fase do registro expres

sivo de suas osci1aςoes emocionais. ~ importante observar que, 

quando a educa~ao artistica de nossas esco1as e bem feita, si

tua-se neste nive1. Na me1hor das hipoteses, e quando ο profes-

sor tem condiςoes pessoais, materiais e institucionais, ο traba-

1ho situa-se na exp1ora~ao sensoria1 do mundo visive1. 

Mas houve a fase seguinte na evo1uςao de Kepes. Re1ata 

( 3 Ο ) Ι dem, p . 3 7 . 
(31) Herbert READ, Education Through Art, London,F~ Editions, 

1970, p.l66. 
(32) Convem notar que ο objetivo da educaςao artistica nao p~ 

de se confundir unicamente com uma "esco1a" ou corrente, seja e-
1a expressionista ou outra q ua1quer. 

(33) Gyorgy ΚΕΡΕS, Situacion Actua1 de 1as Artes Visua1es, 
Buenos Aires, Ediciones 3, Editoria1 Paidos, 1963, pp.7-23. 
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ele que em seguida sentiu necessidade de por ordem nos sentimen

tos e nas suas respostas, adquirindo disciplina e precisao. Qua~ 

do adquiriu a no9ao de constru9ao de formas capazes de vida inde 

pendente em virtude de sua coerencia interna, de sua claridade 

espacial, de seu equilibrio de cor, sentiu-se um criador. Α mu

dan9a seguinte foi ocasionada por uma alteraςao no ambiente: ο 

mundo come9ou a apresentar atributos primarios de pobreza exage

rada, depressao e desassossego social. ο pintor interessou-seern 

analisar ο impacto que as imagens realizadas pelo homem provoca

vam sobre as pessoas, buscando uma comunica9ao visual de ideias 

que permitissem melhorar a vida. Sentiu que uma tal comunica9ao 

deveria ser feita em bases arnplas e a pintura lhe pareceu ummeio 

demasiado anemico. Voltou-se para ο cinema. Mas a expansao dos 

conflitos humanos e suas consequencias fizeram parecer superfi

ciais muitas ideias que ele havia propugnado, atendendo mais a 

uma busca de valores que de instrumentos. 

Em seguida, a revolu9ao cientifica, com suas amea9as, b~ 

neficios e promessas, parecia-lhe abrir uma nova possibilidade: 

sentiu que ο mundo que a ciencia estava fazendo visivel continha 

os simbolos essenciais para a reconstru9ao do contorno fisico e 

para a reestrutura9ao do mundo das sensa9oes, sentimentos e pen

s~mentos. Passou a orientar-se para as contribui9oes convergen

tes de arte e ciencia e para a destila9ao de imagens comuns a 

nossa interioridade expansiva e ao mundo exterior. 

Α partir desse relato, Kepes conclui que as modifica9oes 

surgiam do seu encontro com realidades concretas e que todo ato 

humano intencional depende de pressupostos que temos, as 

inconscientemente . Para chegar a ver mais, devemos mudar 

pressupostos elementares por outros avan9ados -coisa que 

vezes 

os 

faze 
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mos inevitave1mente no curso de nosso conhecimento. 

Se se compreende ο traba1ho artistico como uma forma de 

conhecer, dominar e transformar a rea1idade, certamente a pessoa 

evo1ui a medida em que caminha nessa descoberta. ~ -
Esta e a razao 

da importancia desse depoimento: gera1mente, quando a pratica 

artistica enfatiza a 1ivre expressao, a exp1ora9ao da rea1idade 

nao e estimu1ada, ficando a atividade 1imitada a meras descargas 

emocionais. Isto porque a 1ivre expressao e entendida como des-

1igada da comunica9ao. 

Ο desenvo1vimento da auto-expressao do estudante entendi 

do de modo incorreto e que 1eva as praticas artisticas a va1ori-

za9a0 de Uffi aspecto de conhecimento da rea1idade, que e tomado 

como se fosse ο todo. Gera1mente ο processo na esco1a se atem a 

primeira fase descrita por Kepes -e isso quando e bem desenvo1 

vida. 

1.2.1.2. Ο desenvo1vimento das potencia1idades e nao a forma9ao 

de artistas 

Α ideia de que a educa9ao artistica nada tem a ver com a 

Estetica, pois nao se pretende formar ο artista, mas desenvo1ver 

as "potencia1idades" do a1uno, ou seu "potencia1 criativo" esta 

bastante difundida, aparecendo inc1usive nos textos 1egais, como 

adiante se vera. Mas e preciso compreender que a dimensao este

tica e uma das dimensoes da educa9a0 e que a inc1usao da arte na 

esco1a exige ο respeito inerente a natureza dos instrumentos de 

ordem estetica. Se nas au1as de Matematica respeitam-se os prin 

cipios que 1he sao inerentes sem que se questionem os educadores 
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se suas au1as visam a forma~ao do matematico ou nao, ο mesmo acon 

tecendo com as au1as de Portugues ou de Estudos Sociais etc.,por 

que nas au1as de arte todos se apressam em dizer que sua fina1i

dade nao e a de formar artistas? Uma exp1icaςao: 

Costumαm os professores de Arte~ pαrα justificαr suα 

ignoranciα αcercα dos princ{pios teόricos dα Arte~ α
firmαr que α Arte-Educα9ao nαdα tem α ver com este
ticα ... (34) 

Embora os professores de arte procurem eximir-se da res-

ponsabi1idade de ensinar arte seriamente, a cu1pa nao 1hes cabe 

inteiramente, mas muito mais as Facu1dades que os formaram, como 

veremos adiante. Buscar-se-a contestar este "c1iche'' pedagδgico 

quando se discutir ο segundo grupo de teorias em arte-educaςao. 

1.2.1.3. Ο que importa e ο processo e nao ο produto 

Mais um "c1iche", um 1ugar comum na educaςao artistica, 

e a ideia de oposi~ao entre processo e produto artistico, apare

cendo inc1usive na 1egis1a~ao, como veremos. 

Enfatiza-se muito que ο que importa e ο processo durante 

ο qua1 ο estudante traba1hou, expressou-se, empenhou-se, e que a 

apresentaςao fina1 do traba1ho nao importa. Em decorrencia, fa-

1a-se que ο que importa e desenvo1ver ο "potencia1 criativo" e 

passa-se a uma superva1orizaςao da arte como atividade em preju! 

zo de sua co1ocaςao como discip1ina, em prejuizo do estudo e apre 

(34) Ana Mae BARBOSA, Teoria e Pratica da Educaςao Artistica, 
SP, Editora Cu1trix, 1978, p.45. 
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cia9ao dos produtos artisticos no decorrer da histδria da humani 

dade. Lernbrando Fe1dman: "It is time for αrt eduσαtion to 

reconstitute itself αs the study of mαn through αrt". <35 ) 

Α va1oriza9ao excessiva da arte como atividade e tao dis 

seminada que pode ser encontrada mesmo em traba1hos nao especifl 

cσ= de educa9ao artistica , como e ο caso de um autor brasi1eiro 

qu~, ana1isando as Artes P1asticas no Brasi1, inc1ui um pequeno 

capitu1o sobre a educa~ao pe1a arte onde privi1egia apenas e tao 

somente sem carater de atividade no ambito esco1ar: 

α αrte deve ser enσαrαda σοmο um instrumento da vidα~ 
ajudando ο ser humano α se encontrαr~ produzir-se α 

si mesmo. Ο homem e ο objetivo. Ε nao α arte ( ... )α 
arte tende α dissoZver-se no quotidiαno~ σοmο ativida 
de~ e σonfunde-se com α vidα - puro fluir ... (36) -

Na verdade, nao se trata de va1orizar ο processo e des-

prezar ο produto, mas de educar ο estudante para saber va1orar a 

arte adu1ta, a arte dos a r tistas e tambem a sua: ο estudante 

tambem se interessa pe1o resu1tado de seu traba1ho, pe1o produto 

e deve saber ana1isa-1o, ter criterios. 

Os prδprios professores de Educa~ao Artistica propagam 

estas ideias atraves de sua pratica, que nao 1eva ο a1uno a com-

preender a arte como comunica~ao e expressao dos prob1emas po-

1iticos, economicos, sociais ou cu1turais do homem de 

hoje. Como ja foi apontado, os professores de arte romantizam 

a criatividade, identificando-a com a imagina9ao e difundindo 

( 35) Edmund Burke FELDMAN, Becoming Human Through Art, Νeνι 

Jersey, Prentice Ha11, Inc., Eng1ewood C1iffs, 1970, p.174. 
(36) Frederico MORAIS, Artes P1asticas: Α Crise da Hora Atua1, 

RJ, Paz e Terra, 1975, p.65. 
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"s1ogans" sobre os beneficios da auto-expressao e acabarn por re

forςar ο enfoque que va1oriza a arte apenas corno atividade, corno 

processo na esco1a. <37 ) 

1.2.1.4. Ο desinteresse pe1o desenvo1virnento da aprecia~ao ar

tistica 

Decorrencia direta do ponto anterior, ο descaso para corn 

ο desenvo1virnento da aprecia~ao artistica e urn fato incontesta

ve1. Pode-se argurnentar dizendo que corn duas au1as sernanais e 

irnpossive1 desenvo1ver tudo ο que urn prograrna de arte exigiria. 

Mas ο prob1erna nao e apenas de ternpo e sirn de prioridades. Ε a 

prioridade e para ο desenvo1virnento de atividades, e para ο de

senvo1virnento da educa~ao artistica ern detrirnento da educa9ao e~ 

tetica, que seria enfatizada pe1o aprender a fruir. Argurnenta-

se gera1rnente que a aprecia~ao artistica deve rnesrno ser evitada 

na esco1a urna vez que ο estudante deve ser 1ivre, nao deve rece

ber inf1uencias da arte adu1ta. Mas e ο caso de se contra-argu

rnentar porque, na verdade, ο estudante, que e privado do contato 

prograrnado corn a obra de arte adu1ta, submete-se a outras in

f1uencias, muitas vezes nefastas. Poder-se-ia mesrno falar de um 

estado de priva~ao artistica, pois, ao rnesrno tempo em que se iso 

la ο a1uno da arte adulta, nao se lhe da possibi1idade de adqui

rir sua prδpria "consciencia estetica" - ja que as inf1uencias a 

que se subrnete nao sao trabalhadas, nao sao decodificadas. 

Esses quatro aspectos que acabam de ser apresentados e 

(37) Ana Mae BARBOSA, op. cit., p.l12. 
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que estao 1igados as concep9oes intuicionistas tem um parentesco 

muito grande com as ideias de um autor com grande inf1uencia no 

Brasi1, sendo bastante conhecido pe1os professores de arte, ra-

zao pe1a qua1 1he daremos destaque. Trata-se de Viktor Lσwenfe1d. 

1.2.1.5. Α concep9ao de Viktor Lowenfe1d e sua inf1uencia na edu 

caqao artistica brasi1eira 

Uma pesquisa rea1izada em 1970/1971 entre 215 professo-

- ( 38) 
res de Sao Pau1o reve1ou que 86% desses professores haviam 

1ido a traduqao argentina, "Desaro11o de 1a Capacidad Creadora", 

de Viktor Lowenfe1d. (39 ) Lowenfe1d desenvo1veu pro1ongados est~ 

dos sobre a evo1uqao do desenvo1vimento artistico e chegou a ca-

racterizar estagios regu1ares no desenvo1vimento da expressao ar 

11 

tistica do ser humano, estagios frequentemente cotejados com os 

estabe1ecidos por Piaget. ( 4 Ο) ~ este seu grande merito. Α nao 

traduqao de obras sobre arte-educaqao no Brasi1 e a nao existen-

cia de ref1exao brasi1eira sobre este campo (sa1vo a1gumas exce-

90es) tem 1evado os professores de arte a se fundamentarem quase 

exc1usivamente em Lowenfe1d, ο que nao e dif1ci1, ja que se tra-

. t . ΓΙ ιl.e uma obra que gera1mente fascina quem a 1e. Afirma9oes bem 

justificadas do tipo: "De fato~ talvez fosse aconselh5vel consi 

. (41) 
d erar toda crian~a potenc~al m ente talentosa para α arte" ou 

(38) Cf. Ana Mae BARBOSA, op. cit., p.72. 
(39) Ο 1ivro de Viktor Lowenfe1d "Creative and Menta1 Growth" 

foi traduzido no Brasi1 por "Desenvo1vimento da Capacidade Cria
dora" e editado pe1a Editora Mestre Jou, SP, em 1977. Ate entao 
a ediqao argentina fora muito consumida no Brasi1. 

(40) Cf. Viktor LOHENFELD, op. cit., p.54. 
(41) Viktor LOWENFELD, op. cit., p.22. 



α perfei~ao tecnicα tem relα~ao muito escαssα com α 
αuto-expressao e produzir obrαs αrt{sticαs tecnicα -
mente exceZentes~ poderά estαr muito distq~t? dαs 
reαis necessidαdes expressivαs do αutor" . (42J 
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sao algumas das ideias basicas de Lowenfeld e que fascinam ο 

leitor. 

Νο entanto, ο exarne acurado da filosofia subjacente aos 

seus escritos (que geralrnente passa despercebida ao leitor desa-

visado) revela pontos discutiveis. 

~ de notar que nurn carnpo relativarnente novo para a refl~ 

xao, como este, as constru9oes teδricas bem acabadas ganham adeE 

tos e se tornam "rnanias" logo aceitas em amplos circulos educa-

cionais. Α "lowenfeldrnania", na pitoresca express~o de Ana Mae 

Barbosa( 43), e urna delas. 

Sern querer aqui desprezar ο conjunto da ._obra de Lowenfeld 

que continua, em terrnos globais, corno urnros rnais consistentes 

arranjos teδricos sobre a psicologia do desenvolvirnento artisti-

co, e conveniente, porern, alertar para alguns pontos de sua con-

cep~ao. Urn deles e ο de alijar a aprecia9~0 artistica do arnbito 

escolar. Por que? Por supor que isso violentaria os direitos 

individuais? Por supor que prejudicaria a prepara~ao para a co~ 

vivencia democratica na qual os direitos do individuo-educando 

sobrelevam aos das institui~oes-educadoras? Ou tarobern por que, 

sob ο rnanto da defesa da subjetividade, perpassa urn conceito de 

arte-misterio, arte-express~o purarnente subjetiva, arte-efluvio 

ernocional? As respostas a essas questoes evidentemente s~o po-

(42) Viktor LOWENFELD, op. cit., p.29. 
(43) Ana Mae BARBOSA, op. cit., p . 35. 
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sitivas e Lowenfeld, em conseq{.;encia, ·e um representante tipico 

deste grande grupo de concepςoes (intuicionistas) que vimos ana-

lisando . 

ο repudio a apreciaςao artistica no ambito escolar e con 

sequencia de uma serie de ideias que Lowenfeld vai definindo no 

decorrer de sua obra. Ο referido autor revela descrer de um prQ 

jeto humano de melhoria do mundo quando afirma: 

Exceto os esfor~os do professor de arte e de 
poucos indiv{duos sinceramente preocupados~ α 
das escolas nada resolve sobre ο problema de 
que aspecto terά ο mundo em que nόs e nossos 
iremos viver. (44) 

alguns 
maioria 
decidir 
filhos 

Α partir dai, e considerando a importancia da arte na 

educaςao para ο futuro de nossa sociedade, Lowenfeld resume duas 

soluςoes que sao normalmente apresentadas: para alguns a arte e 

algo com que se nasce, que brota intuitivamente do individuo sen 

sivel e nao e possivel ensina-la; para outros, a arte e tao vi-

tal que devemos ensinar, na escola, ο bom gosto e ο desenvolvi-

mento do habito de selecionar os objetos de nosso ambiente. 

Α ingenuidade da proposiςao dessas duas posiςoes e com 

pletada com a soluςao proposta, quando Lowenfeld assim se expre~ 

sa: 

ExcZu{do~ de algum modo~ de ambas as concep~oes~ esta 
ο indiv{duo que deveria ter liberdade de rejeitar ou 
aceitar~ de formuZar suas prόprias opinioes e criar 
novas orienta~oes~ mas que nao deveria dispor da li
berdade de ser um. espectador passivo em nossa socieda 
de. ( 45) 

(44) Viktor LOWENFELD, p.33. 
( 4 5 ) Ι dem, p . 3 3 . 
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Esses pressupostos levam Lowenfeld a uma posi9ao franca

mente individualista e fazern corn que tudo seja relativo, inclusi 

ve a prδpria Historia da Arte, corno se pode observar: 

Alguns educαdores αrt{sticos αrgumentαriαm~ sem duvi
dα~ que α αpreciα~ao dα αrte necessitα ser cultivαdα 
e ensinαdα por αqueles que~ de αlgum modo~ sao ins
tru{dos e αrgutos. Isto contrαriα ο pressuposto basi 
co dα democrαciα~ em que todα pessoα~ α menos que te= 
nhα sido previαmente intimidαdα~ e forte defensorα de 
suα prόpriα opiniao~ de seu prόprio gosto. (~6) 

Mas e de se perguntar: corno sera possivel a crianςa for-

rnar sua opiniao, seu prδprio gosto, estando privada de urna parte 

da produςao artistica hunana (que naQ seria ensinada pelo profe~ 

sor) e ern contato corn urna outra parte da produςao humana, esta, 

coercitiva e irreversivel, representada pela arte rninistrada pe-

los veiculos de cornuntcaςao de rnassa? Corno a crianςa vai ter 

criterios? 

Para Lowenfeld nao se ensinam criterios. Tudo e varia-

vel. Tudo e relativo. Nao ha possibilidade de coerencia e ra-

cionalidade na arte. Veja-se: 

Nossα sociedαde αdmite vαlores vαriaveis em αrte; os 
pαdroes do bom e mαu podem nao ser importαntes~ mαs ο 

vitαl e ο desenvolvimento dα conscienciα esteticα~ por 
pαrte dαs criαn~αs~ bαseαdαs em si mesmαs~ como indiv{ 
duos~ e nao em αlgumα normα esteticα que dαq~i α vinte 
αnos tαlvez sejα inteirαmente inαdequαdα. (4ΊJ 

Mas que tipo de estudantes teremos se os deixarmos em si 

tuaςao de ''privaςao artistica"? Que tipo de rnentes teremos se 

(46) Viktor LOWENFELD, op. cit., p.373/375. 
(47) Idem, p.381. 
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negamos racionalidade e coerencia a arte? Que sentido pode ter 

a arte para ο estudante? Na verdade, ο fato e que Lowenfeld nao 

ve a histόria da arte como a histόria do hornem e, portanto, nao 

pode ver-lhe nexo. Se a arte e mero adorno da existencia, so 

existern as rnodas, e as modas passarn ..• 

Α orientaςao e toda ela centrada no individuo e a arte 

11;0 pode ser produςao social. Ha urn fosso entre a arte feita na 

escola e a arte adulta sernpre irnplicito ern posi9oes corno esta. 

Geralrnente estes aspectos da obra de Lowenfeld seguern ileso~ sern 

que se questionern seus pressupostos. 

Α respeito da relativa irnportancia dos criterios esteti-

cos, Lowenfeld afirma: 

Nao existem padroes~ nao ha regras fixas que sejam apli 
caveis a estetica; pelo contrario~ os criterios estetT 
cos baseiam-se no indiv{duo~ no tipo particular da at~ 
vidade art{stica~ na cultura em que esta se realiza e 
no intuito~ no propόsito subentendido na forma criado
ra. Existe uma extraordinaria variedade de organiza
~ao em arte. Verificamos que uma forma estetica nao e 
criada pela imposi~ao de qualquer regra exterior~ mas~ 

pelo contra~io~ que ~ t~a~alho 4 g)iador se desenvolvep~ 
los seus propr&os pr<-nc&p&os. ( 

~ justarnente essa forrna de entender a arte, onde Lowenfeld 

confunde liberdade artistica corn irracionalidade historica, que 

vai leva-lo a entender expressao sern articulaςao corn cornunicaςao; 

e esta coloca9a0 que Ο leva a urna falsa cornpreensao da auto-ex 

pressao; a valorizaςao do processo ern detrirnento do produto e ao 

desligamento com a arte adulta. Isto porque Lowenfeld tern urna 

posiςao muito pessirnista sobre ο adulto, sem perceber que os alu 

(48) Viktor LOWENFELD, op. cit., p.47. 
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nos que ele educa enquanto crianςas, tornar-se-ao adultos como 

os que ele critica, se forem submetidos a estas ideias. Veja-se: 

Emborα sejα dif{ciZ dizer~ exαtαmente~ ο que α αrte 
significα pαrα quαlquer αdulto~ em pαrticulαr~ ο ter
mo "αrte" tem~ gerαlmente~ conotα95es bem definidαs. 

Entre estαs~ estao αs de museus~ quαdros pendurαdos 

nαε pαredes~ pintores bαrbudos~ reprodu95es em cores~ 
coberturαs com exposi9ao pαrα ο norte~ modelos posαn
do nus~ umα elite de culturα~ e~ de modo gerαZ~ ο sen 
timento de umα αtividαde um pouco αfαstαdα do mundO 
reαZ~ de gαnhαr α vidα e criαr umα fαm{Ziα ( ... ) De 
quαlquer modo~ pαrα ο αdulto~ elα esta usuαlmente αs
sociαdα α areα dα esteticα~ dα belezα externα. t49) 

Com tal colocaςao, justifica-se porque Lowenfeld/Brittain 

guardam a arte da crian9a intramuros escolares, defendendo-a do 

contagio com a arte adulta e colaborando, assim, para que a arte 

continue a ser afastada do mundo real, pois nao tem qualquer di-

mensao historica, nao tem qualquer valor permanente para ο indi-

viduo depois que deixar a escola, a nao ser ο de ter contribuido 

para "ο desenvolvimento de seu potencial criador", algo que ja-

mais podera ser avaliado pedagogica ou esteticamente dada a im-

possibilidade de estabelecimento de criterios para ensinar e ava 

liar a arte do educando - ideia mestra da concep9ao lowenfeldia

na. Lowenfeld e absolutamente contrario a avalia9ao em educa9ao 

artistica, posi9ao com a qual mais uma vez influenciou ο ensino 

brasileiro. Diz ele: "Deveriα existir um preceito~ no sistemα 

escolαr~ onde αs notαs nao contαssem. Α sαlα d e αrte deveriα 

s e r um s α ntuario vedαdo αο metodo de clαssijicα9ao ... "·( 5 Ο) 

Α legislaςao brasileira, embora faculte a avalia9ao em 

(49) Viktor LOWENFELD, op. cit. p.l8/19 
(50) Idem, p.l02. 
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arte, nao a reconhece para fins de promo~ao do aluno, e a justi-

ficativa apresentada sugere ter sua origern no tipo de concep9ao 

defendida por Lowenfeld. Voltaremos a este ponto no capitu-

lo IV. 

1.2.1.5.1 Α influencia de Lowenfeld no Brasil 

Α abordagern de Lowenfeld, fruto de urn enfoque psicolόgi-

co que tem raizes filosόficas corno as que temos rnostrado, tern 

influenciado enormernente os professores de educaςao artistica. 

Νο Brasil, a primeira Escolinha de Arte, criada em 1948 pelo ar-

tista plastico Augusto Rodrigues, considerado ο pioneiro da edu-

ca~ao atraves da arte entre nόs, revela ο aproveitarnento de rnui

tas ideias lowenfeldianas COffi rela9a0, principalrnente, a liberda 

de da crian~a e a tecnicas que facilitern a felicidade infantil. 

Ern 1948, Augusto Rodrigues fundou a Escolinha de Arte 

Brasil - urna arrojada experiencia de reunir crianςas nurn espaςo 

aberto , rnanifestando-se livrernente atraves das mais variadas lin 

guagens artisticas. De acordo corn depoirnento de seu fundador(Sl), 

a inspira~ao para criar a Escolinha foi urna exposiςao inglesa de 

desenhos de crian~as que percorreu ο rnundo, inclusive ο BrasiLern 

1941. Diz ele: 

Α exposi~ao inglesa revelava uma verdadeira imagem _ da 
crian~a ~ porque mostrava α pureza ~ ο sentimento poeti 
co da crian~a . Νόs~ que vimos aquela exposi~ao ~ perc~ 

(51) ''Primeira Escolinha de Arte no Brasil, 30 anos de 
guarda", ο Estado de Sao Paulo, de 1/10/78, p.36. 

van-
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bemos que por tras disso~ estaria um novo conceito de 
educaρao e uma reformulaρao de metodos e processos de 
educaρao atraves da arte. (52) 
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Α Esco1inha passou a trabalhar tambem com professores: 

aproximadamente 25.000 professores ja fizeram curso e estagio na 

Esco1inha de sua fundaςao ate hoje. Atualmente, nela ocorre ο 

atendimento de crianςas, jovens, adultos e promove-se a integra-

ςaο de artistas e artesaos. Nao existe avalia~ao convencional 

dos trabalhos dos alunos: esta e feita no sentido da alegria da 

crianςa ao fazer arte. Se a Escolinha foi pioneira na vanguar-

da da educaςao artistica restaria analisar atraves de pesquisa 

da metodologia adotada, desde seu nascimento ate os dias de ho 

je, se continua emparelhada aos novos desenvolvimentos da ar

te. (53) 

~ com base em suportes teδricos em voga naque1a 
, 
epoca 

que ate hoje muitos educadores artisticos defendem os mesmos po~ 

tu1ados de entao sem atua1iza-1os com a pesquisa contemporanea. 

- (5.1) 
Uma amp1a reportagem feita por um jorna1 de grande circu1aςao ~ 

afirma que muitos professores desconhecem a correspondencia en-

11 

tre ο desenho e a idade cronolδgica da crianςa e frequentemente 

cobram, nos traba1hos de seus a1unos, caracteristicas nao condi-

zentes com sua idade. Diante disso, os desenhos sao considera-

(52) "Primeira Escolinha de Arte no Brasil, 30 anos de van
guarda", Ο Estado de Sao Paulo, de 1/10/78, p.36. 

(53) Atraves do depoimento de Ana Mae Barbosa em seu 1ivroTeo 
ria e Pratica da Educaςao Artistica, entra-se em contato com uma 
experiencia por ela realizada na Escolinha, que revela ο alto 
grau de contemporaneidade do trabalho feito com os alunos. Resta 
ria saber se experiencias como esta sao exceςao ou regra na Esco 
linha. 

(54) ''Ate quando a Arte Infanti1 sera desrespeitada pe1o adu1 
to?", ο Estado de Sao Pau1o, 1/10/78, p.34. 
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dos "feios" por nao estarem prόximos de uma realidadeι eι como 

,, - . 
consequenc1aι os professores d~o ο ''retoque final" para agradar 

aos pais. Ha depoimentos de crianςas revelando suas aspiraςoes 

de liv re express~o. Α reportagem considera que mesmo dentro das 

escolas particulares ha apenas duas correntes que se confrontam 

consta n temente: a dos defensores da liberdade total da crianςa 

e outra ι conservadoraι que trabalha dentro dos padroes e exige~ 

cias da όtica do mundo adultoι corrente castradora e destruidora 

da criatividade infantil . 

Α fraseologia e bem conhecida e e aqui citada para que 

fique claro queι numa ampla reportagem sobre a educaς~o artisti-

ca em ''Ο Estado de S~o Paulo" ι ainda vigoram as mesmas ideias de 

decadas anterioresι sintetizadas como representativas do momento 

atualι revelando a possibilidade de uma teoria de vanguarda para 

uma pratica de retaguarda . Havera uma terceira posiς~o? Poisι 

a ser-se contrario ao estabelecimento de padroes esteticos aos 

alunos, a unica οpς~ο que resta e a da supervalorizaς~o da auto-

express~o como valor supremo e entendido como extravasamento de 

e stados emocionais ou de imaginaς~o? Ε as implicaςoes histόri-

cas e sociais envolvidas no processo de comunicaς~o continuar~o 

a ser relegadas? Ε a pesquisa de metodos que desenvolvam a cria 

t ividade ( f luenciaι originalidadeι analise, sinteseι mobilidadeι 

etc.) continuara sem qualquer atenς~o? 

Α defesa intransigente do metodo da livre a uto-express~o 

eι no minimoι superada e precisa ser revista com urgencia. Diz 

Ehrenzweig: 

As escolas de arte geralmente aceitam coisas novas na 
arte depois de um i n tervalo de dez α vinte anos 3 mui 
to dep oi s de j a terem perdido ο seu pode r dest r uidor . 
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Ο princ{pio dα "αuto-express5o livre" αindα reinα nαs 
creches e escolαs infαntis como um res{duo das ideiαs 

romanticαs e dαdα{stαs que ja Qerderαm muito de seu 
significαdo nα αrte de hoje. (55) 
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Se os professores de arte e se a educa~ao artistica se 

orientassem no sentido de, pe1o menos, estarem contemporaneos em 

re1a~ao aos desenvo1vimentos da Estetica, as praticas nao esta-

- (56) 
riam tao defasadas. 

Os autores e professores de arte, iso1ando a poesia e a 

1iteratura do campo da Educaςao Artistica e enfatizando as artes 

p1asticas, parecem sentir-se a vontade para nao ver em sua atua-

ςaο nada mais a1em de uma busca de atividades agradaveis e pro-

piciadoras de situa~oes que forne~am aos a1unos que fazeres de 

nive1 educativo que correspondam a objetivos de fe1icidade pes-

soa1. Observe-se a afirma~ao: "Α αrte n5o submete α nenhumα ο-

brigα~5o; elα e eternαmente livre"( 5 Ί) e ainda " 
~ 

e preciso 

ter consci~nciα de que α criα~5o αrt{sticα~ se bem que n5o "sir

vα" α nαdα~ corresponde α umα necessidαde do homem". (58 ) Co1oca 

11 

9oes como estas sao comuns e tem como consequencia a incorreta 

compreensao da dimensao estetica da educaςao. 

Α inf1uencia de Lowenfe1d no Brasi1 pode ser notada atra 

ves ~ambem de 1ivros dedicados aos pais sobre a educaςao dos fi-

(55) Aηton EHRENZWEIG, Α Ordem Ocu1ta da Arte, RJ, Zahar Edit., 1969 ,p.65. 
(56) A1em de estar atua1izado com re1a9ao a Estetica e Histo

ria da Arte, um professor de arte necessita, fundamenta1ment~ c~ 

nhecer ο passado historico do ensino da arte. Muito pouco se es 
creve sobre ta1 discip1ina, razao pe1a qua1 ο conhecimento da 
obra Arte-Educaςao no Brasi1, de Ana Mae Barbosa, Editora PerspeΞ 

tiva, 1978, e indispensave1 ao professor de arte. A1i estao as 
raizes e as exp1ica~oes para a va1oriza9ao exagerada ate hoje do 
Desenho Geometrico. 

(57) C1aude CL~RO, As Atividades P1asticas na Esco1a e no La
zer, SP, Edit. Cu1trix, 1978, p.16. 

(58) Idem, p.27. 



lhos, que vez ou outra, as editoras lanςam e propagam por 

direta. (59 ) 
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mala 

~ facil de entender ο sucesso da influencia de Lowenfeld: 

sua concep9ao come9a criticando os erros dos adultos sobre as 

crian9as, erros com os quais todos se identificam e que todos re 

conhecem. Mesmo ο grande Piaget, que nao escreveu sobre educa-

- .. . (60) 
ςaο art1stica, nos legou um pequeno art1go onde se refer~ de 

passagem, a arte da crianςa: 

... α a9ao do aduZto~ dos componentes do meio famiZiar 
e escoZar contribui~ em geraZ~ para frear ou contra
riar essas te~dencias [das crianςas] em vez de enri -
quece-Zas. (61J 

De fato, como mostra Piaget, a influencia do adulto so-

- -bre a crianςa pode provocar retrocesso na sua expressao e e por 

causa de um tal argumento que muitos se escoram em Lowenfeld, 

ja que sua obra oferece seguranςa, constituindo-se como um arran 

jo bem acabado. Obra que e responsavel em grande parte pela di-

cotomia entre educaςao artistica e educaςao estetica, resultante 

de uma visao deformada da arte adulta. 

Lowenfeld e um dos representantes de teorias de educa9ao 

artistica que reunimos no primeiro grande grupo e que entende a 

(59) Mala direta e expressao publicitaria que se refere a pr~ 
paganda enviada pelo Correio. 

Ο livro intitulado Ser Crianςa, coordenado por Alberto 
Pecegueiro, da Rio Grafica e Editora, RJ, 1980, 256p. e uma orien 
ta9ao aos pais sobre a educa9ao da crianςa. Na se9ao de arte i~ 
fantil e clara a utilizaςao dos estagios e conselhos de Lowenfeld 
embora nao haj a a ci ta9ao. Este e um dos inίirneros exemplos on 
de se pode detectar aquela influencia. 

(60) Jean PIAGET, "Α Educaςao Artistica e a Psicologia da 
Crian9a", Revista Brasileira de Estudos Pedagδgicos, n9 109,jan/ 
mar de 1968. 

(61) Idem, Ibidem. 
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arte como intuiςao sensivel, desligada de condicionamentos estra 

nhos a sua natureza. Em resumo, para tais teorias vale a frase 

Ars Gratia Artis - isto e, a arte pela arte. Na verdade, tais 

teorias nao defendem a especificidade da arte, mas sua autonomia 

em relaςao a sociedade, razao pela qual redundam geralmente em 

posiςoes individualistas e a-histδricas. 

1.2.2. Arte como "informante" do real 

~ a posiςao que considera a arte como atividade humana 

de pleno valor cognoscitivo e como tal deve ser incluida no ambi 

to educacional. Se ο pensamento plastico e uma das atividades 

primeiras do homem, tao fundamental como as outras formas de ex

plorar a realidade, a arte nao pode ser encarada como uma ativi

dade complementar, acessδria. Α arte na escola nao pode absolu

tamente se desligar do aspecto de apreciaςao artistica porque a 

educaςao artistica e a educaςao estetica sao como ο verso e an

verso da mesma moeda. 

Α ~rte sδ e arte na medida em que comunica ou intenta co 

municar . Ο processo comunicaςao-expressao e um todo a ser consi 

derado, cuja efetivaςao se torna possivel na medida em que se le 

ve em conta a necessidade de encarar a educaςao artistica como 

atividade e como disciplina, na medida em que se compreende a ar 

te como um dos aspectos para entender a historicidade da socieda 

de humana. 

Se a arte nao e puro efluvio emocional rnas envolve ο ser 

humano total, se os prbdutos artisticos contem ou geram signifi-

caςoes e sao portanto inteligiveis, se atraves da arte ο homem 
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informa ο universo como faz tambem atraves de outras especula-

~oes, entao a arte ganha urna nova dimensao e abre caminho para 

novos objetivos, novos metodos e processos no ambito educacio-

na1. Varios aspectos metodo1ogicos passam a ganhar enfase dian-

te de ta1 abordagem, aspectos de modo gera1 repudiados pe1as teΞ 

rias do primeiro grupo nos termos aqui apresentados . Destaquemos 

tais aspectos. 

1.2.2.1. Α aprecia~ao artistica 

Se se considera a arte como atividade especu1ativa do 

ser hurnano na exp1ora~ao e dominio do mundo, ha uma enfase muito 

grande ao desenvo1vimento da aprecia~ao artistica e: 

... α Histόriα dα Arte e α Apreciα~ao Art{sticα ~ isto 
e~ ο ensinαr α ver3 nao sao mαis encαrαdos nα escolα 
como um desvirginαmento dα expressao infαntil 3 mαs co 
mo um dos modos de inicia-lα no conhecimento 3 nα frui 
~ao e nα comunicα~ao do e com ο mundo. (62) -

Desse modo, torna-se inseparave1 a comunica~ao da expre~ 

sao: ο a1uno aprende a perceber como e ο que os artistas temp~ 

curado cornunicar atraves de sua expressao, e aprende a expressar 

sua cornpreensao de sua circunstancia para que outros possarn apr~ 

ende-1a. 

Ο contato do estudante com a obra de arte adu1ta embora 

- '' -nao seja pratica frequente no Brasi1, foi apontado, ha a1guns 

anos atras como necessario pe1a Unesco, que em 1evantarnento in-

(62) Ana Hae BARBOSA , ''Ο que e ο Ensino de Arte?", Revista Jo 
se, n9s 5 e 6, nov/dez 76 , RJ, p.62. 
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ternaciona1 sobre arte e educa~ao assim se pronunciou: 

Ο estudante precisa entrar em contato direto com os 
a~tefatos de sua epoca e do passado. ο que pode aju
da-lo na recria9ao imaginativa dos eventos~ nαs cir
cunstanciαs e nos vαlores que resultαrαm nα suα criα

~ao~ cαpα~itαndo-se αssim pαrα perceber suα pαrticu
lar relevαnciα e vαlor no presente . As fαcilidαdes 

αtuαis que permitem reαlizαr isso sao imensαs ~ servin 
do como bαse pαrα desenvolver α compreensao e ο dis= 
cernimento~ proporcionαndo αο estudαnte αcesso α f<{;~~αs 
e imαgens do pαssαdo~ de outros povos e lugαres. 
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Tais ideias nao encontram so1o ferti1 no Brasil. Mas 

constitui exemp1o da possibi1idade de efetiva~ao, a pratica dos 

t . G' ~ . V . . (64 ) . ~ . . 1 d an 1gos 1nas1os ocaclonals ; no G1nas1o Vocac1ona e sao 

Pau1o, em 1968, foi criada uma pequena ga1eria de arte que com-

preendia mostras de trabalhos de artes p1asticas dos a1unos da 

esco1a e de outras esco1as, artesanato e traba1hos de artistas 

consagrados. Artistas de gabarito iam a esco1a a convite dos alu 

nos e como fruto dos estudos de Histδria da Arte. (65 ) Ο contato 

visava esc1arecimentos e debates. Nada tao distante das esco1as 

de hoje: Α fundamentaςao para ο intercambio vivo do saber era a 

seguinte: 

Concebe-se que α comunicα9ao entre os homens se 
pelα linguαgem~ mαs entende-se que ο ve{culo dα 

fαz 

lin-

(63) Unesco, Arte/educa~ao: 1evantamento internaciona1, Revis 
ta Brasi1eira de Estudos Pedagocios, v.59, n9 132, out/dez 1973~ 
p.667 

(64) Os Ginasios Vocacionais foram criados em 1961, na rede 
estadua1 de ensino ja que a 1ei de Diretrizes e Bases permitia 
c1asses para experimenta~ao. Fbram extintos urτe. decada depois e a expe
riencia ate agora nao foi recuperada. Muito pouco se escreveu e 
a memδria pedagogica brasi1eira ainda aguarda materia1 que perm~ 
ta a divu1ga~ao do que foi a experiencia. 

(65) P1anos Pedagδgicos e Administrativos dos Ginasios Voca
cionais do Estado de Sao Pau1o, Serviςo do Ensino Vocaciona1, vo1. 
mimeografado , 1968, p. 161/162. 
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guagem nao e somente α paLavra faLada ou escrita . En
tende-se que um apareLho~ um instrumento~ uma expe 
riencia de Laboratόrio~ um desenho ~ uma musiσa ~ um 
ato ginastiσo sao formas de Linguagem. Α partir des 
te raσioc{nio ~ α Linguagem nao e privativa do profes
sor de portugues . Da mesma forma~ ο pensamento Lόgi
co admite-se existindo na pessoa e nao numa reaLidade 
exterior a mesma. Se assim e_, eLe se apresenta no tra 
to σοm os mais diversos conteudos do σonheσimento e 
nao apenas na mate~atica σοmο ainda afirmam aιguns au 
tores de didatiσa . l66) 
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Ο exemplo dado aqui tem ο intuito de mostrar que a apre-

ciaςao artistica ja teve seu lugar em curriculos brasileiros e 

que tal prioridade foi dada em fun9ao da concep9ao filosofica 

subjacente as praticas escolares, que de maneira alguma se con-

funde com a ideia de arte como mera intui9ao, mas profundamente 

ligada as demais areas do conhecimento porque ο homem e um todo. 

Reitera-se hoje a apreciabilidade da arte em fun9ao de 

criterios objetivos ligados a sua racionalidade intrinseca e his 

toricidade. Tal abordagem reorienta completamente ο processo de 

ensino de arte na escola: entende-se que desligar a educa9ao ar 

tistica da arte adulta tem um sentido contrario a uma posi9aoque 

defenda a humanizaςao do ser humano, entendendo-se por humaniza-

ςaο ο processo de tornar ο homem capaz de ter consciencia de sua 

concreςao e historicidade, ao mesmo tempo em que se liberta, por 

consequencia, de uma visao que toma por natura1 uma ordem que e 

historica e portanto permeave1 a mudanςa . 

(66) P1anos Pedagogicos e Administrativos dos Ginasios Voca
cionais do Estado de Sao Pau1o, Serviςo do Ensino Vocaciona~vo1. 
mimeografado, 1968, p. 86/87. Os traba1hos p1asticos obedeciam 
a programaςao de conteudos da Unidade Pedagogica e sempre que 
possive1 em integraςao com musica, teatro e 1iteratura, campos 
para os quais tarιωem havia ο profissiona1 especializado. cf. p. 

161. 
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1.2.2.2. Arte se ensina 

Α ideia de que pode-se ensinar arte sempre foi repudiada 

por educadores artisticos inf1uenciados pe1as concepς:oes "misti-

cas" da arte, discutidas na primeira parte. Tao fortes foram es 

sas posiς:oes que atrasaram e adiaram ο estudo e a pesquisa no 

campo. Situando ο fenomeno arte apenas no campo da intuiς:ao, do 

misterio, da expressao de vivencias individuais incognosciveisn~ 

gam-lhe possibilidade de estudo experimental, pois de acordo com 

tais posiςoes a arte nao e ensinada, mas captada e a responsabi-

lidade do professor seria a de fornecer apenas as condiςoes am-

bientais para que as potencialidades dos a1unos desabrochassem: 

The image of the teacher is that of α gardener~ one 
~ho brings forth ~hat the child possesses. It does 
not conceive of the teacher as an instructor. (67) 

Em oposiςao a uma colocaςao que ve ο professor como um 

jardineiro que cultiva os dons naturais e que nao deve ensinar, 

ha correntes mais recentes no campo da arte-educaςao que, com 

fortes fundamentos, vem desenvo1vendo posiςoes radicalmente opo~ 

tas. 

. ( 6 8) 
Wachowlak, por exemp1o, respeitando a 1iberdade de 

expressao da crianςa, cuidando para nao to1he-1a, proporcionando 

condiςoes de crescimento pessoa1, consegue propor conteudo artis 

tico para crianς:as de 5 anos e obter resultados que mostram a ex 

(67) E1liot W. EISNER, "Research on Teaching the visua1 arts"; 
Second Handbook of Research on Teaching, Rand Mc Na11y Co1lege 
Publishing Company, Chicago, Second Printing, 1973, p. 1197. 

(68) Frank WACHOWIAK, Enphasis Art, third edition, Thomas Υ. 

Growe11 Company, New York, 1977. 
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celente qualidade do trabalho realizado e ο respeito as caracte

risticas pr6prias a cada etapa do desenvolvimento. De fato: 

It is unfortunαte_, ( ... ) thαt so mαny teαchers of αrt 
classes in our schools todαy αre afrαid to sαy "Ι 

teach!" Art does hαve content; it hαs α vocαbulαry_, α 

Zαnguage_, and α history. Let's teαch it . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
An αrt clαss ~here the 
he pleαses" is usuαZZy 
qualitαtive effort αnd 
place. (69) 

teαcher "Zets the child do αs 

α clαss ~here α minimum 
substαntive Zeαrning 

of 
tαkes 

Entender ο ensino de arte desse modo requer uma segura 

fundamentaςao filosofica e psicologica alem da indispensavel for 

maςao ern arte. Caso contrario, ha ο perigo de se sair de um me-

todo "laissez faire" para se adotar uma posiςao diretiva, em que 

se rninistram tecnicas desligadas de qualquer outro sentido a nao 

ser ο de demonstrar que foram ensinadas. 

Os defensores da auto-expressao nos termos apresentados 

na primeira parte deste capitulo frisarn sempre sua desaprovaςao 

e mesrno repudio a introduςao da cδpia no ensino de arte, mostra~ 

do os perigos e prejuizos a auto-confianςa dos alunos. Entretan

to ja foi demonstrada( 70) a intrinseca subjetividade da visao e 

que ο artista nao copia, mas sugere ο que ve, ο que "reabriu a 

discussao sobre ο valor individualizador da copia como metodolo-

gia do ensino de arte. 

Em resumo, muitos sao os autores que ja apontam para ο 

indispensavel papel da instruςao no desenvolvimento da artistici 

(69) Frank WACHOWIAK, Enphasis Art, third edition, Thomas Υ. 

Crowell Company, New York, 1977, p.7/8. 
(70) Cf. Ana Mae BARBOSA, ''Ο que e ο Ensino da Arte?", Revis

ta Jose, n9s 5 e 6, nov/dez 76, RJ, p.62. 
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dade. Gardner, por exernp1o, considera irnprescindive1 a presenςa 

da discip1ina, da aprendizagem e do exercicio no traba1ho artis-

tico, rnostrando que rnesrno ern artistas considerados superdotados, 

corno Mozart, Co1eridge ou Jarnes Joyce e preciso nao 

"that sustained practice and training preceded creation 

seemingZy spontaneos ωork". ( 71 ) · ~ hoje desrnitizada a 

esquecer 

of the 

ideia 

segundo a qua1 bastarn ο dorn e a inspiraςao de rnomentos fugazes e 

criarn-se condiςoes para a pesquisa ern educaςao. 

1.2.2.3. Α pesquisa ern arte-educaςao 

Ά medida ern que vao ganhando carnpo as teorias que afir-

rnarn a inte1igibi1idade da arte, sua raciona1idade intrinsec~ sua 

inserςao concreta e pa1pave1 na vida humana, as teorias ern arte

educaςao passarn a rnudar seus objetivos e conseq~enternente suas 

praticas. Passa-se a uma atitude de defesa da pesquisa cientif~ 

ca ern educaςao buscando a conquista de novas rnetodo1ogias que 

atendarn aque1es pressupostos. 

Α pesquisa no carnpo encontra-se pouco desenvo1vida, 1on-

ge de ser considerada satisfatόria, ernbora os poucos resu1tados ο~ 

tidos ate ο rnornento encorajern seu prosseguirnento. Numa sintese 

b . t - Ε. 1 t . ( 7 2 ) t 1t so re a Sl uaςao, 1sner re a a pesqu1sas que apon arn a er~ 

ςaο nos resu1tados artisticos quando os a1unos recebern ensino de 

arte. Urna dessas pesquisas, rea1izada sobre ο ensino de aprecia 

ςaο artistica por Brent Wi1son( 73 ) apresentou resu1tados a1tarnen 

(71) Howard GARDNER, The Arts and Human Deve1oprnent, Α Wi1ey 
Interscience Pub1ication, John Wi1ey & Sons, New York, 1973,p.269. 

(72) E11iot W. EISNER, op. cit., p.1198 
(73) apud E11iot W. EISNER, op. cit., p.1200. 
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te positivos. A1unos de 5.a e 6.a serie, durante 12 semanas, 

em sessoes de meia hora, por 2 a 3 vezes por semana, viram ο de-

senvo1vimento dos esboςos de Picasso para a preparaςao de seu mu 

ra1 Guernica e receberam informaςoes e comentarios sobre e1es, 

adquirindo termos tecnicos referentes aos aspectos de artes vi-

suais que e1es norma1mente nao veriam. Os estudantes aprenderam 

a comparar e a contrastar a variedade dos esboςos. Depois de 12 

semanas foram comparados em desempenho com ο grupo contro1e atra 

ves de um instrumento dado como pre-teste e pos-teste que consis 

tia de 34 slides de pinturas bem conhecidas do secu1o ΧΧ. Os co 

mentarios dos a1unos foram ana1isados atraves do uso de uma ta-

xionomia de 28 categorias. Ε constatou-se que a instruςao foi 

efetiva para aumentar ο uso da 1inguagem tecnica na descriςao 

das obras mostradas. 

ο va1or que se pode dar a ta1 pesquisa e natura1mente re 

1ativo. Cremos que um ta1 traba1ho poderia situar-se no 
. ~ . 
lΠlClO 

de uma programaςao de arte para que os estudantes percebessem 

que em arte ha enunciados como nos demais campos de informaςao. 

~ - (74) 
Ο proprio Eisner chama a atenςao para ο fato de que as cate-

gorias verbais sao ponto de partida para que os estudantes faςam 

a 1eitura da obra de arte: nao exaurem a obra e sao mesmo mais 

grosseiras que a informaςao que pode ser obtida atraves da vi-

-sao. De fato: 

ΕΖ ojo no admite substitutos~ y la sensibilidad del 
ojo del artista es un requerimiento absoluto para 
detectar las potencialidades de la γida humana en la 
nueva escala de acontecimientos. (75 

(74) E11iot W. EISNER, op. cit., p. 1200/1201. 
(75) Gyorgy KEPES~ Situacion Actua1 de 1as Artes Visua1es, Bue 

nos Aires, Ediciones, 3, 1963, p.17. 
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Embora fa1e-se muito em percep9ao e em percepςao visua1 

principa1mente, a verdade e que os sistemas de ensino continuam 

va1orizando ο conhecimento inte1ectua1 como se fosse possive1 e~ 

te sem ο concurso daque1a. Descuida-se das artes porque se ba-

s eiam na percep9a0 que e desdenhada porque supoe-se nao inc1uir 

ο pensamento. -Os educadores nao podem justificar conceder um 1u 

gar de importancia as artes no curricu1um, a nao ser que compre-

endam que sao os meios mais poderosos para forta1ecer ο cornpone~ 

te perceptua1 sem ο qua1 ο pensarnento produtivo e irnpossive1 ern 

todo carnpo de atividade. ο descuido da arte e ο sintoma rnais 

pa1pave1 da difundida inaςao dos sentidos ern todos os campos do 

d d - . ( 76) 
e stu ο aca ern1co. 

Desse modo, tao re1egado e ο desenvo1virnento dos senti-

dos que um traba1ho ern que os estudantes recebern informa9ao ver-

ba1 sobre arte visua1 e introdu~ao necessaria para um processo 

que pretenda situar as artes na sua dirnensao especifica. 

Re1atando uma serie de outras experiencias no campo da 

arte, Eisner poe em duvida a va1idade do tao conhecido Teste da 

Figura Humana ("Draw a Man Test"), que desde sua pub1icaςao em 

1926, tem sido 1argarnente usado por psico1ogos e educadores como 

uma medida nao verba1 de inte1igencia. Uma pesquisa rea1izada 

reve1ou a possibi1idade de faci1 rnanipu1a9ao dos scores ο que 

(76) Rudo1f ARNHEIM, Ε1 Pensamiento Visua1, Buenos Aires, Eu

deba, 1971, p. 1 a 13. 
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1evanta a possibi1idade de ο teste nao va1er ο que se 

a ele. ( 77 ) 

101 

atribui 

Α pesquisa no campo da arte-educa~ao, como bem fundamen-

tou Eisner (1972 e 1973), necessita de que seja feita em ~ 

per1o-

dos mai s 1ongos de dura~ao do que os que vem sendo feitos(ta1vez 

diversos mese s) e que tentem desenvo1ver tanto habi1idades tecni 

cas como expressivas, atraves de programas sistematicamente org~ 

nizados. Esses estudos poderiam fornecer resu1tados que i1umina 

riam ο ensino das artes visuais no ambito da esco1a. Ha a1guns 

estudos em curso, como por exemp1o ο exame dos tipos de habi1ida 

des comuns aos artistas que Gardner( 7S) tem rea1izado que apon-

tam que ha fatores (habilidades de fazer e perceber) que 1evam a 

artisticidade e que parecem suscetiveis de treino. 

(77) Α pesquisa foi 1evada a cabo por Medinnus, Bobitt e 
Hu11et e os scores do teste foram manipu1ados experimenta1mente: 
depois de a1gumas sessoes em que ο grupo experimenta1 foi subme
tido a montagem de um puzzZe de uma figura humana constituido de 
14 pe9as separadas (cabe1o, cabe9a, pesco~o, tronco, ombros, bra 
~os, maos, pernas e pes), seu score foi significativamente mais 
a1to que ο do grupo contro1e. Com a experiencia de traba1har no 
puzzZe ~ ο grau de comp1exidade de seus desenhos foi significati
vamente aumentado. Os pesquisadores apontaram que nao houve ne
nhuma evidencia de que ο grupo experimenta1 tivesse a1gum aumen
to de inte1igencia atraves da experiencia do quebra-cabe~a e que 
e improvave1 que isto tivesse ar-ontecido. Para Eisner, isto 1e
vanta a1gumas questoes sobre ο que ο "Draw a Man Test" mede atua1 
mente, ja que seus scores podem ser manipu1ados atraves de breves 
sessoes de treino com um puzzZe. Mas,para nos, as conc1usoes 
apresentadas reve1am uma vez mais ο preconceito arraigado em nos 
sa civi1iza~ao de que inte1igencia esta desligada da expressao 
plastica. Como se pode afirmar que nao houve evidencia de aume~ 
to de inteligencia se os desenhos das crian~as do grupo experi
mental apresentaram grau de complexidade significativamente au
mentado? As "breves sessoes com ο puzzle" constituiram importan 
tes sessoes de desenvo1vimento do pensamento visua1. Este traba 
lho foi citado para sub1inhar que ha possibi1idade de que os pre 
conceitos com rela~ao a arte continuem impedindo ο progresso de 
sua pesquisa. 

(78) Howard GARDNER, The Arts and Human Development, Α Wiley 
Interscience Publication, John Wiley & Sons, New York, 1973, p. 

269. 
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1.2.2.4. Ο desenvolvimento do pensamento visual 

Αο mesmo tempo em que Francaste1( 79 ) defende a existen

cia de um pensamento p1astico e em que De11a Vo1pe( 80) fa1a da 

inte1ectua1idade da arte - discurso como os demais, ja que ne1a 

rea1izam-se processos que envo1vem todas as possibi1idades co~ 

noscitivas (raciocinioι memoria, imagina~aoι abstra9aoι compara-

9ao, genera1iza9aoι dedu9aoι indu9aoι esquematiza~ao) ι ο psico1Ξ 

go Arnheim refere-se ao pensamento visua1. ( 81 ) Sua tese e a de 

-que nao se trata de considerar que os sentidos fornecem materia1 

para ο cerebro "conhecer" mas de defender que a propria percep-

9a0 ja e cogni9a0, isto e, que a percep9a0 visua1 e pensamento 

visua1. ( 82 ) Α percep~ao capta tipos de coisas e por isso ο mate 

ria1 pode ser uti1izado para ο pensamento. Os fi1osofos sensua-

1istas, afirmando que nada ha no inte1ecto que nao haja estado 

antes nos sentidos, consideraram sempre os dados perceptuais co-

(79) Em todos os seus escritos Francaste1 defende esta posi-
9ao mas a sua obra Α Rea1idade Figurat~va, SP, Editora Perspect~ 
va, 1973, fruto de 15 anos de estudos e a que me1hor condensa e 
exp1ica a posi~ao do autor sobre ο pensamento p1astico. 

(80) De11a Vo1pe se ateve aos prob1emas de Teoria Literaria, 
nao escrevendo sobre outras socio1ogias como as da musica, cine
ma, pintura, arquitetura, dan~aι desenhoι etc., mas sua teoria 
propoe que as artes sao 1inguagens e portanto sistemas diversifi 
cados de signos, repertorios, processos e codigos. Ε que, como 
sistemas especificos, caracterizam-se por mutuas intraduzibi1ida 
des: determinadas expressoes 1iterarias sao inapreensiveis atra 
ves de outro meio expressivo, assim como determinada forma visuaϊ 
sera intraduzive1 1iterariamente. Cf. Ga1vano DELLA VOLPEι De11a 
Vo1pe: Socio1ogia, org. Wi1con Joia Pereira, SP ι Editora Atica, 1979. 

(81) Rudo1f ARNHEIM , Arte y Percepcion Visua1, Buenos Aires, 
Eudebaι 1973. Do mesmo autor: Ε1 Pensamiento Visua1, Buenos Ai
res, Eudeba, 1971, ambos traduzidos por Ruben Hasera. 

(82) Pode-se tambem fa1ar em pensamento musica1 . As 33 varia-
9oes em torno da va1sa de Diabe11i que Beethoven compos ja surdo 
representam um bom exemp1o de que se pode fa1ar em pensamento m~ 
sica1 ja que ο composi tor., esc.revia ο que pensava musica1mente. 
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a rno urn trabalho rnenor, inferior. Hoje, ο que se propoe e que 

percepςao visua1 e pensarnento visua1, ( 83 ) isto e, que todas as 

operaςoes rnentais irnp1icadas na recep9ao, no arrnazenamento e η ο 

processamento da informaςao sao cognoscitivas (percepςao senso

rial, memόria, pensamento, aprendizagem). Em suma, que ο mundo 

que emerge da exp1ora9a0 perceptual nao e imediatamente dado: OS 

seus aspectos estao subrnetidos a constante confirrnaςao, reapre

cia9ao, mudanςa, acabamento, corre9ao e aprofundamento de compr~ 

ensao. Hoje afirma-se que na prόpria percep9ao da forma dao-se 

co m eςos da formaςao de conceitos. Α imagem όtica projetada so-

bre a retina e urn registro rnecanico de sua contraparte fisica, 

mas ο percepto visual correspondente nao ο e. ( 84 ) Em suma, nos-

sa visao e seletiva e ve tipos de coisas, as categorias 

presentes no momento da percep9ao: 

La percepciόn consiste en imponer al material estimu
lante3 patrones de forma relativamente simple 3 que 
llamo conceptos visuales ο categor{as visuales. (85) 

estao 

Arnheim mostra que nos primeiros desenhos os e1ementos 

geometricos sao exp1icitos, ainda que irnperfeitos tecnicamente. 

Combinam-se para formar figuras humanas, animais, arvores, etc., 

mas mantem suas forrnas proprias. Estas unidades independentes 

nao tardam em fundir-se em formas mais complexas. Para perceber 

a configuraςao do objeto, a mente recorre a seu procedimento ha-

(83) Rudolf ARNHEIH, El Pensamiento Visual, Buenos Aires, Eu

deba, 1971, p.13. 
(84) Justamente por esta causa e que surgem discussoes sobre 

ο va1or individua1izador da copia como metodologia de ensino de 
arte a que aludimos em outro momento. 

(85) Rudolf ARNHEIM, El Pensamiento Visual, Buenos Aires, Eu
deba, 1971, ρ.26. 
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bitual de organiza-lo em termos de elementos mais simples que su 

gerem as aproximaqoes realmente dadas. Estas nao se indicam no 

desenho mas estao contidas potencialmente nele e ο observador as 

descobre. Ο esforqo do pensamento visual para ler tal configur~ 

qao e proporcionalmente maior e mais sutil. Desenhos de crian-

qas que revelam um alto grau de inteligencia e sensibilidade na 

sua expressao, os quais tivemos a oportunidade de recolher duran 

te os ultimos anos, encontram-se na parte final deste trabalho 

como anexos . 

Α partir destes comeqos, se houvesse um desenvolvimento 

sem interrupqao chegar-se-ia ate a grande obra de arte. Percep-

tualmente, uma obra madura reflete um sentido da forma altamente 

diferenciado, capaz de organizar os varios componentes da imagem 

em uma ordem compreensivel, atingiveis atraves de uma 

que enfatizasse ο desenvolvimento do pensamento visual. 

Desenvolver ο pensamento formal em arte e levar a organi· 

za9ao intelectual atraves das formas e nao pelo exercicio de con 

teudos como em todos os dominios se faz: pensamento formal em 

arte significa pensar operatoriamente atraves das formas visuais. 

Α consideraqao da arte como uma linguagem alia-se a tais 

reflexoes. Uma linguagem constitui um cδdigo de simbolos ao mes 

mo tempo sensiveis e intelectuais. Mas nossa civiliza9ao parece 

ter deixado preterido ο desenvolvimento dos sentidos. Ou9amos: 

Α fun~ao da linguagem e significar e comunicar os sig
nificados~ mas nόs ~ homens modernos~ reduzimos ο signo 
α mera significa~ao intelectual e α comunica~ao α trans 
missao de informa~ao . Esquecemos que os signos sao coi 
sas sens{veis e que operam sobre os sentidos. Ο perfu 
me transmite uma informa~ao que e inseparavel da sensa 
~ao . Ο mesmo sucede com ο sabor~ ο som e as outras ex 
pressoes e impressoes sensoriais . Ο rigor da "l όgica 
sens{vel " dos primitivos nos fascina por sua precisao 



intelec~uαl; nao e menos extrαordinariα α riquezα dαs 

percep~oes: onde um nαriz moderno nao distingue senao 
um cheiro vαgo~ um selvαgem percebe umα gαmα definidα 

de αromαs . ο mαis αssombroso e ο metodo ~ α mαneirα de 
αssociαr todos esses signos αte tecer com eles series 
de objetos simbόlicos: ο mundo convertido numα linguα 
gem sens{vel. Duplα mαrαvilhα: fαlαr com ο corpo e 
converter α linguαgem num corpo. (86) 
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Α ref1exao contemporanea tem apontado para a pouca impor 

tancia efetiva que nossa civi1izaςao tem dado ao desenvo1vimento 

dos sentidos. Saunders( 87 ) considera que a educaςao nao estimu-

1adora da sensibi1idade, do desenvo1vimento dos sentidos, do ag~ 

ςamento do tato, pa1adar, visao, o1fato, audiςao, tem 1evado a 

juventude a formas inadequadas de exp1oraςao sensoria1, ta1 como 

ο uso de drogas. 

~ 1imitado dizer que a arte e importante no curricu1o p~ 

ra desenvo1ver a sensibi1idade, ο apuramento dos sentidos. Tra-

ta-se de entender que ta1 desenvo1vimento e vita1 para ο cresci-

mento gera1 do ser humano e para ο progresso dos grupos humanos. 

Queira-se ou nao, existe a inf1uencia dos estimu1os sensoriais 

sobre ο comportamento das pessoas. Se nao se aprende a ouvirboa 

musica, nem por isso deixa-se de submeter os ouvidos a outrosprΌ 

dutos humanos criados pe1a tecno1ogia, ta1 como ο ruido das buzi 

nas dos automόveis, objetos da civi1izaςao de hoje. 

ο desenvo1vimento dos sentidos e indispensave1 porque 

a unica forma de ocorrer eficientemente ο prόprio pensamento for 

ma1 nos outros campos da especu1aςao que nao ο da arte. Sem ο 

contato incessante com ο rea1, sem as idas e vindas da percepςao , 

(86) Otavio ΡΑΖ, Conjunςoes e Disjunςoes, SP, Editora Perspec 
tiva, 1979, p.17/18. 

(87) Robert J. SAUNDERS, Re1ating Art and Humanities to the 
C1assroom, Wcb, Wm. C. Brown Company Pub1ishers, Dubuque, Iowa, 
1977, p. 90 e 91. 
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empobrece-se qua1quer produ~ao humana. 

Certamente nao podemos qua1ificar de artistica ou esteti 

ca a sensibi1idade perceptua1, mas e a partir de1a que se pode 

come~ar a pensar em proporcionar experiencias rea1mente artisti-

cas. 

1.2.2.5. Α Psico1ogia genetica e ο pensamento visua1 

Os estudos de Rudo1f Arnheim sobre ο pensamento visua1 

tem por base a psico1ogia da "gesta1t" e sao fruto do traba1ho 

de um psico1ogo que se aprofundou no estudo da arte. ( 88 ) ~ 1 as a 

diferen9a entre a exp1ica9ao piagetiana e a da gesta1t reve1a-se 

numa ana1ise que intenta compreender os comp1exos mecanismos do 

desenvo1vimento humano. Se e verdade que Piaget pouco escreveu 

sobre arte nao e menos verdade que suas pesquisas sao constante-

mente va1orizadas pe1os que escrevem sobre ο tema e que sua epi~ 

temo1ogia e rica e aberta para comportar novas formas de pensar 

que a pesquisa vai descobrindo e aprofundando. 

Em sua epistemo1ogia, ( 89 ) Piaget apresenta e discute: a) 

ο pensamento matematico (19 vo1ume), b) ο pensamento fisico (29 

vo1ume) e c) ο pensamento bio1ogico, psico1ogico e socio1ogico 

(39 vo1ume). Seria de se perguntar porque ο pensamento p1astico 

(88) Basta conferir as ricas ana1ises feitas por Arnheim do 
quadro Cristo em Emaus, de Rembrandt; Mu1her pesando ouro, de 
Jan Vermeer; Mae e fi1ho na praia, de Corot; Duas forrnas, de 
Moore, onde prova a perfei9ao forma1 e a profundidade da signifi 
ca~ao transmitida. Ε1 Pensamiento Visua1, Buenos Aires, Eudeba~ 

1971, pp.264-270. 
(89) Jean PIAGET, Introduccion a 1a epistemo1ogia genetica, 3 

vo1umes: 1-Ε1 Pensamiento rnaternatico; 2-Ε1 Pensamiento fisico;3-
E1 Pensamiento bio1ogico, psico1ogico y socio1ogico, Buenos Ai
res, Editoria1 Paidos, 1975. 
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(ou visua1) nao foi inc1uido. Α esse respeito, ο prδprio Piaget 

apontou que ο terceiro vo1ume de sua epistemo1ogia constitui um 

marco gera1, uma primeira aproximaςao ao prob1ema e uma incita-

ςaο ao traba1ho interdiscip1inar, ja que nao se fecha sobre si 

mesma, mas abre novos campos para a investigaςao epistemo1δgica. 

Por esse motivo acreditamos que a consideraςao do pensamento 

p1astico (possibi1idade de pensar a partir de linhas, pontos, cΞ 

res, etc), notadamente nos termos circunscritos por Francaste1 

(que a1ias nao deixa de chamar a atenςao para a grande contribui 

ςaο dos traba1hos de Piaget) ~ 9 Ο) e uma perspectiva que se abre 

para di1atar e enriquecer a epistemo1ogia piagetiana. 

Α esse respeito, na verdade, convem observar que: 

Ο estudo recente das estruturas geneticas da inteli
gen cia infantil~ de um lado~ os desenvolvimentos da 
arte plastica contemporanea~ de outro~ confluem curio 
samente com as especula9oes dos eruditos~ de onde re= 
sulta claramente α constitui9ao de uma nουα ciencia e 
de uma nova arte. (91) 

(90) Cf. Pierre FRANCASTEL, Α Rea1idade Figurativa, SP, Edito 
ra Perspectiva, 1973, onde ha todo um capitu1o intitu1ado ''Espa= 
ςο Genetico e Espaςo P1astico", mostrando ο para1e1ismo entre as 
conc1usoes de Pia~et e ο desenvo1vimento em arte. ~ por notar a 
riqueza da ref1exao piagetiana que Francaste1 considera "um es
canda1o" que Piaget nao tenha considerado ο pensamento p1astico 
em sua epistemo1ogia. Νο capitu1o citado, Francaste1 faz ref1e
xoes profundas sobre as artes p1asticas apoiando-se nos traba-
1hos de Piaget: Ο nascimento da inte1igencia na crianςa, Α cons 
truςao do rea1 na crianςa, Α formaςao do simbo1o na crianςa (3 
v1s), Ο desenvo1vimento da noςao de tempo na crianςa, As noςoes 

de movimento e ve1ocidade na crianςa (2 v1s), Α representaςao do 
espaςo na crianςa. pp.123-151 . 

Piaget, no entanto, intitu1a "Epistemo1ogia da Percepςao" 
ο fi1timo capitu1o da obra "Les Mecanismes Perceptifs", no qua1 
discute os aspectos figurativo e operativo do conhecimento e pro 
cura reso1ver ο prob1ema do significado da percepςao no ato do 
conhecimento". ("Les mecanismes Perceptifs", 2'ed, 1975, Paris, 
PUF, pg. 441). 

(91) Pierre FRANCASTEL, op. cit., p.151. 
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Νο que toca a arte, ο essencial da teoria de Piaget con-

siste em ter substituido a concepςao tradicional de um espaς;o 

inato ou intuicionista pela noςao de um espaςo geneticamente oons 

truido. Αο ~e smo tempo em que Piaget chega a uma concepςao gene 

tica e ativa das estruturas do pensamento, os matematicos substi 

tuem a concepςao do intuicionismo euclidiano por uma ccnceP9ao de 

um intuicionismo primitivo, "topologico", sobre ο qual se cons-

troi, atraves de elaboraςao pessoal e ativa do espirito, a con-

cepςao euclidiana do espaςo. Paralelamente, e de fo r ma identica, 

ο pensamento plastico evolui: 

Os cubistas e seus sucessores Zan9aram os fundamentos 
de uma representa9ao nao-eucZidiana e justamente topo 
Zόgica do mundo e~ exatamente por isso~ abriram nossos 
oZhos para toda uma serie de representa9oes pZasticas 
antigas~ desconhecidas tanto em sua beZeza como em seu 
vaZor significativo . (92) 

~ tambem essencial na teoria de Piaget ο papel que 
.. 
e 

atribuido a atividade perceptiva e a repercussao das atividades 

inteligentes sobre a percepςao. Voltaremos a este ponto logo 

mais ao tratarmos dos aspectos figurativos da funςao cognitiva. 

Estudando a inteligencia sensorio-motora na crianςa( 93 ), 

Piaget mostra que ate um ano e meio, mais ou menos, a imagem 

mental parece nao representar papel algum na conduta da crianςa, 

enquanto que a percepςao desde os primeiros meses ja mostra cer-

ta complexidade, ο que reforςa sua convicςao de que a imagem men 

tal nao e consequencia direta da sensaςao e da percepςa o. Isto 

(92) Cf. Pierre FRANCASTEL , op. cit., p.l25. 
(93) Jean PIAGET, La Construccion de lo Real en el Nino, Bue

nos Aires, edit . Proteo, 1965, 347p. 
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~ -
e, se a imagem menta1 fosse produto direto da percep9ao, aparec~ 

ria ao mesmo tempo que esta, ο que nao ocorre. Α no9ao de objeto 

e exp1orada por Piaget para refor9ar tais ideias. Α no9ao de ob 

jeto -a1guma coisa concebida pe1o individuo como apresentando 

uma rea1idade prδpria e, por isso, independente do eu e funda 

menta1 para ο conhecimento. Assim, a separa9ao entre a coisa 

conhecida -objeto -e ο sujeito que conhece marca ο come9o 

pensamento representativo, em seu sentido amp1o. ( 94 ) Este e 

marco importante na evo1u9ao do individuo: 

Lα representαciόn verdαderα comienzα sόlo α pαrtir del 
momento en que ningun {ndice percibido dirige Ζα creen 
ciα en su permαnenciα~ es decir~ α pαrtir del instαnte 
en que el objeto desαpαrecido se desplαzα segun un iti 
nerαrio que el sujeto puede deducir pero no percibir.(95) 

do 

um 

Piaget, va1orizando a percep9ao, concebida como ativida-

de, fa1a da necessidade de um estudo genetico sobre e1a, conside 

rando que ο grande obstacu1o para ο conhecimento da dimensao ge-

netica da percep9a0 e que ο periodo mais interessante, ο dos 

primeiros meses de exist~ncia, resiste ainda "a toute exp~rimen-

tαtion un peu fine~ tandis que Zes op~rαtions intelectuelles se 

construisent pour αinsi dire sous nos yeux de Ζα nαissance -
α 

14-15 αns". (96 ) Mas ο que obtem em seus estudos sobre a percep-

9ao permite-1he fa1ar no desenvo1vimento das percep9oes em fun-

9ao da idade. 

(94) cf. Ne1io 
Didatica, tese de 
19 7 2, p. 54. 

PARRA, Os Recursos AudioVisuais e a Renova9ao 
Doutoramento, Facu1dade de Educa9ao da USP, 

(95) Jean PIAGET, La Construcciδn de 1ο Rea1 en e1 Nino, Bue
nos Aires, Editoria1 Proteo, 1965, p.83. 

(96) Jean PIAGET, Traite de Psycho1ogie Experimenta1e, 
VI: La Perception, deuxieme edition, Presses Universitaires 
France, 1967, p.58. 
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to do pensamento consistira em coordenar diferentes pontos de 

vista, re1aςoes antes desconexas, em integrar sistemas parciais 

em estruturas de conjunto. 

Pode-se notar a concepςao dia1etica que subjaz na obra 

de Piaget: nao ha evo1uςao 1inear do pensamento. Α marcha -nao 

e 1inear, constitui um comp1exo processo de estruturaςoes suces

sivas atraves de uma hierarquia de niveis bem definidos: 

As estruturas adquiridas em um n{vel dao lugar α uma 
reconstru9ao antes de que estas estruturas reconstru
{das possam ser integradas nas novas estruturas elabo
radas sobre os n{veis ulteriores. (99) 

Has, como as teorias nao geneticas concebem ο pensamento 

como sendo anterior a aςao e a aςao como uma ap1icaςao do pensa-

mento, segue-se que: 

De ah{ que~ la mayor parte de las teor{as metaf{sicas 
del conocimiento~ presenten una concepciόn puramente 
contemplativa de las normas~ apoyadas en una verd5~ 
divina~ trascendental ο inmediatamente intuitiva. (1Ο 

-Para Piaget, a aςao precede ο pensamento e ο pensamento 

consiste em uma composiςao sempre mais rica e coerente das oper~ 

ςoes que pro1ongam as aςoes, interiorizando-as. 

Este carater dia1etico da teoria e reconhecido por Piaget; 

quando dec1ara: 

(99) Jean PIAGET, Introducciόn a 1a Epistemo1ogia genetica, 
vo1. 1: Ε1 Pensamiento Hatematico, Buenos Aires, Editoria1 Pai

dos , 1975, p.20. 
(100)Jean PIAGET, op. cit., p.48. 



Marx ja insistia no papel fundamental da a~ao do sujei 
to so~re ο objeto ( ... ) Para nόs ( ... ) e-nos impossf= 
vel nao encontrar α perpetua rela~ao dialetica do su
jeito e do objeto cuja analise nos libera simultanea
mente do idealismo e do empirismo~ em proveito de um 
construtivismo ao mesmo tempo objetivante e reflexi
vo. (101) 
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Na teoria de Piaget, de fato, encontrarnos uma das criti-

cas de maior peso sobre a abordagem "intuitiva" que predomina 

nas explicaςoes da percepςao artistica. -
Α apreensao do signifi-

cado das coisas so e possivel atraves da aςao ou da operaςao do 

sujeito sobre elas. Α significaςao nao e dada pela impressao 

sensoria1. ~ necessario operar sobre as coisas, construindo-as 

ou reconstruindo-as em pensamento. Apδs essa "reconstruςao" in-

terior ο significante adquire a consistencia de significante. 

Toda atividade cognitiva tem um duplo aspecto: figurati-

vo e operativo. Ο figurativo e ο conhecimento que se centra na 

configuraςao estatica de uma determinada coisa, tal como aparece 

diante de nossos sentidos . Do ponto de vista do sujeito e "cδ-

pia" do real, do ponto de vista objetivo fornece uma correspon-

dencia apenas aproximativa da realidade embora se ligue aos as-

pectos figurais, as configuraςoes da realidade. 

ο aspecto operativo supoe varias formas de conhecimento: 

as aςoes sensorio-motoras (com exceςao da imitaςao) ι os atos in

teligentes que visam soluςao de problemas de aςao (alcanςar obj~ 

tos ocultos, por exemplo) , as aςoes interiorizadas - entre 2 e 7 

anos, a crianςa liberta-se da manipulaςao direta e manipula sim-

-
bolos que representam a realidade, e fina1mente, as operaςoes 

compreendendo as aςoes interiorizadas e reversiveis e implicando 

(101) Jean PIAGET, Estudos Sociolδgicos, Editora Forense, RJ, 

1973, p.14. 
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estrutura de conjunto. 

Ο aspecto figurativo supoe tres forrnas de conhecimento: 

a percepς~o - "conhecimento'' obtido pe1o contato direto atrav~s 

do campo sensoria1; a imitaς~o - gestua1ι fonicaι grafica etc. 

(conhecimento que imp1ica na reprodu9~o de um objeto esteja e1e 

presente ou n~o); a imagem menta1- reproduς~o interiorizada e 

que acontece na ausencia do objeto. 

Ambos os aspectos - figurativo e operativo - est~o pr~ 

sentes nas atividades cognitivas de todos os sujeitos e ο desen 

vo1vimento inte1ectua1 significa fazer progredir ο conhecimento 

operativo sobre ο conhecimento figurativo. Ο aspecto figurativo 

~ mais ou menos ο mesmo em todas as etapas do desenvo1vimento do 

individuoι como 1embra Furth: 

He [Pia~tl discovered α bαsic chαrαcteristic thαt did 
not substαntiαZly ~hange ωith increαsing αge. He ob
served thαt perception by itself ωαs responsibZe for α 
slight deformαtion of objective reαZity: the best 
exαmples of this deformαtion αre the so-cαZZed opticαZ 

iZZusions. (102) 

Assim, ~ ο significado (aspecto operativo) que ο sujeito 

vai acrescentando ao aspecto figurativo que vai crescend.o α:m a idade. 

Α percepς~oι para Piaget, nao representa um pape1 basico 

no processo de conhecimento como tradiciona1mente se aceita. Ν~ο 

ha um "conhecimento" perceptivo sobre ο qua1 ο conhecimento mais 

abstrato se desenvo1ve. Ν~ο ha diversos "tipos" de conhecimento 

mas a evo1uςao constante de um mesmo processo. Percepς~o e ope

raςao tem como base as atividades sensόrio-motoras. Α inte1ige~ 

cia procede da aςao pois transforma os objetos e ο rea1 e ο co-

( 102) Hans G. FURTH , Piaget and Knovl1edge ι New Jersey ι Prentice

Ha11ι Inc., 1969, p.138 . 
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h . t - f d t 1 t . . 1 - t. - . (103) η ec1rnen ο e un arnen a rnen e a551rn1 aςao a 1va e operator.La. 

Piaget diverge muito da5 noςoe5 tradicionai5 sobre per-

-
cepςao: "t o consider perception as providing one kind of knoωl-

edge and intelligence another kind is alien to Piaget's ωay of 

th . k" " (104) h . . - -
~n ~ng . Sem ο con ec1rnento operat1vo a percepςao e in-

concebive1 no ponto de vi5ta piagetiano. Furth mo5tra que nao e 

todo conhecirnento operativo que e acompanhado do conhecirnento fi 

gurativo. Da ο exemp1o de urn garoto de 9 ano5 de idade que pe~ 

corre ο trajeto de 5Ua ca5a ate a de 5eu arnigo ern 20 rninuΌo5. La 

chegando e 1ernbrando-5e que deve e5tar em ca5a a5 6 h diz a 5eu 

arnigo: "Tenho que sair daqui as 5h40min". Ernbora haja obviarnen 

te a5pecto5 figurativo5 na tota1idade de5ta e5toria examinerno5 ο 

que ocorre quando e1e diz que ο caminho que devera percorrer con 

5umira 20 minuto5. Ο que 1he permitiu i55o? 

Na verdade, ele infere que ο tempo de Α a Β e 

ao tempo para carninhar de Β a Α, uma inferencia que e ba5eada no 

conhecimento ainda mais primitivo de que a di5tancia ΑΒ e igua1 

a di5tancia ΒΑ. Nao ha a5pecto figurativo ne5se conhecirnento 

particu1ar, e1e e re5u1tado do desenvo1virnento de um proce550 de 

tran5forrnar ο rnundo num 5i5tema de referencia pe550a1 para ο es-

paςo e 05 objeto5. E5te conhecimento e uma con5truςao operativa 

que e5tende a5 e5trutura5 de 1oca1izaςao pratica atingida5 no pe 

riodo sen5orio-rnotor. ο conhecirnento ativo do menino ne5te mo-

mento particu1ar e rea1mente um conhecimento operativo . 

Para Piaget a percepςao 50 funciona integrada no conheci 

rnento operativo: 05 a5pecto5 figurativo5 50 con5tituem conheci-

(10 3) Ne1io PARRA, op. cit., p.43. 
(104) Hans Υ. FURTH , op. cit., p.l37. 
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- - (107) 
tra9ao do o1har, ou na mudan9a da centra9ao. Enquanto a 

percep9a0 e caracterizada pe1os Sistemas irreversiveis, Ο 

prio desenvo1vimento das percep9oes 

atesta α existencia de uma atividade perceptiva~ fonte 
de descentra9oes~ de transportes (espaciais e tempo
rais)~ de comparaQoes~ de transposiQOes~ de antecipa
QOes etc. e de modo geraZ da anaZise~ cada vez mais mό 
veZ~ que tende para α reversibiZidade. (108) 

~ 

pro-

Caracterizada a intima re1a9ao entre percep9ao e inte1i-

<:Jt;ncia que subjaz na teoria, examinemos ο pape1 da imagem menta1 

no conhecirnento. 

Α partir de 18 rneses, mais ou rnenos, surge a irnagern rnen-

ta1 ou atividade de representa9ao. Piaget 1oca1iza ο aparecirne~ 

to da irnagern rnenta1 ao nive1 do desenvo1virnento da fun9ao sirnbo-

~ 

1ica, epoca ern que os significantes corne9am a distinguir-se de 

seus significados. Percep9ao, irnita9ao diferida e irnagern rnenta1 

sao so1idarios uns corn os outros e evo1uern ern fun9ao do processo 

But the mentaZ image is another thing than the perceived 
thing; because of this differentiation~ an image can 
come to represent the perceived thing. In this ~ay 

perception~ imitation~ and image can be caZZed~ as 
Piaget puts it~ three instruments of figurative kno~Z
edge ~ or even more preciseZy~ three different instru
men ts ο f the s ame figurative kno~ Zedge. ( 10 9) 

Α irnagern rnenta1 e urn sirnbo1o, urn significante diferenci~ 

do (desde os prirneiros rneses ate urn ano e rneio, rnais ou menosι 

os significantes sao indiferenciados, sao "um punhado de quaZidE!:_ 

des sensiveis~ registradas de uma vez e atuaZ mente ~ peZos 

(107 ') Jean PIAGET ι Psico1ogia da Inte1igenciaι RJ ι 
Fundo de Cu1turaι 1961, p.113. 

(108) Idern, p.120. 
(109) Hans G. FURTH ι op. cit.ι p.141. 

meus 

Editora 
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~ - ( 110) . d 
orgaos aensoriais. Α part1r e um ano e meio, mais ou me-

nos, as atividades cognitivas passarn a caracterizar-se pe1a dife 

renciaςao entre os significantes e seus significados pe1o ap~ 

recimento da funςao simb61ica. Surge a invenςao e a represent~ 

ςaο: se antes a exp1oraςao do meio era apenas sensόrio motora 

agora e1a comeςa a inventar, combinando esquemas mentais visando 

novos resu1tados. 

Α representaςao se efetua quando ο objeto permanece fora 

do campo perceptivo da visao, requerendo funςoes mais complexas 

que nao aparecem nos primeiros meses, mas apenas no segundo ano 

de vida. Α representaςao corresponde a funςao simb61ica e ini-

cia-se, portanto, pelo aparecimento dos significantes diferenci~ 

dos: diferenciaςao e coordenaςao entre os significantes e as 

coisas significadas. Tais significantes formam dois grupos: os 

simbo1os e os signos. 

Simbo1o e signo sao, para Piaget, os dois polos, indivi-

dua1 e socia1, de uma mesma elQ.boraςao de significaςao. "Um slm 

bolo e uma ~magem evocada mentalmente ou um objeto materiaZ esco 

Zhido intencionalmente para designar uma classe de a~oes ou de 

b . 11 ( 111) 
ο Jetos . 

Sao dois po1os (individua1 e socia1) pois Piaget consid~ 

ra os signos como arbitrarios e convencionais, socia1rnente acei-

tos. se a funςao simb61ica nasce da evocaςao de significados, is 

to e, se atraves de1a ο individuo e capaz de agir nao mais sobre 

as coisas mas sobre os simbo1os que "representam" aque1as coisas, 

(110) J. PIAGET, ο Nascimento da Inte1igencia na Crianςa, 

Zahar edit., 1970, p. 182, apud Ne1io PARRA, op.cit., p.37. 
(1 11) J. PIAGET, ο Nascimento da Inte1igencia na Crianςa,apud 

Ne1io PARRA, p.l83. 
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entao urn simbo1o sδ pode existir e ter νa1or corno sirnbo1o apos 

uma a9ao do individuo sobre os fenδrnenos, apόs a apreensao pe1o 

individuo do signifiaado do objeto simbo1izado . 

Α partir dai e possive1 dispensar ο objeto significado e 

traba1har rnenta1mente corn os significantes. Ο sirnbo1o e, pois, 

11 

consequencia da aςao. Desse rnodo, todo conhecimento simbό1ico 

envo1ve necessariamente urn aspecto operativo e urn aspecto figura 

t . (112) 
lVO. 

Enquanto ο aspecto operativo fornece os significados aos 

simbo1os, ο figurativo fornece ο rnateria1 (urn sorn, um visua~ urna 

pa1avra, um gesto), sobre ο qua1 ο significado se concretiza. As 

sirn, "symbols are as adequate as the operative inteZZigence that 

uses h n (113) 
t em . 

~ ο aspecto operativo que da significado aos simbo1os e 

nao ο figurativo (cόpia aproxirnativa dos objetos ou dos aconteci 

rnentos: "roupagern" que veste toda significaςao da rea1idade). Ε 

gera1rnente desconhece-se essa inte~re1aςao no desenvo1virnento in 

te1ectua1. 

Ern ta1 abordagem, faci1 e inferir que os rnetodos ati-

vos -que 1evam os estudantes a operar, a agir sobre os conteu 

dos - contribuern para ο desenvo1virnento e robustecirnento das suas 

estruturas mentais, na medida ern que inc1uern rnanipu1aςao efetiva 

ou menta1 do objeto do conhecimento, incentivam a rnobi1idade e 

reversibi1idade do pensamento por meio de comparaςoes, confron-

tos, re1aςoes, desafiarn esquernas assirni1adores por meio de situa 

ςoes-prob1erna; prornovern a aptidao para a descoberta e a criativi 

(112) Ne1io PARRA, op. cit., p.42. 
(113) Hans G. FURTH, op. cit., p.143. 
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dade do a1uno. (114 ) Em suma, ο que caracteriza as estrategias 

~ 

baseadas na teoria piagetiana e a dup1a fina1idade do processo 

de ensino: fazer aprender e desenvo1ver a capacidade de apren

der mais e me1hor. (115 ) 

Assim encarando a teoria, pode-se compreender que a int~ 

1igencia desenvo1ve-se a partir da atividade operativa e nao da 

figurativa. Ο desenvo1vimento inte1ectua1 significa "um pro g re~ 

d "1 d h . t . b f. . " ( 116) so gra ua& ο con ec~mento opera ~υο so re ο ~gurat~vo . Ο 

aspecto operativo, presente em todos os estadios do desenvo1vi-

mento (assim como ο figurativo), caracteriza: 

Les formes de conaissance consistant α modifier l'objet 
ou l'evenement α connaitre~ de maniere α atteindre les 
transformations comme telles et leurs resultats~ et 
non plus seulement les configurations statiques corresυon 
dant aux 'etats' relies par ces transformations. (117)-

Se ο desenvo1vimento inte1ectua1 significa um progresso 

~ 

gradua1 do conhecimento operativo sobre ο figurativo, e se e ο 

aspecto operativo que construindo ou reconstruindo as coisas em 

pensamento permite a apreensao da significa9ao do objeto, entao 

11 

temos consequencias didaticas em sa1a de au1a que podem ser dire 

trizes para todos os campos do conhecimento. Α aprendizagem pa~ 

sa a ser considerada como a1go pessoa1, decorrente da a9ao do s~ 

jeito sobre os conteudos. Para a orienta9ao das a9oes e opera-

9oes do sujeito sobre os conteudos hao :e ser respeitados os es-

(114) Ame1ia D. de CASTRO, Piaget e a Didatica, SP, Edi9ao Sa 
raiva, 1974, p.15. 

(115) Idem, ibidem. 
(116) Hans G. FURTH, Las Ideas de Piaget, su Ap1icaciδn en e1 

Au1a, Buenos Aires, Editoria1 Kape1usz, 1971, p. 72, apud Ne1io 
PARRA, op. cit., p.54. 

(117) Jean PIAGET, Traite de Psycho1ogie Experimenta1e, vo1. 

VII: L'inte11igence, Paris, PUF, 1963, p.67. 
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tadios de desenvo1vimento da inte1igenciaι que foram suficiente-

mente esclarecidos por Piaget. De tudo ο que dissemos sobre per 

-
cepςao e inteligencia na abordagem da psico1ogia genetica segue-

se que assim como a arte constroi objetos singu1ares que nao se 

justificam senao por si mes.mos (nao sao meios para outros fins) 

e que u1trapassam a materia (que e mero "apoio figurativo" da 

obra de arte) ι competira a inteligencia ir a1em da percepι;ao 

(οuι dirigir a percepςao) para reconstruirι no caso do especta-

dorι por exemp1oι a obra de arte para ο referido espectador. 

Νο campo da educaςao artisticaι Lowenfe1d estudou detida 

mente as varias fases no desenvo1vimento da expressao p1astica ι 

fases que sao muitas vezes cotejadas com as estabe1ecidas por 

Piaget. Autores contemporaneos no campo da educaςao artistica 

nao deixam de aproveitar os estagios estabe1ecidos por Piaget 

quando estabe1ecem as fases da evo1uςao na representaςao p1asti-

ca. 

(118) 
Assim e que Gardnerι por exemp1oι apresenta sua 

"schematization of aesthetic deve1opment", e no decorrer de toda 

a obra busca uma sintese entre a estruturaςao da inte1igencia 

nos terrnos de Piaget e as co1ocaςoes da teoria freudiana no cam

po emociona1, Saunders( 1191 sintetiza a c1assificaςao proposta 

por Loνlenfe1d e compara-a com a de Piaget (ο primeiro c1assifica 

a evo1uςao do desenvolvimento em arte) e Eisner( 120 ) recorre a 

Piaget freq~entemente para demonstrar a possibilidade de transpΞ 

(118) Howard GARDNER, The Arts and Human Deve1opment, New York, 
Α Wi1ey-interscience pub1icationι John Wi1ey & Sons, 1973,p.233. 

(119) Robert J. SAUNDERS, Re1ating Art and Humanities to the 
C1assroomι Mcb, vν'm. C. Βrανη Company Pub1ishers, Dubuque, Iowa, 
1977, 147p. 

(1 20) E11iot w. EISNER, Educating Artistic Vision, New Yorkι 

The Macmi11an Company, 1972, 306p. 
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siςao da teoria para ο campo da educaςao artistica . Na Franςa, 

(121) 
Francaste1 faz ο para1e1o mais profundo, epistemo1ogicamen-

te fa1ando, entre os resu1tados de Piaget e os da arte contempo-

ranea. 

1.2.2.6. Ο desenvo1vimento artistico e ο desenvo1vimento da in-

te1igencia 

Com ο intuito de verificar como as etapas do desenvo1vi-

mento artistico podem ser cotejadas com as etapas propostas por 

Piaget para ο desenvo1vimento da inte1igencia, apresentemos es

quematic~ιente a c1assifica9ao proposta por Loν7enfe1d. (122) 

Α primeira fase que se estende de 2 a 4 anos e denomina-

da fase das garatujas, que constituem os primordios da 

pressao da crian9a. Subidvide-se em tres sub-fases: 

auto-ex 

garatujas 

desordenadas, garatujas contro1adas e, fina1mente, atribui9ao de 

nome as garatujas. 

Α fase seguinte e denominada pre-esquematica, vai de 4 a 

7 anos, aproximadamente, e caracteriza-se pe1as primeiras tenta-

tivas de representa9ao . As crian9as desenham casas, pessoas, aE 

vores, inc1uindo deta1hes que sejam importantes emociona1mentep~ 

ra e1as, partes portanto do conhecimento ativo. Partes que sa-

bem que existem e nao inc1uem porque nao sao i mportantes no mo-

-mento constituem ο conhecimento passivo. As proporςoes , a dis-

(121) Pierre FRANCASTEL, Α Rea1idade Figurativa, SP, Editora 
Perspectiva , 1971, 444p . Especialmente ο capitu1o 'Έspa9o Gene
tico e Espaςo P1astico", pp.123-151. 

(122 ) Viktor Lrn~NFELD e W.L. BRITTAIN , Desenvo1vimento da Ca 
pacidade Criadora, SP , Editora Mestre Jou, 1977, 448p. 
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tribui~ao dos objetos , as cores sao usados emocionalmente. 

Α terceira fase fase esquematica, por volta de 7 a 9 

anos, marca a conquista da forma. Agora a crian~a encontra um 

simbolo para representar a pessoa, a arvore, etc. Ο grande peri 

go desta fase e que a crian~a se fixe em estereotipos: submeter 

a crian~a a livros de colorir, por exemplo, que trazem a forma 

feita pelo adulto, condicionam aos modelos e desencorajam a bus-

ca de uma forma pessoal de expressao. 

( l 2 3) " 
Saunders - aponta que frequentemente, quando ministra 

cursos de arte para professores ou estudantes universitarios en-

contra muitos que desenham como se tivessem 8 anos de idade. De-

pois de discutir com eles ο problema chegam a conclusao de que 

nunca aprenderaw. arte ou nao tiveram ο tipo de ensino que os aju 

dasse a resolver problemas de arte paralelamente ao seu desenvol 

vimento pessoal. Ε afirma : 

Children need opportunities and experiences that will 
encourage them to draw di[[erent kinds ο[ people and 
animals in various activities and situations~ as well 
as [lo w ers~ bushes~ trees~ cars~ and α diversity ο[ 

other subjects- and to depict their emotional feelings 
about the subject matter . (124) 

Nesta fase esquematica surge, se a crian~a for encoraja-

da a explorar sua realidade e expressar-se plasticamente, uma ri 

queza muito grande de caracteristicas em seu desenho: ο esquema 

humano, ο esquema espacial, a linha de base como parte da paisa

gem, a representa~ao de espaςo e tempo , ο desenho tipo Raio X(in 

(123) Robert J. SAUNDERS, Relating Art and Humanities to the 
Classroom, Mcb, Wm. c. Brown Company Publishers, Dubιηue, ICJNa,l977. 

(124) Robert J. SAUNDERS, op. cit., p.67. Ο grifo e nosso. 
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terior e exterior ao mesmo tempo), a dup1a 1inha de base, ο pro

cesso de dobragem, etc. 

Α fase seguinte e a da idade da "turma", de 9 a 12 anos, 

considerada como a do a1vorecer do rea1ismo. Α crian9a descobre 

sua independencia socia1. Afasta-se da representa9ao esquemati-

ca porque sente necessidade de caracterizar objetos e figuras 

particu1ares. Come9a a substituir outros meios de expressao pa-

ra dar enfase ao actimu1o de pormenores naque1as partes que -sao 

emociona1mente significativas para e1a. 

Segue-se a fase pseudonatura1ista, de 12 a 14 anos, cha-

mada a idade do raciocinio. Α arte deixa de ser uma atividade 

espontanea e come9a ο periodo do raciocinio, os jovens tornam-se 

cada vez mais criticos do que fazem. Quando desenham, procuram 

obter ο maximo de rea1ismo possive1 nos desenhos da figura huma-

na. Ref1ete nos desenhos a compreensao que tem do mundo a sua 

volta. 

Por fim, a arte do ado1escente, de 14 a 17 anos, denomi-

nada esta fase de ο periodo da decisao. ~ ο periodo de preocup~ 

9ao com a profissiona1iza9ao. Os estudantes querem sentir que 

podem fazer alguma coisa no mundo adu1to. 

Α respeito desses estagios estabe1ecidos por Lowenfeld 

e preciso notar que foram estabelecidos baseados no crescimento 

medio normal da crian9a pre-televisao. Como lembra Saunders, a 

estimula9ao visual que disputa a aten9ao da crian9a de hoje toma 

grande parte do tempo que antes era dedicado ao desenho em casa. 

t': a partir do estadio denominado por Piaget como "inteli 

gencia intui ti va" que Saunders inicia ο paralelo Lcwenfe1d/Piaget. 

Α fase se estende de 2 a 7 anos. Neste periodo, a crian9a de-

monstra egocentrismo e sentimentos interpessoais espontaneos. 
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Da-se ο corneςo do jogo sirnbo1ico. ο desenho progride de sirnp1es 

rabiscos e sirnbo1os geornetricos para urn realismo intelectual (de 

senha rnais ο que sabe do que ο que ve) . Coincide corn os esta-

gios 1 e 2 de Lowenfe1d (garatujas e fase pre-esquernatica) . Se ο 

adu1to aceita as intuiςoes e irnaginaςao da crianςa neste estagioι 

reforςa seu crescirnento e rnostra que confia ern suas intuiςoes e 

imaginaςoes. 

Α fase seguinte - de 7 a 11/12 anosι e denorninada por 

-Piaget corno sendo a das operaςoes inte1ectuais concretas ι quando 

corneςarn a 1ogica e os sentirnentos morais e sociais de cooperaςao . 

Ο egocentrisrno da 1ugar a urna orientaςao sociocentrica: a crian 

ςa consegue separar seu ponto de vista do dos outros. Os dese-

h t d . t ( 125 ) . 1' t . 1 η os se ornamι corno escreve P1age ι rna1s rea lS as v1sua 

rnente e as proporςoes rnais corretas de acordo com os criterios 

adu1tos. Ο uso de deta1hes visuais torna os desenhos rnais repre 

-sentativos que sirnbo1icos. Os desenhos Raio Χ sao charnados por 

Piaget de rea1ismo inte1ectua1 (quando pode-se ver interior e ex 

terior do objeto representado) . 

Este estagio das operaςoes inte1ectuais concretas coinci 

de corn dois estagios de Lowenfe1d: a fase esquernatica (de 7 a 9 

anos) ι a fase do a1vorecer do rea1isrno (de 9 a 12 anos) e ta1vez 

ο inicio da fase pseudonatura1ista (de 12 a 14 anos). Os dese-

nhos tornarn-se forrnais e acaderni~os: Piaget os chama de "rea1is 

rno visua1". ( 126) Tais desenhos tern rnais orientaςao visua1 e mos 

-trarn rnenos ernoςao e afetividade. 

ο pensarnento abstrato e a especu1aςao podern ser desenvo1 

(125) Cf. Robert J. SAUNDERSι op. cit.ι p.67. 

(126) Idernι ibidern. 
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vidos em arte na medida em que os estudantes forem aproximados 

da reflexao plastica contemporanea. 

Pleαs ure., U)i ll., αnd du ty come :in to confl ict U)i thin 
children., U)ho cαn do αbstrαct thinking αnd speculαting 

rαt her tlz αn just producing logi cα l s ο lu tions ο f follω

ing specific thought pαtterns. (127) 

Na verdade, ο estagio das operaςoes intelectuais formais 

nao tem sido atingido no campo da educaςao artistica. Os auto-

res geralmente interrompem ο estudo do desenvolvimento no perio-

do das operaςoes concretas, sendo que os artistas, por desenvol-

verem extra-escola ο seu pensamento plastico, e que conseguem 

atingir ο pensamento formal. Se a educaςao artistica se instru 

mentalizar para ta1, poderemos ter um sa1utar incremento tanto 

de artistas quanto de reais apreciadores de arte. Saunders acon 

se1ha: 

Art lessons should be selected to present problems of 
depicting people., αnd things., emotions αnd situations., 
and spαtial representαtions., the solutions to U)hich 
U)ill lead children from one stαge to the next. Children 
U)ho αre gifted αnd tαlented in αrt mαy αchieve some 
stαges before others in the clαss. Children retarded 
in αrt may be one or more developmentαl levels beloU) 
the others. This is pαrticulαrly possible after the 
schemαtic stαge., especiαlly υhere αrt is considered α 

frill., αnd opportunities to groU) beyond the schemαtic 

stαge αre not provided often enough. Once α month ~s 
not often enough. Once α U)eek helps. (128) 

Em suma, existe uma linha de desenvolvimento em arte que 

pode ser levada em conta com evidentes vantagens para todo ο pr~ 

cesso educativo. 

(127) Cf. Robert J. SAUNDERS, op. cit. p.73. 

(128) Idem, p.69. 
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Vo1taremos a este ponto na parte fina1 do presente traba 

1ho. 

1.2.2.7. Α Criatividade em Arte-Educa~ao 

Embora toda a 1iteratura existente sobre a criativida-

de( 1 29 ) enfatize que as atividades ''1aissez-faire" nao sao as 

mais indicadas para favorecer e forta1ecer ο pensamento criativo 

e que ha determinadas caracteristicas no fenδ~eno da criativida-

de, tais como f1uencia, origina1idade, f1exibi1idade que devem 

ser 1evadas em conta se se quiserem seres criativos, nota-se que 

ha ainda, e nao so no Brasi1, pouca informa~ao tecnica que possa 

ser faci1mente ap1icave1. 

Campo em que existem centenas de obras e ao mesmo tempo 

campo em que as ~aclusoes sao bastante provisorias, a criativi-

dade tem merecido aten~ao de muitas especia1istas e nao sδ de 

psico1ogos. Os resu1tados disponiveis ate ο momento come~am a 

apontar para uma 1iga~ao forte entre criatividade e inte1igencia, 

desde que nao se tome esta u1tima apenas pe1a medida de quocien-

te inte1ectua1. Razao pe1a qua1 a 1iteratura existente propoe 

uma revisao da no~ao gera1 de inte1igencia. 

Como foi visto no capi tu1o Ι, a c1assifica~ao de Gui1ford 

em pensamento convergente e pensamento divergente e a mais uti1i 

(129) Α prδpria defini~ao de criatividade apresenta divergen
cia entre os varios autores. Mo1es define criatividade como sen 
do: "Aptidao do espirito para reorganizar os e1ementos do campo 
de percep~ao de um modo origina1 e suscetive1 de ensejar opera
~oes num campo fenomena1 qua1quer". Cf. Abraham Antoine MOLES, 
Α Cria~ao Cientifica, SP, Perspectiva, 1971. 
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zada pe1os autores. Pergunta-se hoje que, se a criatividade 
~ 

e 

um rnodo de funcionarnento da rnente, corno os testes de criativida-

de parecem iήdicar, se nao se poderia treinar ο pensarnento diveE 

gente assirn corno norma1rnente ja se treina ο pensamento converge~ 

te. Isto e, pode-se ensinar a ser criativo?( 130) Tudo se encon 

tra ern 1enta e 1aboriosa pesquisa , rnas os resu1tados parecern peE 

rnitir a resposta afirrnativa. Fa1a-se ern e1aborar projetos de e~ 

sino que propiciern a origina1idade, a f1uencia, a f1exibi1idade, 

a reconstruςao , etc.: ern reintroduzir na c1asse a cornp1exidade 

do rea1, npreservando modos diferentes de se lhe aproximar !'( 131 ) 

Α ana1ise do cornport~ento criativo ainda engatinha, ern-

bora rnuito ja se tenha escrito. Os fatores referentes a este ti 

po de comportamento nao constituern urna rnesrna atividade inte1ec-

tua1, procura-se corre1aςao entre os fatores, e constituern-se c~ 

rno urna rea1idade que ainda escapa, ern rnuitos aspectos, a eviden

cia experirnenta1. ( 132) 

Mas e curioso notar que urn dos aspectos rnais estudados e 

justarnente ο que nos interessa de perto, qua1 seja ο da 1igaςao 

da criatividade corn ο pensarnento inte1igente. Α esse respeito, 

considera-se que na produ95o criativa depende da cogniq5o e mais 

ainda das habilidades cognitivas~ mas um alto potencial cogniti-

- . a. ~ a . . , < 13 3 9 . t . 
vo~ apenas~ nao faz ο &n &V& uo cr&at&vo . Mul as pesqu1-

sas tern rnostrado que ο rnodo do funcionarnento cognitivo desernpe-

1 b 1 d . ( 134) 
nha pape1 irnportante na vida g ο a a cr1anςa. 

(130) A1ain BEAUDOT, Α Criatividade na Esco1a, SP, Cornpanhia 

Editnra Naciona1, 1976, p.112. 
(131) Idern, p.113. 
(132/ Rose Marie Maron da CUNHA, Criatividade e Processos Men 

tais, Petrδpo1is, Edit . Vozes, 1977, p.54. 

(133) Idem, ibidern. 
(134) Maria He1ena NOVAES, Psicologia da Criatividade, 4. a ed., 

Petrδpo1is, Editora Vozes, 1977, p.56-64. 
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Com re1aςao a teoria de Jean Piaget ha uma pub1icaςao es 

treitamente 1igada ao tema. Laurence Rieben, da Universidade de 

(135) 
Genebra, em obra recente, · depois de sintetizar a situaς:ao 

dos estudos sobre a criatividade (onde reconhece que sao princi-

palmente os americanos que se tem dedicado ao campo) , re1ata pe~ 

quisas feitas em Genebra que apontam para a hipotese de que a 

apariς:ao das operaς:oes concretas poderia modificar quantitativa

mente e qua1itativamente a criatividade. (136 ) 

Para os estudos empreendidos, Rieben afirma que apoiou-

se nas provas piagetianas como ponto de referencia para ο estudo 

da criatividade, porque as provas operatorias sao de grande ri-

queza e nao se 1imitam ao estudo da razao. Parece haver uma re-

1aς:ao de subordinaς:ao da criatividade a operatividade no momento 

da apariς:ao das operaςoes concretas: e uma das conc1usoes prin

cipais de suas pesquisas . Considera que seus resu1tados nao se 

opoem a uma interpretaς:ao que se apoiaria sobre a re1aς:ao de de

pendencia entre a imagem e a operaς:ao, descrita por Piaget e 

Inhe1der. ~1as a natureza dessa dependencia ainda nao se conhece 

precisamente. Para Rieben: 

L'influence de l'operativite n'agirait pas de maniere 
specifique~ c'est-a-dire qu'il n'y aurait pas de rela
tion entre l 1acquisition de certaines notions en p ar
ticulier et les resultats aux epreuve s de creativite~ 
mais tout se passerait comme si les caracteristiques 
generales de fonctionnement de la pensee operatoire~ 
principalement s~ mobilite~ jouaient un role facili
tateur. (137) 

(135) Laurence RIEBEN, Inte11igence et Pensee Creative, Paris, 
De1echaux et Niest1e, ~diteurs, 1978, 162p. 

(136) Op. cit., p.117. 
(137) JΓ· cit., p.102. 
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Em resumo, os estudos piagetianos tenη . mostrado que as 

mudan~as nas respostas criativas estao 1igadas mais que tudo ao 

desenvo1vimento cognitivo. 11 L 'importαnt est d 'αvoir montre qu'il 

n'est pαs une donnee stαtique mαis qu'il evolue plutot en fonction 

du developpment de lα pensee que de l 'age chronologique 11 .(138J Ε!:!! 

bora as pesquisas re1atadas se atenham a passagem do perίodo pre

o~eratorio para ο operatorio, e1as tem ο merito de mostrar a ne-

cossidade de que se proceda a pesquisas sistematicas no dominio 

d.a criati vidade. 

Νο Brasi1, temos muito pouco materia1 disponive1 que po~ 

. d b 11 d . d d. ~ . ,, (139 ~ 
~d ~erv1r e ase para uma pe αgοg~α α ~vergenc~α 3 

1 que 

evita ο b1oqueio da criatividade. (140 ) 

11t preciso encontrαr umα did~ticα evolutivα que leve 
em contα ο n{vel de desenvolvimento do estudαnte . ΤαΖ 
didaticα deVe ser Vinculαdα as etαpαs SUCe$SiVαS αlcαn 
ς;αdαs pe lα crianr;a e αdο lescente ... 11 • ( 14ΊJ 

(138) Idem, p.l09. 
(139) Α expressaσ e de Landsheere. Cf. Maria He1ena NOVAES, 

4.a ed., Psico1ogia da Criatividade. Petropo1is, Edit. Vozes, 
1977, p.73. 

(140) Na verdade, ο tema e ao mesmo tempo fascinante e comp1e 
χο. Α tese de doutoramento de Maria Zita Figueiredo G~RA intitu 
1ada Criatividade em crian9as carentes cu1turais, iso1ou dois 
e1ementos para pesquisa- f1uencia e origina1idade -dada a difi 
cu1dade de um estudo cientifico de todos os e1ementos. 

Ha um estudo interessante para nortear experiencias pra 
ticas. Trata-se do re1ato de uma experiencia rea1izada por Ana 
~1ae Barbosa onde ο objetivo de habi1idade menta1 foi a f1uencia, 
exercitando ο pensarnento visua1 no sentido de captar ο maior nu
mero possive1 de categorias de a9ao. Os criterios de ava1ia9ao 
dos traba1hos nao foram baseados na estetica, mas na ciencia da 
criatividade. Sao os seguintes: inusua1idade (em re1a9ao as nor 
mas pre-estabe1ecidas) ; propriedade (em re1a9ao ao contexto) e 
transforma9a0 (em re1a~ao a mecaniza~ao de rnateriais e sistema~). 
Cf. 49 capitu1o de Ana Mae BARBOSA, Teoria e Pratica da Educa9ao 
Artistica, 2.a, SP, Editora Cu1trix, 1978. 

(141) Ame1ia Domingues de CASTRO, Piaget e a Didatica, SP, E
di9ao Saraiva, 1974, p.14. 
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Embora ο campo da criatividade apresente ainda tantas du 

vidas e resista ao tratamento experimental por envolver muitos 

fatores, ο que se tem conquistado ate ο momento vem refor9ar ο 

ponto de vista do segundo grupo de teorias que vem a educa9a0 ar 

tistica como um meio de informar ο real, ou, dito de outra forma, 

que vem a arte como uma atividade que envolve tambem a intelige~ 

cia e nao apenas as emo9oes e os sentimentos. 

1.2.2.8. Implica9oes sociais 

~ impossivel uma arte genuina que nao seja social. Α 

a-socialidade condena-la-ia a nao ser arte. Mas pode-se pensar 

uma educa9ao artistica que nao seja social. Ε isto preocupa. Α 

obra de arte e social embora isto nao signifique uma rela9a0 me

canica entre ο artista e a sociedade. Α consciencia artistica e 

profundamente articulada com a sociedade: esta age sobre aquela 

atraves de mecanismos profundos e nem sempre imediatos. 

Em qualquer ambito da educa9ao artistica a liga9ao com a 

sociedade e indispensavel, seja ensinando aprecia9a0 OU orienta~ 

do atividades: as prioridades reclamadas pela sociedade hao de 

ser reconhecidas pelo orientador do programa de arte. 

Ademais e de se lembrar a importancia de se considerar ο 

processo de divisao da sociedade em categorias (estamentos e cl~ 

ses) e os reflexos dessa divisao sobre a produ9ao artistica(arte) 

e sobre a concep9ao artistica (ideologia) . 

Os dilemas que este problema causa a nivel individual e 

as rotas de supera9ao das tensoes dai advindas constituem grave 

desafio que a teoria revolucionaria busca conhecer e solucionar. 
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Α nos cabe apontar sua existencia para nao quedarmos nu-

ma posiςao de 1eda ingenuidade. Seja como for, porem, e esta 

uma condicionante do traba1ho e ate da ref1exao em arte-educaςao 

e como ta1 deve ser considerada. 

As pedagogias nao diretivas tem procurado descobrir a 

forςa intrinseca que ο aspecto esco1ar pode exercer para a trans 

formaςao do socia1 mas tem fa1hado na tarefa: tratam de mudar ο 

individuo sem tocar na ordem do mundo. ( 142 ) Convem 1embrar que 

nao se trata de ignorar a contribuiςao dos nao diretivistas mas 

de u1trapassa-1os. Desprezar tudo ο que 1embre as 1utas de c1as 

ses e considerar que as unicas 1utas sao as de geraςoes 1eva a 

1 . d 1 . d 7 • 7 • h . 7 • ( 14 3) el a se va, ao re~no α rαposα ~~vre no gα~~n e~ro ~~vre , 

pois tambem nos grupos de jovens a 1ivre concorrencia chega aos 

resu1tados do capita1ismo dos adu1tos. (144 ) 

Cada vez mais se aceita que e na transformaςao dos con -

teudos ensinados que se pode estabe1ecer re1aςoes de um novo ti-

:::-'~--. 1 ( 145) . d t h ~ d h po no αιιwltο esco ar. Ο enslno e ar e avera e c amar a 

atenςao do estudante para ο permanente papel transformador que 

as criaςoes artisticas desempenham na historia humana. ~ preci-

so saber ver que: 

Aqueles que determinαrαm mudαn9α s rαdicαis no pensαmen 
to e nα α9a0 sao OS que αssimilαrαm mαis profundαmente 

α culturα existente; nao rejeitαrαm αs obrαs3 mαs pene 
trαrαm αte αοs elementos revolucionarios3 inclusos nes 
sαs obrαs. ( 14 6) 

(142) Cf. Georges SNYDERS, Para onde vao as Pedagogias Nao-Di 
rectivas?, Lisboa, Moraes Editores, 1974, 365p. 

(143) Idem, p.241. 
(144) Idem, p.238. 
(145) Georges SNYDERS, op. cit., p. 311-343. 
(146) Idem, p.340. 
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Ε gera1mente sao escamoteados esses e1ementos revo1ucio-

narios contidos na obra de arte para apresenta-1a como i1ustra

ςao dos periodos historicos desprovida de sua forςa transformado 

ra e fundamente arraigada na vida socia1. Isto se deve, 

outras causas, ao fato de que: 

α formα9ao dα sensibilidαde~ α experienciα de formαs 
novαs~ α confrontαqao e α cr{ticα de conte~dos diver
sos contribuem pαrα ο desenvolvimento dα personαlidα

de e~ por isso mesmo~ tem efeitos pol{ticos. (147) 

entre 

Educar com novos conteudos e apontar a historia humana 

como um constante movimento de transformaςao do aqui e agora. 

- . ( 148) ' 1 . - h . d Mas Otavlo Paz , por exemp ο, Ja c amou os tempos atuals e · 

"fim do periodo revo1ucionario do Ocidente" porque a propria 

ideia de Revo1uςao tem seu fundamento em crise que e a concepςao 

1inear do tempo e da historia. As mudanςas (Russia, Cuba, aruma) 

desmentem as previsoes da teoria: deram-se em 1ugares diferen-

tes, envo1vendo c1asses e forςas sociais diferentes e apresenta~ 

do resu1tados diferentes: 

Tαnto uns quαnto os outros ~ episόdios e αtores~ desmen 
tem ο texto dα peqα . Escrevem outro texto 
tαm-no. Α histόriα se tornα improvisa9ao . 
curso e dα legibi lidαde rαcionαl . ( 149) 

inven
Fim do dis 

Paz demonstra que a teoria da 1uta de c1asses nao e fa1-

sa, porem insuficiente para exp1icar os prob1emas contempora-

( 150) 
neos. Reconhece muita vita1idade nas revo1tas da juventude 

(147) Idem, ibidem. 
(148) Otavio ΡΑΖ, Conjunςoes e Disjunςoes, SP, Editora Pers

pectiva, 1979, 136p. 
(149) Idem, p.125. 
(150) Idem, p.131. 
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e acena com um tempo novo, uma revolta (ο tempo que retorna) que 

podera ser muito bom: 

Se α r~beliao contemporanea_( ... ) nao se dissipar numa 
sucessao de algazarras ou nao degenerar em sistemas au 
toritarios e fechados~ se articular sua paixao na ima~ 
ginaςao poeticai no sentido mais livre e amplo da pala 
vra poesia ... ( 51) -

Para os fins de nosso estudo, resta dizer que compreen-

der a arte na educa9ao em liga9ao estreita com ο que acontece na 

sociedade, aproxima-la do que se faz fora da escola, eliminando 

as praticas retrogradas e considerando-a como uma forma de estu-

do e de entendimento da historia humana pode levar a eliminar ο 

fosso existente entre ο conservadorismo da institui9ao escolar e 

a mudan9a que a juventude reclama. Α arte pela arte, conduzindo 

a praticas interessantes para ocupar as horas de lazer, e uma 

abordagem para a arte-educa~ao que em ultima analise e anti-huma 

na, na medida em que impede seres humanos de perceber as rotas 

de supera9ao de sua condi~ao concreta. 

ο segundo grupo de teorias em arte-educa9ao - arte como 

"informante" do real - prσcura estabelecer a liga9ao entre a~·te 

e sociedade, vendo as manifesta9oes artisticas como formas de es 

pecula9ao sobre a realidade em nada inferiores ou superiores, do 

ponto de vista gnosiologico, as outras formas mais estudadas e 

valorizadas, tais como a matematica, a ciencia etc. 

(151) Otavio ΡΑΖ, Conjun9oes e Disjun9oes, SP, Editora Pers

pectiva, 1979, 133p. 
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1.3. Considera~oes sobre a classifica~ao proposta 

Convem evitar qualquer coloca~ao maniqueista e procurar 

encaixar as diversas teorias em "formas" teoricas. Ο que se pre 

tendeu com a classifica~ao proposta foi, a partir de uma ideia 

basica - a de que a arte e apenas uma intui~ao sensivel e si

tua-se no terreno da inspira~ao ou de que e uma entre outras ati 

vidades cognoscitivas, passivel de ser estudada cientificamente, 

ja que informa ο real -explorar as decorrencias educacionais de 

tais enfoques, articulando-as com as ideias mais gerais aprese~ 

tadas no primeiro capitulo e que nos davam conta de divergencias 

filosoficas serias entre os dois pontos de vista. 

De modo geral, os aspectos apresentados dentro de cada 

um dos grupos de teorias revelam as linhas mestras da posi~ao fi 

losofica subjacente, isto e, as teorias de arte-educa~ao podem 

ser "descobertas" atraves dos aspectos abordados em cada um dos 

grupos, isto e, pode-se descobrir seus pressupostos filosoficos. 

As metodologias especificas de sala de aula no ensino de 

arte alteram-se radicalmente dependendo de se tomar uma ou outra 

abordagem -e ο que nosso estudo tem-nos sugerido. 

2. Α articula~ao das teorias de arte-educa~ao com a pratica es

colar 

ο estudo que acaba de se realizar da algumas coordenadas 

basicas sobre a arte-educa~ao e nos leva as seguintes indaga-

~oes: Quais sao as ideias subjacentes a pratica de nossas esco 

las? ο que se esta fazendo nas aulas de Educa~ao Artistica? Ο 
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que essas teorias tem de concreto nas escolas? Qual a 

que vem tendo a arte no ambito escolar? 

Α resposta a estas questoes demanda pesquisas e pouco se 

faz pesquisa sobre educaςao art1stica no Brasil. Trata-se de um 

campo que reclama cuidado e atenςao urgentes e pouco cuidado e 

atenςao se lhe da. 

Α t1tulo de pesquisa meramente exploratoria realizamos 

um levantamento a respeito da situaςao da Educaςao Art1stica nas 

escolas particulares e pUblicas da cidade de Piracicaba, Sao Pau 

lo, cujos resultados passarnos a relatar a seguir. 



CAPfTULO ΙΙΙ 

Α INTELECTUALIDADE DA ARTE Ε Α EDUCAςAO ESCOLAR: 

LEVANTAMENTO EXPLORAT0RIO. 

Visando conhecer ο prob1erna da Educa9ao Artistica do pon 

to de vista da educa9ao oferecida pe1a rede particu1ar e ofi

cia1 de ensino decidirno-nos por rea1izar urna pesquisa exp1orato

ria corn os professores de referidas esco1as que nos perrnitisse 

co1her a1guns e1ernentos significativos da rea1idade do ensino ar 

tίstico. Para ta1 1evantarnento tivernos ern vista os objetivos: 

. Identificar ο pape1 que a arte vern desernpenhando nas 

c1asses de s.a a 8.a series de 19 grau nas esco1as pUb1icas e 

particu1ares da cidade de Piracicaba, S.P • 

• verificar as principais caracteristicas rnetodo1ogicas 

da educa9a0 artistica oferecida nas series de S.a a 8.a de refe

ridas esco1as • 

• verificar a re1a9ao entre objetivos e rnetodos no ensi

no de arte. 

• detectar os prob1ernas basicos da atua1 pratica artίsti 

ca nas series de S.a a 8.a do 19 grau, nas esco1as pub1icas e 

particulares de Piracicaba, S.P. 
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1. Metodo1ogia do traba1ho 

1.1. Extensao da arnostra 

Ο universo considerado nesta pesquisa exp1oratoria foi 

constituido por professores de ensino particu1ar e pUb1ico de 

5 a 8 a ~ . 
• a . ser1e 

Piracicaba, S.P. 

do 19 grau, no ano 1etivo de 1981, da cidade de 

1.1.1. Ο traba1ho de pesquisa 

Na fase de p1anejarnento da pesquisa fizemos um 1evanta-

mento junto a De1egacia de Ensino de Piracicaba com ο fim de ob-

termos dados referentes a: 

. nfimero de esco1as pUb1icas com c1asses de 5.a a 8.a se 

ries do 19 grau • 

• nfimero de esco1as particu1ares com c1asses de S.a a 8.a 

series do 19 grau. 

De posse de tais dados, procedemos ao sorteio das esco-

1as que seriam procuradas, sendo que todos os professores de Ar-

te de cada esco1a seriam entrevistados. 

1.2. Procedimentos 

Α amostra ficou composta de 25 professores da rede ofi-

cia1 de ensino, que 1ecionam em 24 das 33 esco1as pUb1icas da ci 
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dade. Dessas 24 esco1as, 16 contam com um professor de Educa9ao 

Artistica e 8 esco1as com 2 professores. 

Α amostra ficou composta tambem de 4 professores de 4 

das 6 esco1as particu1ares da cidade que oferecem ο 19 grau com 

p1eto. Das 4 esco1as, 2 possuem apenas um professor de Educa9ao 

Artistica e 2 contam com 2 professores. Das 6 esco1as particu1a 

res que oferecem ο 19 grau comp1eto, 3 pertencem ao SESI. Das 4 

esco1as ouvidas, uma pertence ao SESI. 

Essa amostra foi esco1hida tendo em vista os recursos hu 

manos de que dispUηhamos e que tornavam inviave1 a ap1icaςao do 

instrumento a todos os professores da rede. Νο entanto, embora 

nao tenha sido possive1 cobrir todo ο universo traba1hamos com 

ntimeros significativos. Mesmo sem ap1icar ο ca1cu1o para conhe-

cimento do coeficiente de significancia, esta sa1ta aos o1hos pe 

1ο dado puro e simp1es de se ter tomado uma amostra onde ο ntime-

ro de esco1as corresponde a 73% do tota1, e, nestas, ο ntimero 

de professores pesquisados equiva1e a 78% do tota1. 

1.3. Instrumento 

ο instrumento uti1izado foi um questionario que constou 

de 1 b d ~ . "t (1) 
perguntas fechadas e abertas, eng ο an ο var1os 1 ens so-

bre os seguintes aspectos: 

• dados pessoais 

. cursos 

habitos cu1turais 

(1) Anexo n9 2. 
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. traba1ho 

• objetivos 

. programa 

• desenho e pintura 

• ava1ia~ao 

. 1ivro didatico 

. forπιaςao em arte 

mudanςas no ensino de arte 

1.3.1. Esca1a de Hutchinson 

Para determinar a posiςao dos sujeitos na estrutura so 

cia1 uti1izamos as informaςoes constantes no item dados pessoais. 

Α posiςao dos sujeitos na estrutura socia1 foi determina 

da de acordo com a esca1a ocupaciona1 conforme a variave1 presti 

gio da ocupa~ao, mediante uma versao modificada da esca1a de pre~ 

tigio de Hutchinson, (2 ) obedecendo aos seguintes niveis adiante 

especificados, fazendo-se a correspondencia de acordo com a pro-

fissao do cabeςa do casa1. 

(2) Β. HUTCHINSON, Mobi1idade e Traba1ho apud Newton Cesar 
BALZAN, "Esco1a PUb1ica- Fa1encia do Ensino de 19 grau e Inope -
rancia ao nive1 de 29 grau: expectativas em re1aςao a metodo1o
gia do ensino". Texto mimeografado, UNICAMP, Facu1dade de Educa 

ςaο, 1980. 
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OCUPAςOES 

A1tos cargos po1iticos e administrativos, Propri~ 

tarios de grandes empresas e Asseme1hados; 

Profissoes 1iberais, Cargos de Gerencia ou Dire

qao, Proprietarios de Empresas Tamanho Medio; 

Supervisao de Inspeςao de Ocupaςoes nao manuais, 

Proprietarios de pequenas empresas comerciais ou 

industriais; 

4 Ocupaqoes nao manuais de rotina e asseme1hados; 

5 Supervisao de traba1ho manua1; 

6 Ocupaqoes manuais especia1izadas e asseme1hadas; 

7 Ocupaqoes manuais nao especia1izadas. 

1.4. Ap1icaqao do instrumento 

Para a ap1icaqao do instrumento junto aos professores 

contou-se com a co1aboraqao dos a1unos 1icenciandos do curso de 

Educaqao Artistica da Universidade Metodista de Piracicaba, S.P. 

Α preparaqao dos ap1icadores consistiu de varias sessoes onde se 

discutiram os itens constantes do instrumento para que tivessem 

desenvo1tura no esc1arecimento de duvidas que porventura os pro-

fessores de arte apresentassem em re1aqao ao referido instrumen

to. Α recomendaqao mais importante foi a de que deixassem os 

professores a vontade, inc1usive sem 1imite de tempo e que ο es-
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c1arecirnento se ativesse apenas a e1ucida~ao dos quesitos, ja

rnais sugerindo respostas. 

2. Ana1ise dos dados brutos 

2.1. Apresenta~ao dos dados brutos 

Ainda que se trate de urna sirnp1es pesquisa exp1oratoria, 

seria de se perguntar ο porque da nao expressao dos resu1tados 

ern terrnos de porcentagern sirnp1es. Abrirnos rnao de1iberadarnente 

de tal procedirnento dado ο reduzido ntirnero de sujeitos que cons 

tituern ο traba1ho, ο que nao quer dizer que nao seja significati 

vo, pois, corno foi rnostrado anteriorrnente, este ntirnero tern urn a1 

to grau de representatividade ern re1a~ao ao universo considera

do, ainda que seja pequeno ern terrnos abso1utos. 

Os dados re1ativos aos professores de esco1as particu1a

res e pUb1icas forarn agrupados porque nao forarn observadas dife

ren~as significativas entre seus resu1tados. 

2.1.1. Posi9ao dos sujeitos na estrutura socia1 

Para deterrninar ο nive1 socio-econornico uti1izou-se a 

inforrna~ao re1ativa a ocupa9a0 do conjuge, no caso da professora 

casada, e do pai, no caso da so1teira, ou do proprio professor, 

no caso de ser do sexo rnascu1ino, por ser considerado cabe~a do 

casa1. 

Para a c1assifica9ao referida uti1izou-se a hierarquia 
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de Hutchinson, ja indicada, resu1tando as seguintes corresponde~ 

cias: 

Nive1 ocupaciona1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

τ ο t a 1 

n9s abso1utos 

7 

20 

1 

1 

29 

Com re1aςao ao nive1 socio-econδmico, como se pode ver 

pe1o quadro apresentado, a grande maioria dos professores situa

se no nive1 3, que e ο nive1 onde se 1oca1iza a profissao de pro 

fessor com formaςao universitaria. Exceto a1guns casos em que ο 

cδnjuge tem profissao 1ibera1 ou ο pai tem empresa de tamanho me 

dio, a grande maioria fica no nive1 3. Ha tambem no quadro um 

sujeito no nive1 5 (desempenha ocupaςao manua1 especia1izada) e 

um caso no nive1 6 (desempenha ocupaςao manua1 nao especia1izada). 

Ta1 categorizaςao se fez porque nosso criterio ao e1aborar esta 

hierarquia foi c1assificar as ocupaςoes em funςao da profissao 

do cabeςa do casa1, ja que a categorizaςao em funςao da profis

sao de professor ja estava obvia desde ο inicio. 
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2.1.2. Formaςao profissiona1 e habitos cu1turais 

Ha a1guns anos atras dizia-se que os prob1emas da Educa-

9ao Artistica eram devidos em grande parte a inexistencia de prQ 

fessores especia1izadosι devidamente habi1itados. 

Em nossa amostra e uma causa que nao pode ser mais invo-

cadaι conforme mostraram os resu1tados de nosso 1evant~to. Dos 

29 professores entrevistadosι 21 dec1araram ter cursado Educa9ao 

Artisticaι 5 dec1araram ter feito curso superiorι mas nao especi 

ficaram qua1ι e 2 nao responderamι um fez apenas a comp1ementa-

ςaο em Educaγao Artistica. Cf. quadro 1ι anexo 3. 

Α qua1idade desses cursos porem tem sido questionada pe-

1os professores: 12 professores dec1araram-se insatisfeitos com 

ο que a Facu1dade 1hes ofereceuι considerando que ο curso foi d~ 

ficiente (7); ou muito teorico com pouca ap1icabi1idade (3) ι se~ 

do que dois sujeitos atribuem a insatisfaςao a fa1has pessoais. 

Ha 17 professores que se dec1aram satisfeitos com ο curso recebi 

dοι considerando que forneceu 11 base e visao 11 ou que ο corpo do-

cente foi bom. Quadros 2ι 3a e 3bι anexo 3. 

Apenas 5 dos 25 professores das esco1as pUb1icas frequen 

-tam atua1mente a1gum tipo de cursoι ο mesmo nao ocorrendo com os 

professores das esco1as particu1aresι onde todos dec1araram nao 

11 -frequentar cursos de qua1quer especie. Os cursos 
11 

frequentados 

sao: Conservatorios (2) ι especia1izaςao em pre-esco1a (1); Peda 

gogia (1); pos-graduaςao (1). Quadros 4 e 5ι anexo 3. 

Embora a grande maioria dos professores nao 
11 

frequente 

cursos atua1menteι 19 dos 29 entrevistados dec1araram ter condi-

ςoes de atua1izaςao na area movidos por interesse ou necessida-

de. Quadros 6ι 7aι 7b; anexo 4. 
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Nao deixa de ser meritoria esta afirma9ao se considerar

mos ο ntimero de horas semanais de traba1ho a que estao submetidos 

referidos professores: 3 traba1ham ate 15 horas, 5 traba1hamate 

26 horas, 10 traba1ham ate 40 horas, 10 traba1ham ate 44 horas 

e 1 traba1ha 57 horas semanais. Quadro 8, anexo 4. 

11 

Entre os cursos frequentados anteriormente pe1os sujei-

tos (e foi so1icitado que registrassem todo e qua1quer curso) a 

variedade e bem grande, havendo destaque para os cursos de pia-

η ο (6); Pedagogia (8); Desenho e Pintura (12); Traba1hos manuais 

(costura, bordado, cu1inaria, corte e costura etc.) (11). Houve 

apenas um sujeito que dec1arou a rea1iza9ao periodica de cursos 

de extensao universitaria, tais como: "Especia1iza~ao em Criati 

vidade na Esco1a", "Curso de Historia da Arte Brasi1eira'' etc. 

Quadro 9, anexo 5. 

Α grande rnaioria dos sujeitos e casada (19), sendo que 

os so1teiros sao ern ntimero de 7. Entre os casados, predominarn 

as farni1ias corn 2 fi1hos (8), seguindo-se corn 3 fi1hos (2) e com 

4 fi1hos (2). Quadros 10 e 11, anexo 5. 

Dentre os 29 entrevistados, 6 traba1harn como professores 

de Educa~ao Artistica ha 5 anos, 4 professores traba1harn ha 2 

anos, ~ para 8, 9 e 10 anos de rnagisterio ternos 3 casos para ca-

da categoria. Ο ternpo de servi9o e irregu1ar, como se pode ver 

pe1o quadro 12, anexo 5. Embora haja caso de professores com 

rnuito tempo de servi9o (23 anos) a grande rnaioria situa-se a paE 

tir da cria9ao do curso de Educa~ao Artistica ern nive1 superior 

(1973). Quadro 12, anexo 5. 
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2.1.3. Habitos Cu1turais 

-J 
Α grande maioria dos sujeitos informa-se sobre os pro-

b1emas brasi1eiros atraves da 1eitura de jornais e revistas de 

informaςao e assiste pouco a te1evisao, como adiante se 
~ 

vera. 

Os jornais e as revistas de informaςao constituem ο tipo de 1ei-

tura preferido predominando sobre a 1eitura de 1ivros de estudo 

ou romances. Quadro 13, anexo 6. 

Perguntados sobre as preferencias com re1aςao a cinema, 

teatro, concertos, exposiςoes, ga1erias de arte e te1evisao, a 

preferencia para ο campo das artes p1asticas ficou evidente por 

parte dos professores. Esta preferencia evidenciou-se em varios 

momentos do 1evantamento como se podera verificar a seguir. 

Diante das categorias sempre 3 
' as vezes e nunca re1acio 

nadas a frequencia a cinema, teatro, concertos, exposiςoes e ga-

1erias de arte e te1evisao, a unica atividade que recebeu a1ta 

participaςao (sempre) foi a de exposiςoes e ga1erias de arte. As 

demais receberam maioria na categoria as vezes. Tres dec1ara-

ιι - - ιι ram nunca frequentar cinemas, tres nao frequentam nunca teatro e 

surpreendentemente 6 dos 29 professores entrevistados nunca vao 

a concertos. Quadro 14, anexo 6. Se pensarmos que nao sao pro-

fessores de quaisquer outras discip1inas, mas de Arte, e que, de 

acordo com a 1egis1aςao, sao responsaveis tambem pe1a expressao 

musica1, perceberemos ο quanto este dado nos fornece de ref1e-

xao. 

Α assistencia a te1evisao nao se constitui numa ativida-

de muito frequente, ο que ta1vez seja exp1icave1 pe1o e1evado ηύ 

mero de au1as ministradas (em 1evantamento rea1izado com nossas 

a1unas do curso de Educaςao Artistica, descobrimos que ha grande 
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incidencia de assistencia a te1evisao entre e1as porque ha tempo 

ocioso) • 

2 .1. 4. Aspectos da area de Educaς:ao Artistica no Curriculo esω1ar 

Embora a Educaς:ao Artistica, por orientaς:ao dos orgaos 

competentes de ensino, inc1ua tres tipos de expressao (p1astica, 

musica1 e corpora1), a grande maioria dos professores, tanto das 

esco1as pUb1icas quanto das particu1ares, identifica-se mais com 

ο campo das artes p1asticas e do artesanato (26 dec1araram pref~ 

rencia pe1o campo de artes p1asticas e 17 pe1o do artesanato)' ο 

que deixa aventar a hipotese de as artes p1asticas estarem sendo 

confundidas com ο artesanato ou de1e aproximadas. As artes in-

dustriais receberam preferencia de um ntimero significativo 

professores (15) ο que faz tambem supor que as programaς:oes 

tenham unidade na 1inha metodo1ogica e que tais atividades 

de 

-nao 

pos-

sam ser inc1uidas ao sabor das circunstancias (ensinar os a1unos 

a confeccionarem ο "no macrame" para obter suportes de vasos e 

considerada atividade de artes industriais e inc1uida porque ο 

a1uno manifesta interesse) • 

ο campo da Musica recebeu preferencia de 11 professores, 

seguindo-se-1he teatro com 9 e 1iteratura com 5. Quadro 15, ane 

χο 6. 

So1icitados a responder sobre o(s) campo(s) ao(s) qua1 

(is) dedicam maior tempo do programa, a maioria dos sujeitos as-

sina1ou ο das Artes P1asticas e do Artesanato, ο que reforς:a a 

possibi1idade aventada acima. Vinte e sete professores assina1~ 

ram Artes P1asticas, 15 assina1aram ο Artesanato, seguindo-se Ar 
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tes Industriais e Musica corn 10 e Expressao corpora1 com 6. Qu~ 

dro 16, anexo 6. 

2.1.4.1. Po1iva1encia 

Exige-se que ο professor de Educa~ao Artistica seja po1! 

va1ente, integrando os varios tipos de expressao artistica. Α 

rnaioria dos professores entrevistados dec1arou-se contraria a es 

sa exigencia (20) enquanto que 8 considerararn-na certa. Quadro 

17, anexo 7. Ο argurnento predominante para a posi~ao contraria 

a po1iva1encia foi ο de que cada professor deve ser especia1iza

do nurna area especifica (14); rnas outros considerararn que ο pou

co ternpo de au1a irnpede a efetiva~ao da rnedida (4). Dos 8 pro

fessores favoraveis a po1iva1encia, 4 aprovarn-na porque e neces

sario integrar as expressoes, urn ve ο traba1ho rnais faci1itado e 

urn concorda porque ο curricu1o exige. Quadros 18a e 18b. Anexo 

7. 

Urn dos sujeitos entrevistados, que assina1ou ser contra 

a po1iva1encia, redigiu por conta propria varias 1audas argurnen

tando contra ta1 rnedida, considerando que a Educa~ao Artistica e 

urna "atividade cheia de fa1has, insegura, que engatinha, agomz~ 

do". Ε propoe urna vo1ta a antiga divisao curricu1ar que separa

va ο Desenho das Artes e MGsica, divisao abandonada corno "rnedida 

de econornia, pois e rnuito rne1hor pagar urn so professor do que 

tres". 
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2.1.5. Livro didatico e Guias Curriculares 

Ο problema do livro didatico e dos Guias Curricu1ares 

foi inc1uido neste 1evantamento visto nosso a1to interesse em co 

nhecer sua aceita~ao nas esco1as, dada a inexistencia de informa 

~oes seguras a respeito. 

-
Α grande maioria dec1arou nao uti1izar 1ivros didaticos 

(23), sendo que apenas 6 professores (todos de esco1as pub1icas) 

fazem uso de1es. Quadro 19, anexo 7. Este dado oferece um pro-

b1ema: informaςoes verbais de nossas a1unas estagiarias dao-nos 

conta de que, embora nao seja so1icitado ao a1uno que adquira ο 

11 

1ivro-texto, os professores fazem uso frequente de ta1 materia1, 

orientando muitas de suas au1as por sugestoes a1i contidas. 

Com re1a~ao aos Guias Curricu1ares, 19 dos 25 professo-

res da rede estadua1 de1es se uti1izam, embora ο tipo de ajuda 

fornecido por este materia1 nao chegue a satisfazer. Quadros 20 

e 21, anexo 8. 

2.1.6. Α Ava1ia~ao em Educa~ao Artistica 

De modo geral, os professores se dec1aram contrarios a 

determina~ao de a Educa~ao Artistica nao ter for~a de promoverou 

reter ο a1uno. Quadro 22, anexo 8. Embora a nota seja dada, 

nao tem qua1quer for~a para promo~ao: 21 professores discordam 

dessa situa~ao porque consideram que ο a1uno acaba desva1orizan

do a area (8)' ou porque consideram que e uma materia como qua1-

quer outra e, sendo assim, deve ser tratada como ta1 (7). Apenas 

8 dos 29 professores sao a favor da medida de nao se atribuirem 
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notas corn ο firn de prornoyao ou reten9ao e os rnotivos a1egados 

sao ο de que a va1oriza9ao artistica e subjetiva (4), e que do 

rnodo atua1 desenvo1ve-se a responsabi1idade (2), ja que a 

nao e ο rnais irnportante (1). Quadros 23 e 24, anexo 8. 

2.1.7. Os Objetivos da Educa9ao Artistica 

nota 

Ο objetivo rnais citado pe1os entrevistados foi ο do de-

senvo1virnento da criatividade (16), seguindo-se ο de desenvo1ver 

ο gosto pe1as artes (12) , Socia1iza9ao (10), Auto-expressao (9), 

Auto-confian9a (8), Coordena9ao motora (4), Dominio de tecnicas 

(4), Senso critico (3). Quadro 25, anexo 9. 

Houve urn professor entrevistado que dec1arou que a maior 

ajuda que os Guias Curricu1ares fornecern e corn re1a9ao a reda9ao 

de objetivos(:). Α inadequada re1a9ao entre objetivos e rnetodos 

de ensino faz-se sentir na Educa9ao Artistica corno se podera ve-

rificar pe1o itern seguinte. 

2.1.8. Metodos uti1izados 

As respostas a este item nos fornecern dados para rnuita 

ref1exao. ο rnetodo rnais 1argarnente uti1izado e ο do desenho geo 

rnetrico (27 dos 29 professores), seguido de perto pe1o desenho 

decorativo (25) e pe1os estudos de 1uz e sornbra (25) . ο rnetodo 

da 1ivre auto-expressao tern bastante aceita9ao (21) assirn corno ο 

de proposi9a0 de terna (21). Mas ha outros metodos tarnbem corn 

bastante freqϋencia, corno ο do desenho de observa9ao de figuras 
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humanas (19); desenho de observaγao de f1ores e objetos (17); prΌ 

cessos de amp1iaγao (quadricu1ar a figura e amp1ia-1a) corn 18; 

aprofundarnento de habi1idades (urna sό tecnica e um sό rnateria1 e 

aprofunda-1os por varias au1as) corn 18. Os desenhos prontos rni-

rneografados forarn assina1ados por 8 professores, ο que cornprova 

-que nao sao uti1izados apenas no curso prirnario. Quadro 26, ane 

χο 9. 

2.1.9. Prob1ernas e So1uςoes para a area 

Corn re1aςao aos prob1ernas da area houve urna 1igeira dif~ 

renςa entre os professores das esco1as pUb1icas e particu1ares. 

Os entrevistados das esco1as pUb1icas considerarn que os rnaiores 

prob1ernas da area sao a fa1ta de sa1as adequadas (16) e a fa1ta 

de rnateria1 (13) • Mas ha ainda rnuitos outros prob1ernas registra 

dos corno ο pouco ternpo (poucas au1as) dedicado a Educaςao Artis-

tica (7); a desva1orizaςao da area (6); a po1iva1encia exigida 

do professor (5); a fa1ta de co1aboraςao dos professores de ou

tras areas e da direςao da escola (5); a Faculdade falha (4); a 

condiςao econornica dos a1unos (3); a fa1ta de nota (3); ο sa1a

rio irrisόrio (2), etc. Quadro 27a, anexo 10. 

Nas esco1as particu1ares ο prob1erna de sa1as e rnaterial 

nao e tao grande quanto nas esco1as pUb1icas. Nao obstante, a 

area apresenta os rnesrnos irnpasses das esco1as publicas, corno a 

desva1orizaςao da area e a Facu1dade fa1ha que nao forneceu a 

instrurnentaγao necessaria para ο exercicio profissiona1. Quadro 

27b , anexo 10. 

Corn relaςao as soluγoes, as propostas sao sernelhantes 
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nos dois grupos: propoe-se que os professores sejarn especia1iza 

dos ern deterrninado carnpo artistico (12); que a concepςao de pais 

e de professores de outras areas seja rnudada (8), que se criern 

sa1as proprias (4); que seja aurnentado ο nUrnero de au1as (3); que 

haja nota (2); que haja rnaior apoio adrninistrativo (2); que seja 

rne1horado ο ensino da Facu1dade (2); que seja traςado urn projeto 

para ο desenvo1virnento (2); que rnude tudo, ο que depende de ou

tr~s rnudanςas (1). Quadro 28, anexo 10. 

3. Interpretaςao dos dados obtidos 

Os dados que acabararn de ser apresentados oferecem rnoti

vo para rnuita ref1exao e preocupaςao corn re1aςao a funςao que a 

arte vem desernpenhando no contexto esco1ar. Senao vejarnos: 

3.1. Funςao da arte no &rnbito esco1ar 

Para se precisar a funςao da arte na esco1a seria neces

sario que nos perguntassernos que carnpo artistico tern sido exp1o-

rado ern sa1a de au1a. Os dados rnostrarn que as artes p1asticas 

ou visuais tern sido privi1egiadas: tanto perguntados sobre ο 

carnpo em que se sentern rnais a vontade, quanto sobre ο carnpo ao 

qua1 dedicarn rnaior ternpo do prograrna, houve predorninancia de ar-

tes p1asticas. Mas tarnbern foi gra nde a preferencia p e 1o carnpo 

do artesanato, ο que sugere a aproxirnaςao de urn corn ο outro. Mas 

e rn que consistiria esta aproxirnaςao? Corno ja dissernos, ο artis

t a e urn a rtesao -usa as rnaos para produzir objetos a rtisticos. 
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Ha pintores e escu1tores que sao chamados de artesaos(quando seu 

traba1ho e considerado "popu1ar", "rnenor", "fo1c1όrico") e ha 

pintores e escu1tores que nao recebern a etiqueta. 

Mukarovsky rnostrou, ana1isando a sociedade conternporanea, 

que a transi9ao entre a arte e a esfera extra-artistica e inc1u-

-sive extra-estetica e tao pouco distinguive1 e de cornprovaςao 

tao cornp1icada que urna de1irnitaςao precisa e i1usόria: "no es 

posible determinar de una vez por todas lo que es arte y lo que 

no lo es". ( 3 ) Evidenternente, se a arte nao e urna esfera a parte 

das outras, torna-se irnpossive1 estabe1ecer 1irnites ou criterios 

rigorosos que distingarn a arte do que esta fora de1a. 

Mas ha funςoes diferentes desernpenhadas pe1as diferentes 

atividades artisticas. Eisner rnostrou( 4 ) que urna obra de arte 

apresenta "fee1ings'' (no sentido 1ato, qua1quer coisa que pode 

ser sentida) para nossa cornpreensao e que ο que e artisticarnente 

born e aqui1o que articu1a e apresenta sentirnento ao nosse enten-

dirnento. 

Α funςao de urn objeto artistico, provocando prazer, es-

panto, rnedo, ref1exao, etc. ern quern ο observa e faz de1e a "1ei-

tura" e sernpre a de cornunicar, queira ou nao, quern ο tenha feito 

e expressado. Cornunicaςao e Expressao: duas faces do prob1e-

rna -ο objeto expressado extrapo1a as intenςoes de seu criador, 

na rnedida ern que a rnensagern transrnitida pode produzir urna serie 

de estados de espirito ern quern ο conternp1a, ganhando novas signi 

ficaςoes a1ern daque1as que ο artista quis exprirnir. 

(3) Jan NUΚAROVSKY, Escritos de Estetica y Serniόtica De1 Arte, 
Barce1ona, Editoria1 Gustavo Gi1i, 1975, p.51. 

(4) E11iot w. EISNER, Educating Artistic Vision, New York,The 

Macrni11an Cornpany, 1972. 
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Α partir do rnornento ern que os objetos vao perdendo sua 

forγa de cornunicaςao, vao ganhando caracteristicas de estereoti-

pia e se tornando traba1hos rnanuais rnecanicos, desprovidos de 

qua1quer intenciona1idade, a nao ser a de servir a a1gurn firn pr~ 

tico ou uti1itario e por causa disto parece nao haver necessida-

de de que tenha dirnensao estetica, ou rne1hor, ganharn caracteris

ticas de arte "kitsch". (5 ) 

Quando ο traba1ho artistico perde caracteristicas de ex

p1oraqao, pesquisa, descoberta, esforqo para expressar as perceE 

ςoes de forrna cornunicave1 e se torna urn traba1ho repetitivo, e1~ 

borador de objetos "interessantes", recebe ο norne de artesanato. 

Ο fo1heto de divu1gaqao da s~ de Arte e Ensino, ocorrido na 

Universidade de Sao Pau1o ern Seternbro de 1980, diz: 

Ο mαis contrαditόrio e que~ produzidos sob α infZuen
ciα do discutivel conceito de Ziberdαde de expressao ~ 
esses trαbαlhos que αdornαm α escolα sao todos iguαis. 
Ha umα terr{vel uniformidαde nα "Arte escoZαr". Vemos 
αs mesmαs colαgens de mαcαrrao~ esculturαs de cαixαsde 

yogurte~ desenhos em Zixαs ou desenhos rαspαdos em to
dα exposi9ao de αrte infαntil e em quαse todαs αs esco 
lαs. Este estilo de αrte escolαr nao tem nαdα α ver; 
nao tem correspondenciα com α Arte contemporaneα. (6) 

Ha professores que _. vendo as au1as de arte corno urna for-

(5) Terrno a1ernao que surgiu ern Munique por vo1ta de 1860 para 
definir urna categoria de gosto, 1igada a sociedade de consurno e 
a opu1encia produzida pe1o progresso tecnico. Nurna concepqao 
rnais profunda, pode ser considerado urn estagio interrnediario en
tre a criaγao artistica e os produtos desprovidos de qua1idades 
esteticas. Nurn sentido rnais irnediato, denota ο fa]so antigo, a 
transferencia de funγao de urn objeto, a deforrna~ao das dirnensoes, 
ο produto fabricado ern serie para vender a i1usao de objeto ar
tistico ou extrernarnente uti1, cf. Co1eqao Arte no Brasi1, 29 vo-
1urne, Editora Abri1, p.1012. 

(6) Fo1heto de divu1gaςao do Departarnento de Artes P1asticas, 
ECA, USP, escrito por Ana Mae Barbosa, 1980. 
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ma de profissionalizaςao e considerando a falta de empregos na 

industria ou mesmo a incapacidade de a escola preparar eficiente 

mente para isso, voltam-se para os trabalhos de artesanato, con-

fundidos com os antigos Trabalhos Manuais, com ο objetivo de ades 

trar os alunos para a confec9ao de objetos que possam ser vendi

dos em feiras, muitas vezes promovidas pelas proprias escolas~) 

OUtros professores ensinam tecnicas artisticas sem qualquer preo

cupayao maior de desenvolver uma atitude de pesquisa, compreen-

sao e a9ao sobre a realidade social e psicologica em que vivem. 

Em resumo, por arte tem sido entendidas as atividades 

plasticas e as de artesanato. Α Musica e a Expressao Corporal 

ou ο Teatro pouco tem sido incluidas nas aulas de Educa9ao Artis 

tica - recebem aten9ao quando ο professor, individualmente consi 

derado, tem requisitos pessoais por conta de alguma experiencia 

particular que ο habilitou aquelas artes. 

Embora ο professor de arte se empenhe em valorizar sua 

disciplina diante de alunos e professores, e forte a convic9ao 

de que a Educaςao Artistica constitui "momentos de relax para su 

portar ο peso das outras discip linas ". ( 8 ) 

Α arte feita na escola e totalmente separada da arte 

contemporanea. Uma professora entrevistada, que respondeu ao 

(7) Sao geralmente professores muito conscienciosos e batalha 
dores, porque se empenham em dar algum tipo de trabalho que ο 

aluno possa aproveitar. Nao lhes esta sendo dada _ oportunidade 
de pensar, refletir sobre seu trabalho. As condiςoes oferecidas 
propiciam, pelo contrario, oportunidade de mediocrizaςao do tra
balho (ex.: tipo de treinamento que e dado- quando e dado; atri 
buiςao de todas e quaisquer tarefas manuais na escola ao profes
sor de arte) . 

(8) Palavras de uma diretora de colegio de Piracicaba, em pa
lestra havida na Universidade Metodista de Piracicaba em 5 de 
abril de 1978. Referida diretora foi convidada por ser conside
rada grande incentivadora da area. 
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nosso questionario, tambern fez questao de escrever a parte urna 

serie de consideraγoes sobre a Educaγao Artistica, e rnanifestou 

estranheza corn relaγao as varias perguntas sobre arte conternpor~ 

nea, considerando-o, neste aspecto, corno urn questionario de 'Ήi~ 

toria da Arte", e que, se ο interesse era conhecer a realidade 

da Educaγao Artistica, tais perguntas nao condiziarn corn ο objetl 

vo; e que se deveria procurar ο professor de Historia da Arte, e 

nao ο de Educa~ao Artistica, para saber de arte conternporanea. 

Nada rnais expressivo para indicar a total dicotornia entre ο que 

se faz na escola e fora dela ern terrnos de arte. Entre os dernais 

entrevistados, rnuitos solicitararn as aplicadoras (nossas alunas) 

que respondessern por eles as questoes sobre arte conternporanea, 

sendo que houve urn caso ern que ο sujeito respondeu aos outros 

itens, entregou ern branco a parte relativa a arte conternporanea, 

e pediu que a aplicadora colocasse ο que quisesse. 

Urna professora escreveu que urn dos rnaiores problernas e 

que a area e considerada corno recrea~ao, onde so se usa ο lapis 

de cor e ο guache e, quando ο professor tenta despertar a criati 

vidade para os diversos carnpos artisticos, e rnal entendido oumal 

cornpreendido, nao so pelos alunos, corno tarnbern por alguns cole

gas e ate pela direςao. 

Α funγao da arte na escola perrnanece nebulosa para to

dos, inclusive para os proprios professores, que procurarn defen

der sua area rnas nao tern dorninio sobre os varios aspectos envol

vidos na problernatica, inclusive pela falta de ternpo de estudo, 

reflexao e estirnulos adequados. Corn rela~ao aos professores da 

rede estadual, existern os cursos de treinarnento corn a finalidade 

de sua reciclagern. Na area de Educa~ao Artistica tais cursos 

ainda nao estao suficienternente definidos pelos orgaos cornpeten-
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··- ... tes, razao pe1a qua1 sua frequencia e irregu1ar: as vezes ocor-

rem, as vezes nao. 

Ο maior prob1ema, entretanto, e a orientaςao que vem se~ 

do dada a tais cursos de treinamento. T~m sido enfatizados "ob-

. . . . . "{ 9 ) d d - .. . 
Jet~vos esp~r~tuα~s a Ε uca9ao Art1st1~a, que sao bastante 

discutidos nas sessoes de treinamento. Numa 1ista de 34 objeti-

vos, destacamos: Objetivo 26 - "Reconhecer que todα gZ~riα 3 po-

der e stαtus sao efemeros e somente sao vaZidos e durαdouros se 

conquistαdos nαturαZmente 3 por umα conscienciα bem formαdα"; ob-

jetivo 31 - "Aceitαr αs dificuZdαdes dα vidα 3 como treinαmento 

pαrα ο fortαZecimen to espirituαZ que podera trαnsformαr ο mundo '~ ; 

objetivo 32 - "Compreender que sό Deus pode juZgαr α cαdα um e 

EZe 3 por ser infinito 3 sempre juZgα com αmor infinito"; objetivo 

33 - "Cαntαr Zouvores α Deus sem preocupα~ao de ticnicα e perfei 

~ao 3 pois ο importαnte i α mαnifestα~ao do Zouvor αtrαvis do cαn 

to". (10) 

Nas sessoes de treinamento tambem se reforςa que ao pro-

fessor de arte cabe ο desenvo1vimento das 5 expressoes: ora1, 

escrita, musica1, p1~stica e corpora1, "tαrefα arduα porim possl 

veZ de ser Zevαdα α cabo eficientemente porque ο conteudo nao 

ο mαis importαnte e sim α expressao"(!). 

Tambem se reforςa a ideia do desenvo1vimento da 1ivre ex 

pressao, 1endo-se no fo1heto j~ referido: 

(9) cf. fo1heto de Projeto de Ensino de Educa9ao Artistica e 
do Jornal ΕΜΑ, 19 grau, 1981, Editora Vih-Ema, s. Joao Boa Vista. 
As professoras respons~veis pe1o jorna1 ΕΜΑ t~m ministrado os 
cursos de treinamento e co1aboraram na e1aboraςao dos guias cur
ricu1ares. 

(10) Idem. 



0 professor de Educa9ao Art{stica nao e ο responsavel 
pelas festas escolares nem pelas aulas de geometria 
(que faz parte de uma ciencia exata). Em Educa9ao Ar
tistica ο Professor nao precisa usar regua~ compasso~ 
etc.~ pois trabalha com α livre expressao para promo
ver ο desenvolvimento harmonico do aluno. 
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Quando vemos um fo1heto que se intitu1a Projeto de Ensi

no de Educa9ao Artistica fazer tais afirma9oes, quando sabemos 

que esta atingindo centenas de professGres de arte (de acordo 

com uma correspondencia que recebemos ja atingiu mais de 1.000 

professores e ο treinamento ja e feito ha anos) e de 1amentar ο 

profundo divorcio entre os rumos da arte brasi1eira e ο que se 

faz na esco1a em nome da arte. Arte brasi1eira e Educaςao Arti~ 

tica seguem para1e1os, sem se cruzar, sem que um tome conhecimen 

to do outro. Os programas mais arrojados chegam ate ao estudo 

da Semana de Arte Hoderna de 1922, gera1mente no campo da 1itera 

tura, nunca no das Artes P1asticas. 

Mas e interessante notar que a epoca da rea1iza9a0 da S~ 

mana de Arte Moderna em 1922 (S.P.), marco do modernismo brasi1ei 

ro, e que significou a introdu9ao da arte brasi1eira nas tenden-

cias internacionais de vanguarda (expressionismo, fauvismo etc.) 

as praticas esco1ares no tocante a arte continuavam 1igadas ao 

ensino do desenho geometrico (ena1tecido tanto pe1as correntes 

1iberais, que ne1e viam a prepara9ao para a industria1iza~ao, 

quanto pe1as correntes positivistas que reforςavam seu va1or de 

discip1ina mora1 na medida em que discip1inaria ο pensamento)~ 1 ) 

Tambem persistia, a essa epoca, ο ensino do desenho decorativo 

por influencia do ensino da Academia de Be1as Artes. (12 ) 

(11) Ana Mae τ. Β. BARBOSA, Arte-Educa~ao no Brasi1, S.P., E
ditora Perspectiva, 1978, 132p. 

(12) Idem, ibidem. 
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Embora Anita Ma1fati e Mario de Andrade se tivessem pre2 

cupado com a divu1gaςao das ideias modernas sobre a arte infan-

ti1 e ambos tenham desenvo1vido experiencias de va1or enfatizan-

do os beneficios da auto-expressao, tais ideias foram sendo in-

corporadas muito 1entamente a pratica esco1ar em 1arga esca1a e 

ate hoje 1utam por se impor. Α propria 1egis1aςao deixa entre-

ver que entende ser a 1ivre expressao, associada ao desenvo1vi-

mento da criatividade, uma das metas da Educaςao Artistica. Mas, 

na verdade: 

Ο velho culto dα livre αuto-expressao αindα existe nas 
escolαs de arte mαs ja se exauriu comple tamen te como 
um est{mulo parα α imagina~ao do estudαnte( ... ) Por 
umα dessαs curiosαs revirαvoltαs nα αrte modernα~ α 

αuto-expressao de hoje se tornou um dever social for~o 
samente imposto αο aluno pelo mestre~ pelos pais e pe= 
lo publico. (13) 

Por uma dessas curiosas constata9oes que podem ser 

tas na pratica esco1ar, a auto-expressao e hoje uma das 

mais discutidas e sugeridas para reso1ver os prob1emas da 

fei-

.. 
area 

de Educa9ao Artistica, ο que significa desconhecer a evo1u9ao da 

arte brasi1eira desde 1922 ate 1982. Significa desconhecer as 

mudan9as sociais e po1iticas do pais e como a evo1u9ao da arte 

brasi1eira tem sido inf1uenciada por tais mudanςas. Os proprios 

artistas modernistas tinham ideias contraditorias: ο que os illriu 

foi um prob1ema comum, que era ο rompimento com ο passado e, em-

bora se fa1e muito deste movimento (e de fato foi um acontecimen 

to importante para a historia das artes brasi1eiras), de1e resta 

(13) Anton EHRENZWEIG, Α Ordem Ocu1ta da Arte, R.J., 
Edit., 1969, p.145. 

Zahar 
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ram apenas cinco nomes nas Artes P1asticas: Sega11ι Anitaι Tar

si1aι Brecheret e Di Cava1canti. (14 ) Α respeito da Semana de Ar 

te Moderna diz ο ensaista e poeta Brandao: 

Concordo em que 22 nao deve ser esquecido~ mαs tαmbem 
nao pode ser αbsolutizαdo. Depois dα Semαnα houve α 
crise economicα de l929~ houve αs revolu~oes de 30 e 
32~ houve Getulio e α Segundα Guerrα e houve principαl 
mente α revolu~ao tecnocratico-militαr de 64~ α que es 
tαmos pαrticulαrmente αtrelados. Somos de 64 e este e 
ο mαrco de referenciα que nos serve. Por que devemos 
beber sociologicamente em 22?(15) 

Depois de 22 houve nas artes p1asticas a gera~ao "inter-

mediaria" (Mi1ton Dacostaι Djaniraι Maria Leontina etc.) ι ο neo-

concretismo (Ligia C1arkι He1io Oiticica etc.) ι ο tachismo(~~u 

Mabeι Tomie Ohtakeι F1avio Shiroι Ibere Camargo) ι a Nova Objeti-

vidade (Antonio Diasι Rubens Gerchman) para sδ citar os movimen 

tos e nomes mais conhecidos. (16 ) Assimι considera-se ο modernis 

mo como 

Uma rea~ao antipαrnasiαna~ antiromanticα e αntinαturα
lista~ que foi valida na epoca~ mas hoje estαmos neces 
sitando acima de t~ro de uma grαnde reaqao α n{vel po= 
l{tico e sociαl. (1 

(14) Cf. Ferreira GULLARι 'Ά Pesquisa da contemporaneidade" ι 

Dicionario das Artes P1asticas no Brasi1 de Roberto Pontua1ι RJι 

Civi1iza9. Brasi1ι 1969. 
(15) Car1os Rodrigues BRANDAO ι ''Α 'Semana' faz -60 anos. Campi 

nas ja chegou a 1922?"ι Jorna1 CORREIO POPULARι Sup1emento p.12-; 
dia 14/2/1982. 

(16) Cf. Ferreira GULLARι op. cit. Na epoca do tachismoι por 
exemp1oι (Biena1 de 1959) os esti1os de pintura se unificaram pe 
1ο contro1e exercido sobre ο mercado de arte internaciona1 pe1os 
marchands de Paris e New York. Νο Brasi1 ocorreu na epoca uma 
mu1tip1ica~ao de ga1erias de arteι sustentando a1tos pre9os para 
as obras. Α critica de arte debi1itou-se e praticamente desapa
receu dos jornaisι substituida pe1a co1una informativa. Ο noti
ciario invadiu as co1unas sociais. 

(17) Car1os Rodrigues BRANDAOι idemι ibidem. 
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Α partir de 1964 surge nas artes p1asticas um movimento 

preocupado com os prob1emas da cu1tura de massa, abordando a rea 

1idade socia1 e po1itica e pesquisando tecnicas que permitam a 

reprodu~ao dos originais para os tornar acessiveis em 1arga esca 

1a. (18) 

Α evo1u~ao da arte brasi1eira e sua situaςao atua1 e 

bastante desconhecida nas praticas esco1ares em grande partepoE 

-que se supoe que seu conhecimento compete apenas aos historiado-

res de arte, e que a arte educaciona1mente concebida nada tem a 

ver com esta. Mas ο paradoxa1 e que a 1ivre expressao de que 

tanto se fa1a foi uma pratica surgida desta arte que nao se quer 

inc1uir na esco1a, so que nao e mais contemporanea. Α fraseo1o-

gia esta superada porque a arte evo1uiu e a arte-educaςao, naό. 

ι 

Α arte-de-cava1ete que ο tachismo quis restaurar ja per-

deu seu impu1so e as artes visuais inserem-se na prob1ematica da 

arte de massa porque pretendem usar a propria 1inguagem dos mec~ 

nismos de incu1caςao ideo1ogica para combater sua inf1uencia: 

usam a mesma 1inguagem para denunciar a manipu1aςao da visao da 

rea1idade que e incutida. As formas que hoje cumprem a funςao 

de fornecer e1ementos para a imaginaςao, para a produςao de so-

nhos e esperanςas sao transmitidas pe1os veicu1os de comunicaςao 

de massa. Desse modo, pouco importa que ο artista que pinta sua 

te1a subverta qua1quer coisa: e1e nao tem pUb1ico ao qua1 sua 

(18) Sao muito interessantes as seme1hanςas entre ο neo-con
cretismo e a Nova Objetividade, movimentos surgidos em momentos 
historicos diferentes e que guardam aproxima~oes. Ο neo-concre 
tismo anunciou ο fim das distinςoes entre pintura, escu1tura e 
re1evo e usou 1ivremente os recursos p1asticos independente ιde 

sua 1iga~ao traidciona1 com determinado genero. Α diferenςa ba
sica: ο neo-concretismo se manteve no p1ano da expressao abs
trata enquanto que os artistas da Nova Objetividade vo1taram a 
figura, mas rompendo com a figuraςao tradiciona1. Ferreira ~, 
idem, ibidem. 
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mensagem interesse e conduza a a~ao. Mas os artistas que traba-

1ham nos veicu1os de comunica~ao de massa nao podem criar 1ivre-

mente, sendo submetidos a censura previa, assim co~o no passa-

do foram submetidos a censura da Igreja os pintores que fizeram 

obras para fornecer ο suporte visua1 (por exce1encia) da socieda 

d (19) 
e. 

Se assim e, os programas de arte no ambito da educaς:ao 

devem preparar ο estudante para que e1e seja capaz de compreen-

der a mensagem que 1he e transmitida por tais veicu1os, permitin 

do-1he dominar a inf1uencia recebida. Mas isto, evidentemente, 

nao vem ocorrendo e a causa nao pode ser atribuida simp1esmente 

ao professor que nao faz como seria de se esperar. Ο prob1ema 

nao e tao simp1es assim, e preciso ter em mente que ο professor 

e ο u1timo e1o de uma corrente em cujo inicio estao outros e1os 

em instancias as quais e1e nao tem acesso. ( 2 Ο) 

~ preciso tambem 1evar em considera~ao que a grande maio 

ria dos professores situa-se no nive1 ocupaciona1 3, ο que os ca 

racteriza como c1asse media, considerando-se a profissao do cabe 

~a do casa1 e nao a profissao de professor, tambem categorizada 

(19) As duas versδes de s. Mateus feitas por Caravaggio ates
tam bem este ponto. Α primeira versao (rejeitada) que esteve em 
Ber1im antes de ser destruida nos mostra um santo ca1vo e desca1 
~ο, os pes sujos de terra e poeira, agarrando desajeitadamente 
um enorme vo1ume e franzindo ο cenho, sob a tensao da inabitua1 
tarefa de escrever. Caravaggio, artista imaginativo e decidido 
fez desse modo seu quadro pensando sobre como seria a situa~ao 

de um ve1ho e pobre traba1hador, um simp1es pub1icano quando te
ve subitamente que se sentar para escrever um 1ivro. Α obra foi 
rejeitada porque foi considerada como desrespeitosa ao Santo. Ο 

pintor teve que fazer outro quadro, desta vez mantendo-se rigoro 
samente de acordo com as ideias convencionais da epώca sobre ο 

aspecto que um santo deveria ter. cf. Ε. Η. GOMBRICH, Histδria 

da Arte, SP, Circu1o do Livro, Copyright, 1972, p.12/13. 
(20) Α ideia do professor como sendo, na pratica, ο u1timo 

elo de uma cadeia que rege e contro1a as atividades escolares 
foi exp1orada na disserta~ao de mestrado Alfabetizaς:ao e Univer
so Cu1tura1, de He1ena c. Lopes de Freitas, Facu1dade de Educa -
~ao, UNICAMP, 1979. 



. ι 

162 

no nive1 3. Como c1asse media, os professores tem evidentemente 

uma visao de mundo, uma forma de exp1icar a sociedade que sera 

transmitida aos a1unos, atraves de sua autoridade cognitiva -nao 

necessariamente coincidente com os interesses da c1asse a que 

pertencem os estudantes, ο que resu1ta numa grande dificu1dade 

de que ο traba1ho a nive1 esco1ar 1eve a a1guma transformaςao da 

rea1idade, ou me1hor, que 1eve a percepςao da possibi1idade de 

uti1izar a arte como mudanςa da condiςao de vida. (21 ) 

Acrescente-se a isso ο fato de que os professores nao tem 

cursado estudos 1igados a arte mas sim a educaςao (dos 29 entre-

11 

vistados, apenas 5 encontram-se frequentando cursos, todos 1iga-

dos a educaςao) . Se considerarmos que os cursos nao articu1am 

seu conteudo ao da arte, perceberemos que ο professorado se en-

contra a1heio a ref1exao mais contemporanea dos prob1emas da ar-

te. Ο e1evado nύmero de horas de au1a ha de ser uma das causas 

da situa9ao (ha um caso de 57 horas semanais:). 

" Entre os cursos frequentados anteriormente pe1os profes-

sores, se exc1uirmos os de Pedagogia (que sabidamente nao incluem 

nada sobre arte) ou os de piano (que nao podem ser inc1uidos no 

curricu1o) , ficaremos predominantemente com os de traba1hos ma-

nuais, como costura, bordado # ~u1inaria, etc. e compreenderemos, 

em parte, a enfase sobre as atividades que nao exigem grande es

forςo menta1. Restam tambem os cursos de desenho e pintura, que 

receberam um nύmero razoave1 de indicaςoes, e que certamente ex-

p1icam a 1oca1iza9ao das atividades esco1ares no campo das artes 

p1asticas. Para esc1arecer me1hor a funςao das atividades artis 

(21) Α esse respeito, consu1te-se ο c1assico Ο Estudante e a 
Transforma9ao da Sociedade Brasi1eira, de Maria1ice Μ. FORACCHI, 
SP, Cia. Editora Naciona1, 1965, 313p. 

Tambem ο interessantissimo Conjun9oes e Disjun9oes , de 
Octavio Paz, SP, Perspectiva, 1979. 
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ticas na escola vejamos os objetivos articulados aos metodos em-

pregados. 

3.2. Objetivos e metodos no ensino de arte 

Ο desenvolvimento da criatividade foi ο objetivo mais 

assinalado pelos entrevistados, seguindo-se ο gosto pelas artes, 

socializaςao, auto-expressao, auto-confianςa, coordenaςao motora, 

dominio de tecnicas e senso critico. Mas ο interessante e con-

frontar essas informa9oes com as dos metodos empregados. Ainda 

persiste a larga utiliza9ao do desenho geometrico (27 dos 29 en-

trevistados empregam-no) e ο desenho decorativo (:) numa oposi-

9ao brutal aos novos desenvolvimentos da arte e aos prδprios ob

jetivos declarados. (22 ) 

Tambem os estudos de luz e sombra foram bastante assina-

lados (25 dos 29 entrevistados) num total desconhecimento de co 

mo tais estudos se ligam a evolu9ao da arte: os estudos de luz 

e sombra em condi9oes artificiais foram abandonados no fim do se 

culo passado quando os impressionistas descobriram que os obje-

tos em situa9ao natural, fora do artificialismo do estudio, apre 

sentavam caracteristicas totalmente diferentes. (23 ) 

Α n!tida impressao que se tem e que, desde que sejam co-

locados os objetivos "modernos'' de desenvolver a criatividade e 

(22) Α arte decorativa, base para ο ensino do desenho decora
tivo, surgiu no come9o do seculo, ao l~do da art nouveau. Ha al 
guns exemplos, pouco conhecidos, pouco valorizados · e divulgados 
do que ficou conhecido como art deco~ principalmente no R.J., 
sendo ο mais conhecido e importante ο Cristo Redentor no alto do 
Corcovado. 

(23) Cf. ~. Η. ~OMBRICrt, Histδria da Arte, SP, C!rculo do Li
vro, Copyright, 1972, p. 404/406. 
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a auto-expressao, os conteudos podem ser e1asticos ο suficiente 

para abarcarem a quantidade e a diversidade de itens que se lhes 

queira destinar. Os professores nao hesitam em fazer correspon

der a objetivos redigidos de forma moderna os ve1hos conteudos 

aprendidos ou em introduzir novos conteudos simp1esmente por se-

rem novos, sem ter criterios de ana1ise e sem ter c1areza sobre 

ο significado de determinados objetivos veicu1ados u1timamente no 

campo da educaςao artistica. 

Ha uma grande dificu1dade para ver a articu1aςao de rneto 

do1ogias especificas do ensino de arte com as ideias mais gerais 

que 1hes subjazem e ο fato e perfeitamente compreensive1: pouco 

se escreve sobre ο assunto e e mesmo raro encontrar a1guma obra 

que articu1e teoria e pratica de educaςao artistica em termos 

acessiveis ao pouco ternpo de que ο professor dispoe mas que, si

mu1taneamente 1he de informaςoes seguras. <24 ) 

Inexistem obras acessiveis ao professor de arte que dem 

informaςoes e orientaςao deta1hada para conhecer de fato ο pro-

- (25) 
cesso da criatividade e saber como desenvo1ve-1a, ocorrendo 

ο mesmo com os prob1emas de percepςao: nao ha orientaςao rnetodo 

1ogica para traba1har visando ao desenvo1vimento do pensamento 

visua1. 

Α nebu1osidade que envo1ve a fina1idade das atividades 

(24) Neste sentido e muito interessante a obra Artes P1asti
cas na Esco1a de A1cidio Μ . de Souza, R.J., Editora B1och, 1974, 
ja em s.a edi~ao desde 1968. Contem 9 unidades e da e1ementos 
teoricos e praticos atua1izados. 

(25) Diversamente do que ocorre em areas mais praticas corno a 
propaganda, onde traba1hos desse tipo sao disponiveis para os pro 
f issionais. Veja-se: Criatividade: a formu1aςao de a1ternati= 
vas em Marke ting, de Roberto DUAILIBI e Harry SIMONSEN JR, co-edi 
~ao Editora Abri1/McGraw-Hi11 do Brasi1, 1971, 192p. 
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artisticas na esco1a tem 1evado os professores a imprecisao quan 

do solicitados a falar de sua area. Isso se deve, entre outros 

motivos, a enfase que vem sendo dada, nos cursos de treinamento 

de professores da rede estadua1, ao carater po1iva1ente exigido 

- (26) para a area. 

Α essa po1iva1encia os professores opoem-se considerando 

que cada professor deve ser especia1izado numa determinada area. 

Ο professor de Matematica , por exemp1o, ensina apenas Matemati

ca: a propria Geometria muitas vezes nao e dada por fa1ta de 

tempo, ο que 1eva ο professor de Arte a inc1ui-1a em suas au1as 

para ajudar ο professor de Hatematica. Entao, como ο professor 

de arte podera ensinar todas as expressoes? So ha duas exp1ica-

-
ςoes: 1) os campos artisticos - as artes p1asticas, a Musica 

etc. -ainda nao foram objeto de sistematizaςao no que toca ao 

seu conteudo e por isso nao se sabe ο que ensinar em cada cam-

ρο. Dai cada um inc1uir ο que quer ou adotar processos u1trapa~ 

sados, que atendiam a outros interesses e hoje entram na progra-

maςao apenas para ajudar a montar ο programa. Assim sendo, de-

senvo1ve-se de tudo um pouco, ou me1hor, do que se quer um pouco. 

2) sendo expressao, e confundindo-se 1ivre expressao com "~ssez 

faire", tudo cabe nas au1as de arte, porque a Educaςao Artistica 

nao obriga a nada, e 1ivre. 

Como a area nao tem seu campo suficientemente definido 

inc1ui-se ou privi1egia-se ο que se considera individualmente 

mais importante. Na questao sobre qual(is) o(s) campo(s) ao(s) 

(26) Uma sessao de treinamento desses professores, rea1izada 
em Campinas em 11/9/81 a qua1 assistimos, na parte de fundamenta 
ςaο fi1osofica frisou que a arte deve cuidar das cinco expres
soes: corpora1, musica1, p1astica, ora1 e escrita, ο que e pos
sive1 a partir de qua1quer conteudo -~ero m~terial de apoio p~ 
ra atingir os objetivos. De fato, a area nao tem ao menos um 
conteudo minimo definido , tarefa que as organizadoras do treina
mento se propoem rea1izar . 
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qual(is) dedica maior tempo do programa surgiram, alem dos ja 

constantes do questionario, os seguintes: desenho (5), desenho 

geometrico (3), expressao ora1 e escrita (1), Histδria da Arte 

(1). Tambem quando perguntados sobre ο campo em que se sentem 

mais a vontade surgiram: desenho (4), Historia da Arte (2), de-

senho geometrico (2). Gera1mente, quando os professores fa1am 

em desenho referem-se ao desenho geometrico, ο que mostra nestes 

dados a poderosa inf1uencia ainda de ta1 materia. 

Muitas vezes ouve-se dizer que a Educa9ao Artistica deve 

ser entendida como ο desenvo1vimento das varias expressoes por-

que ta1 enfoque a enriquece, amp1ia a dimensao da area. Mas essa 

diversidade de campos que vai sendo inc1uida arbitrariamente re-

ve1a que a Arte na educa9ao esco1ar nao encontrou seu nuc1eo op~ 

rativo, e os conteudos tem contribuido apenas para di1uir a com-

preensao do va1or da arte. 

Mais uma vez poder-se-ia ver a inf1uencia do pensamento 

de Viktor Lowenfe1d na nossa pratica artistica. Referido autor 

refor9a sempre a diferen9a da arte em re1a9ao a outros campos do 

saber, como, por exemp1o, a matematica, em que ο professor p1an~ 

ja, de modo gradativo, a apresenta9ao de dificu1dades e a quantl 

dade de novo rnateria1, enquanto que na arte ta1 nao ocorre, por-

que a organiza9a0 de ntirneros e diferente da organiza9a0 de ima

gens. (27 ) Pe1o contrario, acreditamos que a arte aguarda que 

suas dificu1dades sejam p1anejadas de modo gradativo para que ο 

estudante possa dominar seus mecanisrnos, sua~gramatica e sintaxe 

e conhecer sua for9a como "informante" do rea1. Α raiz dos pro-

b1emas de dizer-se (inc1usive nos cursos de treinamento) que a 

(27) Cf. Viktor LOWENFELD, Desenvo1vimento da Capacidade Cria 
dora, SP, Edit. Mestre Jou, 1977, p.51. 
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arte nao precisa ter conteudo liga-se ao pensamento de Lowenfeld, 

autor cujo merito maior, a partir do estudo do desenvolvimento 

humano em arte, foi mostrar que a crianςa nao desenha ο que -ve, 

OU Ο que sabe, mas Ο que e importante para ela, posi9a0 oposta 

a de outros psicδlogos que teorizaram a arte infantil. Inaceita 

vel na estetica de Lowenfeld e esquecer-se de que a crian9a, que 

ele tanto protege, tornar-se-a um adulto, devendo, pois, ser pr~ 

parada para isso, ο que nao se faz isolando-a do mundo e princi-

palmente da arte dos adultos. 

Acreditamos mesmo que a primeira dificuldade para se en-

tender a arte como uma atividade cognoscitiva encontre-se na di-

cotomia que se faz entre a arte na educa9ao e a arte adulta. Ε 

este aspecto leva a varias e vitais implica9oes: se a arte, no 

ambito escolar, inserir-se nas preocupa9oes contemporaneas, nos 

problemas humanos de hoje, se a arte-educaςao constituir-se como 

uma tentativa de informar ο real, tera condi9oes para auxiliar 

os estudantes a tomarem uma posiςao diante da vida. (28 ) 

Da mesma forma, se a arte e desenvolvida tendo em vista 

seu carater vital e nao acessorio em relaςao as demais ativida-

des, evidentemente integrar-se-a a matematica, a arte contempora 

nea e a toda forma de informa9ao do universo. Α inser9ao da ar-

te no dominio cognitivo nao tem sido suficientemente compreendi-

da: e preciso entender que as artes visuais sao fundamentais pa 

ra a cogni9a0 e que Ο desenvolvimento da dimensao estetica e con 

(28) Na pratica dos antigos ginasios vocacionais, experiencia 
promovida pelo Estado, a aςao pedagogica incluia a a9ao comunita 
ria. Os conteudos desenvolvidos davam elementos de raciocinio, 
as tecnicas e atividades davam oportunidades de vivencia e a a9ao 
comunitaria era a decorrencia dessa tomada de atitude diante dos 
problemas. Planos Pedagδgicos e Administrativos dos Ginasios Vo 
cacionais do Estado de Sao Paulo, Servi9o do Ensino Vocacional~ 
vol. mimeog., 1968. 
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di9ao para que os outros aspectos sejarn desenvolvidos. Para atin 

gir os objetivos da educaςao geraZ as aulas de arte sao vitais: 

constituem ο lugar por excelencia onde se desenvolve a percep-

9ao. Ε ο desenvolvimento dos mecanismos perceptivos e fundamen-

tal para toda a organiza9ao do pensamento. 

De fato, as artes visuais inserem-se na problematica ge-

ral do conhecimento e constituem ο lugar onde podem ser ensina-

das tanto a compreensao do mundo visual em que vivemos quanto a 

compreensao dos valores veiculados por esse mundo. 

Em resumo, os objetivos e metodos que estao sendo traba-

lhados apresentarn em primeiro lugar uma oposiςao: -uns nao levam 

aos outros. Ademais, tem-se deixado de lado objetivos que se-

riam importantes para que tivessemos estudantes atuantes e cons-

cientes. Α influencia da estetica lowenfeldiana colabora para a 

situaςao, mas a maior influencia que se pode notar em nosso le-

vantamento foi a utilizaςao acentuada de metodos do passado, que 

em seu tempo atenderam a determinadas exigencias sociais e hoje 

sao ensinados apenas em virtude da confusao que cerca a area. De 

modo simplificado, diriamos que ο professor fica com duas princi 

pais op9oes: desenho geometrico e livre-expressao (identificada 

com '' laissez faire") . Os outros procedimentos sao empregados pa 

ra compor ο prograrna e "varia-lo". 

Em tal contexto pergunta-se: qual ο objetivo desse tra-

-balho? De modo algum permite a consecuςao daqueles objetivos 

consignados nas respostas aos questionarios: ο desenho geometri 

co nao tinha a finalidade de desenvolver a criatividade e a li-

vre expressao, assim como "deixar fazer" nao mobiliza os proces-

t · t d t d t · da · t · · d d (29) sos men a1s, como ο em emons ra ο a eor1a cr1a 1ν1 a e. 

(29) Os pesquisadores tem isolado um ou mais criterios de cria 
tividade para tornar Eossivel sua manipulaςao experimental. Fluen 
cia e originalidade sao geralmente aceitos como criterios pela 
grande maioria dos autores. 



} 

169 

Α que levam entao a5 aula5 de Educa~ao Arti5tica? ~ uma duvida 

que 5urge a partir do levantamento realizado. 

3.3. Problema5 e 5olu~oe5 para a area 

05 principai5 problema5 apontado5 5ao 05 relativo5 ao5 

recur505 di5ponivei5: 05 profe55ore5 reclamam 5ala5 adequada5 e 

material. Uma profe550ra entrevi5tada di55e que a Faculdade nao 

prepara para a5 dificuldades encontrada5 na pratica, 5endo a pr~ 

cipal a impo55ibilidade de ο aluno adquirir 05 materiai5 nece55a 

rio5 para a5 aula5. 

Tambem foi apontada a de5valoriza~ao da area por partede 

pai5, ~~ofe55ore5 de outra5 di5ciplina5 e direςao, tendo havido 

d . d - . - . ( 30) epo1mento5 ramat1c05 a e55e prop05lto. 

Ha outro5 problema5, como foi relatado em 2.1.9., que 

demon5tram que os professores tem boas razoes para a situa~ao de 

descontentamento atual. 

Α grande maioria apontou para problemas materiais(5ala5, 

material, numero de horas etc.), havendo 05 que indicaram que a 

polivalencia ou a desvalorizaςao da area sejam entrave5 5erios. 

Α5 5oluςoes propostas (profes5or especializado num dete~ 

minado campo, mudar concepςao de pais e profe550re5 de outra5 

&reas, criar salas prδprias, aumentar nUmero de aulas, atribuir-

5e nota, haver maior apoio admini5trativo, melhorar ensino na Fa 

(30) Um do5 entrevistados afirmou que ο professor de Educaςao 
Arti5tica e considerado "pau para toda obra", exigindo-se dele 
que 5eja "uma enciclopedia, 5aiba tudo e fique 'quebrando galho' 
na e5cola onde trabalh'<:!". Ε completa: "Somos profes5ores e nao 
empregados da e5cola". Elitismo a parte, ο depoimento e 5erio. 
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Faculdade), se tomadas isoladamente sem uma discussao mais ampla, 

nao alterariam substancialmente a situa~ao da area. Houve ape-

nas tres respostas sugerindo uma visao de arte-educaςao ligada a 

problematica geral: traςar-se um projeto para ο desenvolvimen-

to (2) e mudar tudo, ο que depende de outras mudan~as (1). 

Nao se notou, no levantamento exploratorio realizado, 

preocupa~ao metodologica com relaςao ao ensino da arte, isto e, 

a 11ecessaria correspondencia entre objetivos e metodos; tambem 

nao foram notadas preocupa~oes de colocar a arte a servi~o da 

compreensao da realidade que cerca ο estudante. 

Parece ficar evidenciado que os professores de educa~ao 

artistica sentem sua area desvalorizada em rela~ao as demais, rnas 

nao percebem que tanto as demais quanto a sua hao de necessaria-

mente estar a servi~o de determinados objetivos ligados a 

problemas mais gerais e a sociedade como um todo. 

Trata-se de perceber a que tem servido as aulas de arte para ~ 

vida do aluno. Trata-se, em suma, de se come~ar a rever toda a 

metodologia que vem sendo usada no ensino de arte para adequa-la 

aos novos desenvolvimentos da reflexao contemporanea que a vem 

como um dos mais poderosos recursos para a compreensao do mundo 

em que vivemos. 

Α fun~ao da Educa~ao Artistica tem sido, nas series que 

nosso estudo incluiu, a de enfeitar ο curriculo para criar a ilu 

sao de que se esta ministrando educaςao humanista ao mesmo tempo 

em que ο papel do professor se limita a enfeitar a escola nos 

dias de festa. Parece nao haver linha teorica clara nas prati-

cas artisticas. Nem a arte como intui~ao sensivel, nem a arte 

como informante do real. Dentro e em meio a um emaranhado depr~ 

ticas herdadas do passado procura-se hoje alterar ο comportamen-



171 

to do professor de educaι;ao artistica em favor de a1gumas ideias 

supostamente novas e que se 1igam aos aspectos compreendidos no 

primeiro grupo de teorias em arte-educaςao (desenvo1vimento da 

auto-expressaoι processo e nao produtoι potencia1idades e -nao 

- d . ) (31) 
formaι;ao e artlsta . 

Ο 1evantamento que acaba de ser re1atado e comentado nos 

remete a um novo aspecto da Educaι;ao Artistica ate agora nao abor 

d.u.do e que diz respeito a legis1aςao. Ha professores que se 

c: ~Ξ~m a po1i va1encia ι outros que nao se opoem ι ha os que se or:oem 

a ava1iaςao sem fins promocionaisι ha os que preferem as Artes 

plasticas ou a t-lusicaι enfimι haι no decorrer de toda a prob1ema 

ttca, dίividas que poderiam ser 1evantadas com re1aςao a 1egis1a-

ςaο. Ο que e obrigatorio por 1ei? ο que a 1ei facu1ta? Qua1 a 

posiςao que esta mais em acordo com a 1egis1aςao? Α 1ei 

a1ern ou aquern da pratica? 

esta 

Ern resurnoι corno a 1egis1aςao ve ou entende a arte no aon 

texto da esco1a? 

Para responder a estas duvidasι ernpreendernos uma ref1e-

xao sobre os textos 1egais ap1icaveis a Educaςao Artistica. ~ 

aos resu1tados desse estudo que se refere ο capitu1o a seguir. 

(31) Consultar ο itern 1.2.1. do capitu1o ΙΙ do presente traba 

1ho. 



CAP!TULO IV 

Α INTELECTUALIDADE DA ARTE Ε Α LEGISLAςAO 

Α Educa9ao Artistica tornou-se obrigatoria, corn esta de-

nornina9ao, a partir da Lei 5.692/71, que ern seu artigo 79 deter 

rnina: 

Sera obrigatόria α inclusao de Educa9ao MoraZ e C{vic~ 
Educa~ao F{sica~ Educa~ao Art{stica e Programas de Sau 
de nos curr{culos plenos dos estabelecimentos de 19 e 
29 graus~ observado~ quanto a primeira~ ο disposto no 
Decreto-Zei n9 869 de Ζ2 de setembro de 1969. 

Ο Parecer CFE n9 853/71, que fixou ο Nuc1eo Cornurn para 

os curricu1os do ensino de 19 e 29 graus, pouco se refere a Edu-

[: caς:ao Artistica porque, cΊe acordo corn ο proprio docurnento, 

"por ja virem tais atividades prescritas no artigo ?9 
da Zei~ sό as consideraremos aqui na medida em que t e 
nhamos de reZ~ciona-las com os demais componentes do 
curriculo ". (1J 

Cinco anos depois da Lei 5.692/71, ο Conse1ho Federa1 

(1) Cf. Brasi1 , Habi1itaς:oes profissionais no ensino de 29 
grau, Expressao e Cu1tura/INL, Brasi1ia , 1972, p.45. 
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de Educa9ao, atraves do Parecer CFE n9 540/77, manifestou-se so-

bre ο tratamento a ser dado ao~ componentes curricu1ares previs-

tos no artigo 79 da referida 1ei: 

Α observα9ao~ porem~ do que vem ocorrendo nα mαioriα 
dαs escolαs~ nestes cinco αnos de vigenciα dα lei~ su
gere α este Conselho α convenienciα de umα mαnifestα

~ao sobre ο posicionαmento destes componentes curricu
lαres nα dinamicα escolαr~ visαndo α contribuir pαrα 

que venhαm α αssumir~ efetivαmente~ no contextQ educα
cionα Ζ ~ α importanciα que s e Zhes reconhe ce. ( 2 J 

1. Ο Parecer CFE 853/71 e a divisao do conhecimento 

Α ana1ise do disposto no Parecer CFE 853/71 sobre Comuni 

ca9ao e Expressao aponta c1aramente para a inc1usao da arte nes-

ta rubrica e, como conseqfiencia, para sua inser9ao no campo de 

conhecimento humano. Senao vejamos. De acordo com referido Pa-

recer, quando foi proposta a trip1ice c1assifica9ao em Ciencias, 

Estudos Sociais e Comunica9ao e Expressao, teve-se em mira defi-

nir, em grandes 1inhas, a divisao do Conhecimento, ja que " α 

ninguem ocorreriα αpresentαr um nucleo curriculαr sob ο 

unico~ por exemplo~ de "Conhecimento". ( 3 ) 

Α respeito de nosso objeto diz ο Parecer: 

ti.tulo 

... Α Comunicα9ao se fαz cαdα vez mαis cient{ficα~ nao 
sό pelα difusao dos meios que α Cienciα proporcion~ co 
mo~ pαrticulαrmente~ pelα crescente αbordαgem Zingui.s= 
ticα dos idiomαs e do seu ensino. (4) 

(2) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educa9ao, Revista Documenta, 
n9 195, fev/77, ano 15, p.22. 

(3) Brasi1, Habi1ita9oes Profissionais no Ensino do 29 grau, 
Brasi1ia, Editora Expressao e Cu1tura/INL, 1972, p.53. 

(4) Idem, p.54. 



Α Lingua Portuguesa nao pode estar separada 3 enquanto 
forma de Comunicaρao e Expressao 3 de Hducaρao Artisti
ca ou de um Desenho que se Zhe acrescentem 3 sob pena 
de inevitaveZ empobrecimento. (5) 

Assim como nao se prescinde de um tratamento cientlfi
co nas diversas ~odalidades de Comunicaρao e Expressa~ 
e stas sempre estao presentes no desenvolvimento das 
Ciencias e 3 afinaZ 3 ο ato de criaρao e substancialmen
te ο mesmo nestes campos e no dos Estudos Sociais. (6) 
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Se nas varias moda1idades de Comunica~ao e Expressao (e 

ο re1ator inc1ui a Educa~ao Artistica) ο ato de cria~ao e subs-

tancia1rnente ο mesmo que ern outros campos (Estudos Sociais) tem-

se imp1Icita no texto 1ega1 a aceitaςao da Arte, assim como das 

demais formas de Comunicaςao e Expressao, como conhecimento. Is 

to e, a Arte, no Parecer CFE 853/71, nao esta a1ijada do campo 

do conhecimento. Mesmo porque ο estabe1ecimento do Nuc1eo Comurn 

visou definir, em grandes 1inhas, a divisao do conhecimento. 

Mas ο Parecer CFE 853/71 sδ considerou a Educaςao Artis-

tica re1acionada corn os demais componentes do curricu1o, uma vez 

que ja viera arro1ada no artigo 79 da 1ei 5.692/71. EntendemQs 

que as confusoes re1ativas a Educaςao Artistica comeςam ai. Se 

as ideias imp1icitas a Educaςao Artistica tivessem sido mais ex-

p1oradas e recebido maior exp1icitaςao dentro da orientaςao ge-

ra1 de1ineada pe1~ Parecer, talvez nao tivesse havido tantas du-

vidas para sua imp1antaςao. 

Duvidas que provocaram a manifestaςao do Conse1ho Fede-

ra1 de Educaςao atraves do Parecer CFE 540/77, que, infelizmen-

te, nao seguiu a ideia central apresentada acima. Duvidas que 

(5) Brasi1, Habi1itaςoes Profissionais no Ensino do 29 grau, 
Brasilia, Editora Expressao e Cultura/INL, 1972, p.54. 

(6) Idem, p.55. Ο grifo e nosso. 
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1evararn constanternente as unidades esco1ares a so1icitaςao de 

esc1arecirnentos sobre ο tratarnento a ser dado tanto a Educaςao 

Artistica quanto aos dernais cornponentes exigidos pe1o artigo 79. 

ο Diario Oficia1 do Estado de Sao Pau1o, do dia 29 de de 

zernbro de 1977, por exernp1o, traz urna serie de "Questoes 1evanta 

das" sobre Educaςao Δ rtistica e respectivas respostas. Urna de-

1as: "t Zicit o c on f un dir ο N ~cleo Gomum com a s mat ~r ia s arro la-

das n o ar t i g o ?9 da Ze i 5. 692 /?1?". Ε a resposta: "Co nforme dis 

p oe ο Parece r 8 5 3/? 1~ procurou- se α in t e gr a~ao das mat~rias ~ -n ao 

podendo ser i den tificada n en h uma confusao entre N ~cleo Comum e 

art i go ?9". Ε isto ocorreu seis anos depois da 1ei, e quase urn 

ano depois do Parecer CFE 540/77 (10/2/77). Isto e, a f a1ta de 

indicaςoes rn etodo1όgicas, a nao co1ocaςao da Educaςao Artistica 

de forrna rnais exp1icita no contexto do Parecer CFE 853/71 rnas 

sua necessaria obrigatoriedade tern dificu1tado sua efetivaςao, 

va1e dizer, ο atingirnento de seus objetivos. 

Α inserςao da Educaςao Artistica no carnpo da Cornunicaςao 

e Expressao e urn fato incontestave1 e, a partir dai, pode-se in-

f erir que ο que ο Parecer considera corno f un~ao da Lingua Portu-

guesa tarnbern va1e para a arte, urna vez que esta nao foi e x p1or~ 

da no Parecer 853/71 por ja vir prescrita na Lei. Ε ο parecer 

c onside ra que ο ensino da Lingua Portuguesa " h~ de revestir( ... J 

um indisp e ns~vel sentido d e ' e xpressao da Cultura Brasileira"' . {7 ) 

Para isto, ο ensino, 

" ... em art ic u l a~ao c om a s o u tra s mat~rias ~ dever~ con
duzir α compreen sao da nossa Hist o r i a ~ da nossa Litera 
t ura 3 da Civ i l i z a ~ao que v imos cons t ru i n do e de nos sos 
valores ~ sem de i x a r de con siderar nossas raize s e ο 
comp Zexo cu l tur a l europ eu que lhe d eu orige m". (8) 

(7) Br a s i 1, H abi1 i t a ςo e s Pro f i ssionais no Ensino do 29 g rau, 
Brasi1 i a , Editora Expres sao e Cu1t ura /INL, 1972. p.57. 

(8) Idern, ibidern. 
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Diz ainda referido parecer "Sejα como for 3 e preciso nαο esque-

cer que 

mens 3 e 

'αtrάs de umα Z{nguα ha um pα{s 3 nesse pα{s 

ο que se pretende e conduzir α e Zes '". (9 ) 

existem ho-

Ο Parecer CFE 853/71 deu a abertura necessaria para que 

a Educa~ao Artistica se inserisse no contexto amp1o da Cu1tura 

Brasi1eira, visando sua compreensao a aprecia9ao. Essa abertura 

nao foi compreendida desse modo nos textos que se 1he seguiram. 

2. Ο Parecer CFE 540/77 e sua compreensao da Educa~ao Artistica 

Ο Parecer CFE 540/77 insiste na ideia de que os compone~ 

tes do artigo 79 foram "preocupa9oes" do 1egis1ador com re1a9ao 

a forma~ao do educando. Em tres momentos a ideia aparece: 

J 

Nem α Zei nem ο Pαrecer CFE 853/71 determinαm~ porem~ 

α formα didaticα pelα quαZ seriαm αtingidos os objeti
vos educαcionαis impZ{citos no αrtigo 79. ΤαΖ omissαo 

nao seriα evidentemente umα fαlhα 3 mαs α decorrenciα 

do que prσcurαmos demonstrαr αο dizer que os elementos 
do αrtigo 79 nao constituem ' m αteriα' e sim 'preocupα

~oes' basicαs e que devem trαnscender αο 'pre-nucleo' 
e αο prόprio 'Nucleo Comum' que delαs deveriα impreg
nαr-se tαmbem. 

'Educα~ao Art{sticα ' 3 'Educα~ao ΜοrαΖ e C{vicα ' 3 'Edu
cα~ao F{sicα' enunciαdos αssim nao correspondem α cαm

pos de conhecimento3 α 'mαteriαs' portαnto 3 αο c ontra
rio do que α pαlαvrα 'Cienciαs 1 3 por exemplo 3 Zogo 
identificα. Sao 3 αntes 3 'preocupα~oes' essenciαis que 
forαm do Ίegislαdor e devem ser dos educαdores. (10) 

Αο enumerά-Zos no αrtigo 793 nao os encαrα nem como 
'mαteriαs' nα novα αcep~ao do termo3 nem como 'disdpli 
nαs' nα Zinguαgem trαdicionαl mαs como umα 'pr eo cupα~ 

~ao gerαl do processo formαtivo3 intr{nsecα α prόpriα 
finαlidαde dα escolα 3 porque pαrtes constitutivαs e in 
trαnsfer{veis dα educαr;ao do homem comum. (11) 

(9) Brasi1, Habi1ita9oes Profissionais no Ensino do 29 grau, 
Brasi1ia, Editora Expressao e Cu1tura/INL, 1972, p.57. 

(10)Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educa~ao, Revista Documenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p.25. 

(11) Idem, p. 24. 
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Por rnais abrangente que seja a no~ao de curricu1o conti-

da na reforrna de ensino, corno podern incorporar-se efetivarnente 

no ro1 de experiencias proporcionadas pe1a esco1a essas preocu-

pa96es enquanto "preocupaςδes"? Corn re1aς~o ~ Arte, viesse e1a 

no nuc1eo cornurn e n~o teria dado rnargern a urna ideia t~o vaga 

Diz ο texto: 

... ο desenvolvimento de αtividαdes αrt{sticαs dificil 
mente poder5 ocorrer no curto espαςo de umα αula d~ 
cinqΠentα minutos r ... J sao rαzoes de ordem pedαgόgicα 
αs que poderiαm justificαr semelhαnte dispensa de hora 
rio rigidαmente pre-fixαdo e que tαl medidα visαria 

exatαmente α vαlorizαr α educαςao αrt{stica~ permitin 
do-lhe um maior αlcαnce. Alguem nα escolα devera ser 
ο encαrregαdo de coordenαr essαs αtividαdes~ exigenciα 

que se criα indispensαvelmente .(12) 

Assim interpretαdos~ os componentes curriculαres deri
vados do αrtigo ?9 dificilmente cαberao nα estreitezα 

de uma cαrga horariα burocraticαmente cumpridα em cfn
terminαdα serie~ como se estά fαzendo muitαs vezes . 

Diante de serne1hante argurnentaςao e ο caso de perguntar: 

-corno, na rea1idade da esco1a brasi1eira, encaixar prograrna9oes 

f1exiveis dentro de urna reduzida carga horaria ja tornada pe1as 

outras rnaterias? Adernais , carnpos irnportantes do saber se subrne-

tern a estreiteza das cargas horarias burocraticas, por que nao a 

Arte? - -Mas ο prob1erna nao e apenas este. Se a Educaςao Artisti-

ca tivesse conseguido irnpor-se e ser va1orizada pe1a direς~o e 

professores de outras areas talvez ate conseguisse aque1a f1exi-

bi1idade. 

Α verdade e que, dez anos apos a obrigatoriedade da Edu-

(12) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educaς~o, Revista Docurnenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p. 26/27. 

(13) Idern, p.24. 
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caςao Artistica, a situaςao e deso1adora. Nurn fo1heto de divu1-

-
ga~ao da Sernana de Arte e Ensino, ocorrida ern 1980, na Universi-

dade de Sao Pau1o, escreve Ana Mae Barbosa: 

... depois de quαse umα decαdα de Arte obrigαtόriα nα 

escoZα~ privαdα e pubZicα~ que supostαmente αΖcαn~α to 
dαs αs cZαsses sociαis~ α Arte continuα α servir como 
meio de perpetuα~ao dα ordem sociαZ vigente~ funcionαn 

do como s{mboZo de distin~ao dαs cZαsses priviZegia 
dαs. -

Arte e hoje puro decorαtivismo nα EscoZα~ no senti
do literαl e simbόlico. Α fun~ao dα Arte e enfeitαr 

humαnisticαmente ο curriculo e α fun~ao do professor 
de Arte e enfeitαr α escolα nos diαs de festα. (14) 

Diante de ta1 quadro e de se perguntar: Tera a legis1a-

ςaο contribuido para esta situaςao? Da abrangencia dada pe1o Ρ~ 

recer CFE 853/71 a estreiteza conferida na pratica da educaςao 

artistica ο que tera ocorrido? 

Ο Parecer CFE540/77 tarnbern a1ude aos prob1ernas serios 

ocorridos na pratica, considerando que a rnaioria das esco1as, nao 

cornpreendendo ο sentido dos componentes do artigo 79, vem atri-

buindo em seus p1anos 

"Cαrgαs hor~riαs semαnαis que deixαm clαrα α imcompre
ensao do pαpel desses componentes no contexto curricu
lαr e revelαm αο mαis αrguto α inviαbilidαde de serem 
αlcαn~αdos~ por tαis meios~ os objetivos que dese
jα". (15) 

-
Ο Parecer insiste em que a indevida compreensao dos com-

(14) Ana Mae BARBOSA, fo1heto de divu1gaςao da Semana de Arte 
e Ensino, ocorrida em seternbro de 1980, prornovida pe1a Esco1a de 
Comunicaςoes e Arte, Departamento de Artes P1asticas, Universida 
de de Sao Pau1o. 

(15) Idern, p.24. 
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ponentes do artigo 79 tem 1evado as esco1as a um cumprimento bu-

rocratico de sua exigencia, como se pode perceber do prδprio tex 

to: 

Assim e que freq~entemente se αtribui umα horα semα 
nαl~ em determinαdα serie~ α Educα9ao Morαl e C{vicα ~ 

αοs Progrαmαs de Sαude e α Educα9ao Art{sticα . Ε α 
colocα9ao presume ο cumprimento de um dever ~ de certo 
modo burocratico ~ α ser cumprido ο mαis depressα pos 
s{vel ~ α fim de que se destinem cαrgαs horariαs mαis 
substαnciαis α outros estudos tαlvez tidos como mαis 

importαntes . 

Como α lei nao poderiα descer α explicα9oes de nα
turezα pedαgόgicα ~ tαis elementos curriculαres~ dαque 
le modo colocαdos ~ αtenderiαm αο αrtigo 79 e estαriα ~ 

pois ~ α escolα cumprindo α lei . 
Να verdαde ~ ha nisto um enorme engαno . Primeiro 

porque os αrtigos dα Lei n9 5 . 692/71 nao devem ser 
considerαdos forα do contexto dα legislα9ao e depois 
porque ~ αindα que isto fosse poss{vel ~ ο fαto pedαgό 

gi co nao deve ir α reb oque do fαto legα l . ( 16) 

Estas consideraςoes, feitas no inicio do Parecer, situam 

bem ο prob1ema, mas em seguida surgem os motivos que estariam 

dando margem a confusoes: 

Να praticα - e preciso tenhαm os educαdores α humildα 

de de reconhece - lo ~ os objetivos dα Educα9ao Art{sti= 
cα ~ dα Educα9ao Morαl e C{vicα~ dα Educα9ao Religiosα 
e dos Progrαmαs de Sαude tem sido αssiduαmente distor 
cidos . Nao por ma-fe ~ certαmente e felizmente~ mαs 
por inexperienciα ~ por fαltα de questionαmento e tαm 
bem~ pelα inexistenciα de recursos humαnos devidαmen
te prepαrαdos e em numero suficiente pαrα αtender α 
demαndα . ( 17) 

Inexperiencia , fa1ta de questionamento e inexistencia de 

recursos humanos sao as causas apontadas pe1o Parecer . Esses fa 

(16) Brasi1 , Conse1ho Federa1 de Educaςao, Revista Documenta 
n9 195, fev/77 , ano 15, p.24. 

( 17) Idem, p . 24/25. 
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tores podem existir no contexto educaciona1-artistico mas nao sao 

os predominantes nem tampouco os que estao a determinar a situa-

9a0 caotica da Educa9ao Artistica. Isto e, ocorrem esses fato-

res, porem conjugados com outros mais estruturais, como, por exem 

p1o, a impossibi1idade de ο sistema educaciona1 tomado como um 

todo poder abarcar a organiza9ao de atividades tao 1ivres como 

as apregoadas, ou como a estrutura dos cursos de 1icenciatura 

que estao preparando os professores de Educa9ao Artistica, pro-

fessores que, de acordo com a 1ei, devem ser po1iva1entes para 

ensinar no 19 grau: " ... αs escoZαs dever5o c ontα r com profess~ 

res de educαq5o αrt{sticα ~ preferenciαZmente poZivαZentes no 19 

grαu". (18 ) 

ο prob1ema do professor po1iva1ente e mais um dos serios 

empeci1hos a pratica da educa9a0 artistica. ο argumento 

para sua defesa, no nive1 da 1egis1a9ao, e ο seguinte: 

... ο professor do ensino do 19 grαu n5o tem de ser um 
especiαZistα em determinαdαs divisoes dα Arte. Conquαn 

to sem desconhecer essαs divisoes~ cαbe-Zhe αpresentαr 

gZobαZmente os recursos αrt{sticos de e xpressao e comu 
nicαqao dentre os quαis venhαm os estudantes α seZeci~ 

nαr os que mαis se αjustem as vαriaveis de seu mundo 
interior . Ο processo~ no cαso~ e ~ncompαrαveZmente 
mαis importαnte que os resuZtαdos esteticos α obter. 

::: ·~·t~t~~~·~~~;~~·[d~~~j·~~~~~b~~·~·j~;~···~~t{~;i~~ 
nα substαnciαZ unidαde que reveste em meio as suαs dis 
tintαs mαnifestαqoes . 

usado 

como ja se afirmou, ( 2 Ο) a ideia do professor po1iva1ente 

( 18) 
n9 195, 

(19) 
mos dos 

(20) 
mento", 

Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educa9ao, Revista Documenta 
fev/77, ano 15, p .26. 
Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educa9ao, Curricu1os Mini-

~ · 1 a d Β .. 1. 1974 144 Cursos de Nl ve1 Super1or, . e . , ras1 1a, , Ρ. . 
Ana Mae BARBOSA , "Arte-educa9ao: Padroes de Desenvo1vi
traba1ho mimeografado, CEDES, Campinas. 



181 

~ "umα versαo reduzidα e incorretα do princ{pio dα interdiscipli 

nαridαde 3 ou αrtes relαcionαdαs 3 muito populαr nαs escolαs αmeri 

cαnαs nos ~Ztimos dez αnos". Ademais, ο traba1ho em arte ha de 

respeitar a 1inguagem prόpria a cada campo artistico e, como 

apontou De11a Vo1pe( 21 ) cada forma de arte possui uma estrutura 

objetiva gerando seus prόprios va1ores e desempenhando uma fun-

ςaο est~tica e gnosio1ogica insubstituive1, ο que 1eva as mutuas 

intraduzibi1idades de cada sistema especifico: determinadas ex-

pressoes 1iterarias sao inapreensiveis atrav~s, por exemp1o, dos 

meios expressivos do cinema, assim como determinadas formas vi-

suais sao impossiveis de traduςao verba1. 

Considerando a natureza especifica de cada 1inguagem ar-

tistica, nao vemos como possa ο professor 

"Apresentαr globαlmente os recursos αrt{sticos de ex
press~~ e comunicα~ao dentre os quαis venhαm os estu -
dαntes α selecionαr os que mαis se αjustem as vαria

veis de seu mundo interior". 

Levada a serio, e uma exigencia muito grande que se faz ao 

professor de arte- e que ο proprio curso nao da condiςoes de que 

seja atendida. 

Α 1egis1aςao fa1a reiteradas vezes em processo e produto, 

com a enfase sempre recaindo sobre ο primeiro. "Ο p r ο c e s s ο 3 ( • •• J 

i incompαrαvelmente mαis importαntes que os resultαdos α obter"; 

aspecto que tamb~m e enfatizado nos "Guias Curricu1ares" propos-

tos para a rede oficia1 do ensino pau1ista. 

(21) Ga1vano DELLA VOLPE, De11a Vo1pe: Socio1ogia, org. da 
co1etinea Wi1con Joia Pereira, SP, Edit. ~tica, 1979, 183p. 
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3. Processo e Produto Artistico 

Α ideia de que ο processo importa mais que ο produto,nas 

au1as de arte, e consequencia direta da teoria de Viktor Lowen 

fe1d. ( 22 ) Tornou-se inc1usive um "s1ogan" bastante difundido, e~ 

bora muitas vezes com ο desconhecimento de suas imp1icayoes teo-

ricas. Os "Guias curricu1ares", por exemp1o, inspiraram-se dire 

tamente na formu1a9ao 1owenfe1diana. Senao vejamos. Α respeito 

da arte da crian9a diz Loντenfe1d: 

Ραrα α criαnqα 3 α αrte nao e α mesmα coisα como pαrα 

ο αdulto. Emborα sejα dif{cil dizer3 exαtαmente 3 ο 

que α αrte significα pαrα quαlquer αdulto 3 em pαrticu
lαr3 ο termo 'αrte' tem3 gerαlmente 3 conotαqoes bem de 
finidαs. Entre estαs 3 estao αs de museus 3 quαdros pen 
durαdos nαs Ώαredes 3 pintores bαrbudos 3 reproduqoes em 
cores . . . ( 2"3) 

Α esse mesmo respeito, dizem os "Guias" em sua Introdu9ao: 

Entender αrte como expressao requer umα distinqao bαs
tαnte clαrα entre ο que sejα αrte pαra adultos e ο que 
sejαm αtividαdes αrt{sticαs reαlizαdαs por criαnqαs e 
αdolescentes. Arte 3 obrαs-primαs 3 αssociα-se α mu
seus3 pinαcotecαs 3 teαtro 3 orquestrαs ... (24) 

Lowenfe1d: 

Ραrα α criαnqα 3 α αrte e αlgo muito dif~r e 1~S)e consti 
tui 3 primordiαlmente um meio de expressαo. 

(22) Viktor LOvlliNFELD, Desenvo1vimento da Capacidade Criado
ra, SP, Edit. Mestre Jou, 1977, 448p. 

(23) Viktor LOVlliNFELD, op. cit., p.18. 
(24) Sao Pau1o, Secretaria de Educa9ao, Guias curricu1ares 

propostos para as materias do nuc1eo comum do Ensino de 19 grau, 

1975, p.26. 
(25) Viktor LOWENFELD, p.l9. 
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Ε os "Guias": 

Νο cαmpo pedαgόgico e outrα α conotα~ao. Α designα~ao 
expressao - expressao musicαZ~ expressao plasticα~ ex
pressao corporαl -nao e fortuitα. Indicα ο objetivo 
pelo quαl e propostα: nao se visα α formα~ao de αrtis 
tαs~ mαs sim desenvolver ο potenciαl criαdor de cαdα 

indiv{duo. Α suα mαneirα cαdα criαn~α cαntαra~ fαlαr~ 
de senhαra~ movimen tαr-s e. ( 26) 
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~ evidente a transposi~ao da teoria de Lowenfe1d, teoria 

que ja nao e pacifica (v. parte ΙΙ) pe1a sua posi~ao individua-

1ista e pe1a forma como re1ativiza a Histδria da Arte, superva1o 

rizando a auto-expressao e enfatizando a arte como processo, afas 

tando ο estudante da obra de arte adu1ta, dicotomizando a arte 

que se faz na esco1a e a arte que se faz fora da esco1a, desva1o 

rizando-a em termos de produto. A1em do fato de nao ter exp1or~ 

do a arte como cogni~ao, uma vez que baseou toda sua teoria ape-

nas na ideia de desenvo1vimento, deixando a margem toda contri-

b . - d . 1 . d - ( 27 ) 
Ul~ao a pslco ogla a percep~ao. 

4. os Objetivos da Educa~ao e a concep~ao de Arte na Educa~ao 

De acordo com ο artigo 19 da Lei 5.692/71, ο ensino de 

19 e 29 graus 

(26) Guias Curricu1ares, p.26. 
(27) Contribui~ao que no campo da arte foi sistematizada espe 

cia1mente por Rudo1f ARNHEIM, Ε1 Pensamiento Visua1, Β. Aires~ 
Eugeba, ~971, 343~. e do mesmo autor Arte y Percepciδn Visua1. 
8. edi~ao. Β. Alres, Eudeba, 1973, 409p. 
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"Te~ por objetivo gerαl proporcionαr αο educαndo α for 
mαςαο necessariα αο desenvolvimento de suαs potenciαli 
dαdes como elemento de αuto-reαlizαςao~ quαlificαςaopα 
rα ο trαbαlho e prepαro pαrα ο exerc{cio consciente da 
cidαdαniα". 
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Os objetivos para ο ensino pUb1ico pau1ista eήcontrarn-se 

definidΦs no Regimento Comurn das Esco1as Estaduais de 19 grau, ~ 

traves do Decreto n9 10.623/77, que em seu titu1o Ι, capitu1o ΙΙ 

diz: 

Artigo 29 - Α Escolα de 19 grαu destinα-se a formαςao 

dα criαnςα e do pre-αdolescente visαndo αο desenvolvi
mento de suαs potenciαlidades como elemento de αuto

reαlizαςao~ qualificαςao parα ο trαbαlho e prepαro pα
rα ο exerc{cio consciente da cidαdαniα~ vαriαndo em 
conteudo e metodos segundo αs fαses de desenvolvimento 
dos αlunos. 

Artigo 39 - Os objetivos de 19 grau deverao convergir 
parα os fins mαis αmplos dα Educαςao~ estαbelecidos no 
αrtigo 19 da Lei 4. 024 de 20 de dezembro de 196l. (28) 

ο Codigo de Educa9ao do Estado de Sao Pau1o (Lei 10.125/ 

68), no Livro Ι, Parte Gera1, em seu artigo 59, inciso ΙΙΙ diz 

que a educa9ao deve visar ο desenvo1vimento da capacidade de com 

preensao dos prob1emas da civi1iza9ao contemporanea, e de ajusta 

mento as mudan9as sociais. Νο inciso VI afirma que tambem e seu 

objetivo "ο estreitamento dos Ζαςοs de unidαde nαcionαl e α com-

-
preensαo internαcionαl". 

Como os componentes curricu1ares devem atender aos fins 

maiores da educa9ao, resta examinar se a Educa9ao Artistica esta 

em acordo com aque1as fina1idades. Diz ο Parecer CFE 540/77 a 

respeito da arte: 

(28) Regimento Comum das Esco1as Estaduais de 19 grau, Decre
to 10.623/77, Companhia Editora Naciona1, 24 paginas. 
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Ε preciso considera-lα nao 'c omo derivαtivo ou αdorno 
dα existenciα humαnα'~ mαs tendo α αrte 'como condi~ao 
dα vidα e dα sociedαde '. Α educα~ao αrt{sticα nao se 
dirigira~ pois~ α um determinαdo terreno estetico. Εlα 
se detera~ αntes de tudo~ nα expressao e nα comunicα
~ao~ no αgu9αmento dα sensibilidαde~ aue instrumentαli 
zα pαrα α αpreciα~ao~ no desenvolvime~to dα imαginα~αo~ 
em ensinαr α ver como se ensinα α ler~ nα formα9ao me 
nos de αrtistαs do que de αpreciαdores de αrte ~ ο que 
tem α ver diretαmente com ο lαzer - preocupα~ao colocα 

dα nα ordem do diα por sociόlogos de todo ο mondo ~ e 
com α quαlidαde de vidα. (29) 
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Ligar a fun9ao da arte ao 1azer, numa sociedade subdesen 

vo1vida como a nossa, nao nos parece prioritario, uma vez que 

1onge estamos da situa9ao em que a substitui9ao do traba1ho huma 

no pe1as maquinas tenha gerado grande parte do tempo para ser 

consumida pe1o 1azer - a1em de ser contestave1 a co1oca9ao da ar 

te nestes termos (se a arte e atividade cognoscitiva como as de-

mais atividades informantes do rea1, querer reduzi-1a ao preen-

chimento do tempo OCiOSO e uma posi9a0 ideo1ogica cujas imp1ica-

9oes nao cabem nos limites da analise que ora empreendemosl. Ce~ 

trar a dire9a0 da arte para a orienta9a0 do lazer e preconceito 

que ja ocorreu na histδria da arte brasileira: 

... α αrte como criα9aa~ emborα αtividαde mαnuαl ~ che
gou α ser moderαdαmente αceitα pelα sociedαde como s{m 
bolo de refinαmento~ quαndo prαticαdα pelαs clαsses 

αbαstαdαs pαrα preencher αs horαs de lαzer ( ... ) [na 
epoca de D. Joao VI]. (30) 

Alem do aspecto do 1azer, ο I?arecer fala na forma9ao " me 

nos de αrtistαs do que de αpr eciαdores de αrte" ~ aspecto total 

(29) Brasil , Conselho Federal de Educa9ao, Revista Documenta 
n9 195, fev/7 7, ano 15, p.26. 

(30) Ana Mae BARBOSA; Arte-Educa9ao no Brasil , l.a edic ., SP, 
Editora Perspectiva, 1978, p.27. 
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mente deixado de 1ado, na pratica esco1ar, em favor da pratica 

de tecnicas artisticas ou de metodos surgidos em outros momentos 

da histδria da educa9ao brasi1eira. Α nive1 estadua1, os "Guias" 

curricu1ares nao reforyam este aspecto da apreciaςao de arte poE 

que vem a arte infanti1 separada da arte adu1ta, como ja foi dis 

cutido. 

Mas ο Parecer fa1a no aguςamento da sensibi1idade para 

habi1itar a apreciayao, no desenvo1vimento da imaginaςao, no "en 

sinar a ver como se ensina a 1er". 

Cabe perguntar em primeiro 1ugar ο que e aguςar a sensi-

bi1idade. Se se pretende aguςar a sensibilidade para capacitar 

a apreciaςao e preciso ter em conta que 

... desde Leonαrdo dα Vinci vem-se evidenciαndo que Ar 
te e coisα mentαZ~ ( ... )α emoqao e mαteriα-primα da 
Arte~ que todαviα se utiZizα dαs operαqoes refZexivαs 

pαrα se tornαr in te Zig:tve Ζ. ( 31) 

Desse modo, ο aguςamento da sensibi1idade se fara com 

igual aguςamento dos mecanismos cognitivos. Isto e, se conside-

rarmos que: 

... nα criα~ao ( ... ) nao interv~m predominαntemente os 
fαtores αfetivos~ mαs sao mobiZizαdos com α mesmα in
tensidαde os fαtores refZexivos~ ou meZhor~ todαs αs 

ope rα~oes men tαis ou fαtore s do in te Zecto. ( 32) 

Na verdade, ο Parecer va1oriza a forma9ao de apreciado-

res de arte. Ε a ideia acorda com a constataςao de que: 

(31) Ana Mae BARBOSA, Teoria e Pratica da Educaςao Artistica, 
2.a ed., SP, Editora Cu1trix, 1978, p. 111. 

(32) Ana Mae BARBOSA, op. cit., p. 111/112. 
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... nem todα cr~αn~α vira α ser um produtor de Arte~ 

mas todas poderao ser observadorαs efetivαs~ extrαindo 

do consumo visuαZ os mesmos benef{cios αuferidos nα 

α~aο sobre os mαteriαis e nα constru~ao de s{mboZos. (33) 
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Mas essas ideias encontrarao dificuldades de efetivaςao 

se a Educaςao Artίstica for considerada nu mα areα bαstαnte gene-

rosαf (Zeiα-se gen~ricα)~ ne sem contornos fixos~ flutuαndo αο sα 

b - . d~ . d . n ( 3 4) 
or dαs ~en enc~αs e os ~nteresses como quer ο Parecer. 

Considerada generica e sem contornos fixos, na pratica, 

como podera ο estudante "aprender a ver como aprende a ler"? Pa 

ra tal aprendizagem cria-se a exigencia do conhecimento especίfi 

co com contornos fixos como possibilidade de decifrar ο codigo 

subjacente a obra: 

... αprender α ver α obrα de αrte significa α αpreen

sao do seu cόdigo~ nao como um cόdigo em si mesmo~ um 
Zexico e umα grαmaticα~ mαs como exigenciα e estruturα 
dα prόpria obrα. (35) 

Para aprender a ver como se aprende a ler (proposta do 

Parecer) e, portanto, para ter condiςoes de decodificar a mensa-

gem transmitida pelo objeto visual, exige-se um desenvolvimento 

da percepςao do estudante, incluindo a propria historicidade do 

objeto percebido. 

Incluir a historicidade da obra de arte no ensino da 

apreciaςao artίstica nao significa incluir ο historicismo: 

(33) Idem, p.l13. 
(34) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educaςao, Revista Documenta 

n9 195, fev/77, ano 15, p.26. 
(35) Αηa Mae BARBOSA, op. cit., p.l14. 



E~se ~ desenvolvimento esp~c{fico dα percep~ao em rel α 
~αo α obrα de Arte poderα comportαr α historicidαde mαs 

nunc~ ο historicismo ~ isto e~ podera permiti r umα re
flexαo αcercα dα internαlizα~ao do t empo nα estruturα 

dα obrα ~ ou melhor ~ dα inte rse~ao do n{vel diαcr oni co 

com ο n{vel sincronico. Isso quer dizer: um estudo 
dos elementos que ocorrem simultαneαmente nα obrα ~ que 
considere suα dimensao diαcronicα ~ inquirindo em que 
mαneirα se integrαm ou se revelαm nes$α obrα estrutu
rαs semelhαntes que α αntecederαm . (36) 
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~ importante alertar para este aspecto porque, numa abor 

dagem historiografica em que os fatos sao ensinados numa ordem 

cronolόgica sem reflexao acerca da internalizaςao do tempo, ο e~ 

tudante nao apreendera a arte como produto de homens situados num 

contexto concreto e com toda a variedade de condicionamentos. Α 

moderna arte fotografica, por exemplo , ja consegue obter os mes-

mos efeitos plasticos conseguidos pelos impressionistas que, na 

epoca, significaram uma revoluςao nas formas de representaςao. 

Um estudo que comporte a historicidade, nos termos supra descri-

tos, dara elementos para que os estudantes saibam apreciar ο ob-

jeto nos dois contextos histόricos. 

Tais exigencias teoricas para a consecuςao dos fins visa 

dos para a Educaςao Artistica nao receberam do Parecer CFE 540/77 

a consideraςao que mereceriam. 

Em p rimeiro lugar, ο Parecer reforςa apenas explicitamen 

te a importancia dos componentes do artigo 79 quando diz: 

Α importanciα ' dos elementos previstos pelo αrtigo ?9 
pαrα α formα~ao do homem e tαl que α lei ~ elα propriα ~ 
os enumer α. Ε ο fαto de α lei ~ elα mesmα os destαcα ~ 

αο mesmo tempo em que αtribu {α αο Conselho Federαl de 
Educα~ao ~ no αrt. 49 ~ α competenciα de fixαr~ ' pαrα 
cαdα grαu αs mαteriαs do Nucleo-Comum '~ evidenciα quα~ 

(36) Αηa Mae BARBOSA , op. cit., p .ll4. 



to aqueles 3 α preocupα9a0 do legislαdOr 3 como se pro
curαsse evitαr ο risco de α Educα9ao Art{sticα 3 α Edu 
cα9ao Morαl e C{vicα 3 α Educα9ao F{sicα 3 e Educα9ao 
Religiosα e os Progrαmαs de Sαude nao receberαm ο 

reαlce que conVem nα educα9a0 dαs criαn9αs e αdoles
centes. (37) 
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Poder-se-ia perguntar: ο fato de a propria lei te-los 

destacado nao provocou sua separa9ao do Nucleo-Comum e conseque~ 

te posi9ao de dubiedade? Acaso ο legislador nao poderia ter evi 

tado ο risco de aqueles componentes nao receberem ο realce conve 

niente, articulando-os na elabora9ao do Nuc1eo-Comum? 

Em segundo 1ugar, se ο problema da Educa9ao Artistica e 

geral, tendo provocado a necessidade de manifesta9ao do Conselho 

Federa1 de Educa9ao nao se pode pretender atribuir cu1pas a 

ve1 individua1, como neste passo: 

Um dos serios problemαs que enfrentα α implαntα9ao dα 

novα reformα educαcionαl e ο fαto de α importanciα dos 
objetivos educαcionαis nao ser compreendidα3 αindα3por 

muitos educαdores. Fos$e-o 3 norteαriαm por eles suαs 

α9oes profissionαis. (38) 

~ preciso saber se ha condi9oes para a consecu9ao dos ob 

jetivos propostos, pois, de acordo com a pesquisa que fizemos en 

tre professores de Educa9ao Artistica, verificou-se a existencia 

de muitos prob1emas que impedem sua viabiliza9ao. 

Α colocayao dos componentes do artigo 79 e feita, no Pa

recer CFE 540/77, em termos distantes, transcendentes, metafisi-

cos. Veja-se: 

(37) Brasi1, Conse1ho Federal de Educa9ao, Revista Documenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p. 23/24. 

(38) Idem, p. 24. 
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vos 
los 
que 

como preocupa9ao basilar~ esse conjunto de objeti
transcende ao que seria um 'pre-nucleo' formado pe 

elementos do art. ?9 e ao p~όpr~o 'Nucleo-(~~fum'~ 
deve ser por tais preocupaςoes ~mpregnado. 
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Esse conjunto, na 1ei, transcende a tudo; e, na pratica, 

nao tem conseguido ser mais importante que qua1quer materia. 

Em terceiro 1ugar, ο prob1ema diz respeito ao tratamento 

metodo1ogico que tem sido dispensado a Educa9ao Artfstica. De 

acordo com ο Parecer CFE 853/71 e com a Reso1u9ao n9 8/71 do Con 

se1ho Federa1 de Educa9ao, as materias sao esca1onadas em ativi-

dades (aprendizagem mediante experiencias no sentido de atingir, 

gradativamente, a sistematiza9a0 de conhecimento) 1 em areas de 

est;udo (formadas pe1a integra9ao de conteudos afins, onde as ex-

periencias tendem a equi1ibrar-se com os conhecimento sistemati-

cos) e em discip1inas (onde a aprendizagem se desenvo1ve sobre 

conhecimentos sistematicos) . 

Α Educa9ao Artίstica tem sido dado ο tratamento de ativi 

dade. Ο Parecer 540/77 deixa c1ara essa orienta9ao quaηdo diz: 

" ... ο trabalho deve se desenvolver sempre que possivel por ati

vidades e sem preocupa9ao seletiva". ( 4 Ο) 

Se se considerar que a arte e importante para ο desenvo1 

vimento pessoa1 do ser humano, na medida ~m que desenvo1ve sua 

percep9ao, sua criatividade, defender-se-a imediatamente sua co-

1oca9ao como atividade uma vez que e atraves do fazer artίstico, 

isto e, das atividades (aprendizagem mediante experiencias) que 

serao possίveis aque1es progressos. 

Mas a arte tem importancia para ο homem como objeto de 

estudo, como assunto. Ademais, ο fazer arte e importante mas nao 

(39) Brasi1, Conselho Federa1 de Educa9ao, Revista Documenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p.24. 

(40) Idem, p.26. 
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suficiente para compreender ο fenomeno artistico em sua dimensao 

humana e cu1tura1. Tambem os meios de comunicaςao de massa exi-

gem que se procure entender ο que se ve, tornando indispensave1 

ao estudante a forw .a ςao de sistemas va1orativos para se situar e 

compreender as diferentes manifestaςoes artisticas. Ο desenvo1-

vimento da percepςao em re1aςao a obra de arte, comportando a 

historicidade, tambem nao e atingido simp1esmente com ο fazer ar 

tistico. Torna-se necessario que a arte seja ainda tratada como 

discip1ina, possibi1idade que, a nive1 de 19 grau, nao 1he esta 

vedada: 

... fugimos αοs dogmαtismos sempre empobrecedores ~ dαn 

do predominanciα e nao exclusividαde as 'αtivi dαdes ' 

dαs siries iniciαis~ as '~reαs de estudo' dos anos res 
tαntes do 19 grαu e as 'disciplinαs' do 29 grαu. Isso 
permite que α escolα~ quαndo este sejα ο cαso~ incluα 

umα areα de estudo nα terceirα sirie~ por exemp lo~ umα 
disciplinα nα sitimα ou αtividαdes de nαturezα profis
sionαl no 29 grαu. (41) 

Dup1amente exp1orada podera ser a Educaςao Artistica: 

... α Arte nα educα~ao deve ser umα disciplinα e u mα 

αtividαde~ pαrα usαr os termos do pαrαgrαfo 2.2. do R~ 
lαtorio do Grupo de Trαbαlho pαrα α Reformα do Ensino. 
Isto significα que deve ser duplαmente explo rαdα nα e~ 

colα: como processo~ ~igαdα α ~bjetivos dα ~p~icol ogiα 

dα criαn~α e dα Educα~αo ~ enfαt~zαdos nα prαt~ca dα Ar 
te~ e como produto~ Zigαdα especific~mente as discipli 
nαs dα Arte~ enfαtizαdαs nα observα~αo dαs obrαs. (42) 

A1em de 1igada as discip1inas da Arte, a exp1oraςao da 

(41) Parecer 853/71, Brasi1, Habi1itaςoes Profissionais no 
Ensino de 29 Grau, Editora Expressao e Cu1tura/INL , Brasi1ia, 
1972, p.65. 

(42) Ana Mae BARBOSA , Teoria e Pratica da Educaςao Artistica, 
2.a ed., SP, Editora Cu1trix, 1978, p.112. 
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arte como produto incluiria ο estudo da compreensao dos codigos 

subjacentes a arte veiculada pelos meios de comunica9ao de massa. 

Α articulaςao entre ο que se faz em termos de processo e em ter

mos de produto e imprescind1vel para que a arte seja recuperada 

dentro do processo educacional: 

t necessario que se estαbele~α umα ponte entre ο trαbα 
lho pratico dα Arte como processo de desenvolvimento 
individuαl e pessoαl e ο trαbαlho de ver e αpreciαr α 

Arte como produto dα αtividαde do αrtistα ( ... ) possi
bilitαndo-lhes [aos estudantes] nao sό ο fαzer αrt{sti 

co mαs tαmbem ο contαto progrαmαdo com α obrα de αrte 
αdultα. (43) 

Essa forma de exploraςao da Educa9ao Artistica atenderia 

ao objetivo pretendido pelo Parecer CFE 540/77, que considerou 

que os componentes do artigo 79 visam a humanizaςao do estudante: 

Como os objetivos de cαdα mαteriα devem conduzir~ em 
ultimα αnalise~ αοs fins dα educα~ao~ por viα dos obje 
tivos gerαis de cαdα grαu de ensino~ tornα-se mαis ev~ 

dente αindα que · ο desenvolvimento dαs potenciαlidαde; 
do educαndo~ tαnto pαrα α αuto-reαlizα~ao como pαrα ο 

trαbαlho e ο exerc{cio consciente dα cidαdαniα nao po
dem prescindir do que prescreve ο αrtigo 79~ que visα~ 
em rigor~ α instαlα~ao no homem de suα plenα humαnidα
de. (44) 

Para instalar no homem sua plena humanidade faz-se nece~ 

rario dar-lhe os instrumentos para compreender sua realidade e 

seus condicionamentos. Resultados inating1veis se as aulas de 

arte derem exclusividade as atividades de "livre expressao" vi-

(43) Ana .Hae BARBOSA, Teoria e Pratica da Educaςao Artistica, 
2.a ed., SP, Editora Cultrix, 1978, p.ll3. 

(44) Brasil, Conselho Federal de Educa9ao, Revista Documenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p.24. ο grifo e nosso. 
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sando ο desenvo1vimento da "criatividade". 

Se a Educa9ao Artistica for entendida com a abrangen-

cia necessaria, podera ter desenvo1vimentos muito grandes. De 

acordo com a Reso1uςao n9 161/80 da Secretaria de Educa9ao de Sao 

Pau1o, foi instituido, junto ao Gabinete da Coordenadoria de Es-

tudos e Normas Pedagogicas, ο grupo de Ensino Artistico -GEA--

para, entre outras funςoes, programar, contro1ar e ava1iar proj~ 

tos especiais da Secretaria da Educaςao, bem como projetos co-

~ - - (Δ5) 
muns as Secretarias da Educaςao e da Cu1tura na area dasArtes.· 

Α va1orizaςao uni1atera1 da exp ressao enfatizada pe1a 1egis1a-

ςaο ta1vez impe~a ο intercambio desse GEA com ο sistema esco1ar. 

5. Α Ava1iaςao em Educa9ao Artistica 

Α respeito do prob1ema da ava1iaςao diz ο Parecer CFE 

540/77: 

Α propόsito~ α verificα9ao dα αprendizαgem nαs αtividα 

des que visem especificαmente α Educα9ao Art{sticα nαs 
escolαs do primeiro e de segundo grαus nao se hαrmoni
zα tαmbem com α utilizαςao de criterios formαis. 

Essαs αtividαdes~ mesmo quαndo espec{ficas~ quαndo 

se presume umα opςao do αluno correspondente αs suαs 

poss{veis αptidoes~ nao visαm α formαςao de αrtistαs. 

Nao fαriα sentido~ pois~ mαnter-se ο αluno preso α umα 

opςao nα quαl ο seu desempenho nao revelα seu mαior in 
teresse~ negαndo-lhe α oportunidαde de outrαs experien 
ciαs~ e muito menos impedir α promoςao de serie aquele 
que nao αpresente resultados sαtisfαtόrios em termos 
de produto: ο desenho 'feio'~ α dαnςα cαnhestrα~ α re 
presentαςao dissonαnte no grupo~ ο cαnto desαfinαdo no 
coro. Ε isto porque α . importanciα dαs αtividαdes αr

t{sticαs nα escolα reside no processo e nao nos seus 
resultαdos. (46) 

(45) Sao Pau1o (Estado), Secretaria da Educaςao, Coordenado
ria de Estudos e Normas Pedagogicas, Legis1aςao de Ensino de 19 
e 29 graus (Atua1izaςao); compi1aςao e organizaςao de Les1ie Μ. 

J.S.Rama e outros, 1980, vo1.X, ju1ho a dez/80, p.250. 
(46) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educaςao, Revista Documenta 

n9 195, fev/77, ano 15, p.25. 
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Α Educa9ao Artistica, seguindo e5ta orientaςao, tern 5ido 

con5iderada atividade~ ava1iando 05 a1uno5 corn apura9ao apenas 

de a55iduidade nao va1endo a nota que ο profe550r atribui para 

fin5 de prorno9ao. 

Ta1 5itua9ao tern de5contentado 05 profe55ore5. 

Α preocupayao dos profe55ore5 de Arte com re1ayaO a sua 

area tern-se reve1ado continuarnente. Urn professor de De5enho, 

por exernp1o, enviou urna correspondencia ao Conse1ho Federa1 de 

Educa9ao onde, entre outros aspectos, tece considera9oes sobre a 

pouca importancia dada ao Desenho no curricu1o. Pe1o Parecer 

1071/72, ( 47 ) ο C.F.E. rnostra-1he a irnportancia do Desenho na edu 

ca9ao gera1 e na forrna9ao especia1 e faz urn 1evantarnento da5 op-

9oe5 na area da5 habi1ita9oe5 profi55ionai5, conc1uindo que -5ao 

infundado5 05 receio5 de fa1ta de rnercado para ο profe550r de De 

5enho. Diz ainda ο Parecer: 

Ο emprego do termo amplo 'educa9ao art{stica' indica α 
necessidade do ensino de diferentes aspectos art{sti
cos~ para α [orma9ao da crian9a e do adolescente. Ο 

professor de Desenho nao se deve dedicar exclusivamen
te ao exerc{cio da disciplina sob ο enfoque tecnico ou 
art{stico; deve ser ο educador da arte ~ no plano da for 
ma9ao do aluno. (48) · -

Ma5 ο intere55ante e que rnuito5 profe550re5 5ao educado-

re5 da arte e rne5rno a55irn nao con5eguern ter 5eu traba1ho va1ori-

zado. Urna profe55ora que re5pondeu ao que5tionario que 1he apre 

5entarnos (v. capitu1o ΙΙΙ de5te traba1ho) e5creveu a parte : 

(47) Bra5il, Con5e1ho Federa1 de Educa9ao, Revi5ta Docurnenta 
n9 143, out/72, ano ΧΙ, pp.20-23. 

(48) Idern, p. 21/22. 



AfinαZ3 somos ou nao somos professores? Fizemos umα 
FαcuZdαde 3 αs αuΖαs sao de 50 minutos (40 ou 45) 3 rece 
bemos ο mesmo vαZor monetario (Lic. PZenα) e por que a 
nossα αuΖα nao tem notα? Por que nao serve pαrα nαdα? 
Ε menos importαnte do que αs outrαs? Somos menos pro
fessor? Ε por isso que os αZunos pouco correspondem. 
Ate eZes nao nos dao vαZor. Educα~ao Art{sticα e des
vαZorizαdα3 mαΖ αceitα 3 αte peZos pαis 3 e α cuZpα e sό 

nossα. InfeZizmente 3 os αZunos de hoje se vαZorizαm α 

penαs peZα notα 3 e se nao ha notα~ quαndo eles ficαm 

sαbendo~ pobres de nόs: nos ignorαm nα sαΖα de αuΖα. 
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Se a arte receber ο dup1o enfoque aqui apontado - como 

discip1ina e como atividade - devera necessariamente contar com 

ava1ia9ao para fins de promo9ao. Deve desfazer-se ο receio do 

1egis1ador de que ο a1uno fique retido pe1o "desenho feio" 3 pe1a 

"dαn~α cαnhestrα" 3 pe1a "repr esentα~ao dissonαnte no grupo " ou pe 

1ο "cαnto desαfinαdo no coro" porque a "importanciα dαs αti-

vidades art{sticas na escola reside no processo e nαο nos seus 

resuZtαdos". ( 49 ) Encarada como discip1ina, a Educa9ao Artίstica 

estudara ο produto da arte atraves dos tempos, abrindo-se a pos-

sibi1idade de um estudo do homem por suas produ9oes chamadas ar-

tisticas. 

A1em de tudo, ha de se perceber que a reten9ao de um a1u-

no nas outras areas curricu1ares tambem oferece perigos e amea 

9as na medida em que ο docente podera va1orizar determinadas com 

petencias no 1ugar de outras. Ο prob1ema parece ser ο de se dis 

cutir todo ο processo de ava1ia9ao (ta1 como atua1mente pratica-

do) ao inves de se negarem ao professor de Educa9ao Artίstica os 

mecanismos de ava1ia9ao forma1. Ta1 como esta a situa9ao, a av~ 

1ia9ao sem fins de promo9ao em Educa9ao Artίstica, embora exp1i-

(49) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educa9ao, Revista Documenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p.26. 
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citamente queira dar uma dirnensao rnaior a area, rebaixa-a tacita 

rnente e parece duvidar da cornpetencia profissional do professor 

d Α t (50) 
e r e. 

6. Ο que a legislaςao inclui ern Educaςao Artistica 

Se a Lei 5.692/71 pretendeu dar urna abrangencia rnaior 

aos cornponentes do artigo 79 1 e de se perguntar 1 no carnpo da ar-

te 1 ο que se condena nos procedimentos do passado e ο que deve ser 

agora incluido. 

Ο Parecer CFE 540/77 preocupa-se ern analisar a natureza 

das atividades que deveriarn ser cornportadas na Educaςao Artisti-

ca tal corno foi concebida na nova legislaςao. Considera que 1 a~ 

tes da lei 5.692/71 1 ensinava-se ο Desenho 1 a Musica e os Traba-

lhos Iνianuais 1 rnas de :Eorrna inadequada para os obj eti vos ora pre-

tendidos. Α respeito do D~senho afirma: 

ο Desenho era e continua sendo~ sem qualquer duvi
da~ um poderoso elemento de educaςao e um imprescind{
vel instrumento para um melhor desempenho do homem~ em 
multiplas circunstancias. Ο ensino do Desenho~ entre
tanto~ por si sό~ nao satisfaz α expectativa em relaςao 
a Educaςao Art{stica. 

Alem do mais~ quando ο ensino do Desenho se concen
tra na geometria~ ele se desloca~ com mais proprieda
de~ para ο campo das Ciencias~ 'materia' na qual α Ma
tematica se inclui como conteudo espec{fico para efei 
to . de obrigatoriedade~ nos termos do Parecer 853/71. {5lj 

Mas e de se questionar ο rnotivo de a Geornetria fugir do 

(50) Conhecernos varios casos de escolas que levarn os alunos a 
crerern que a Educaςao Artistica pode promover ou reter ο aluno. 
Ο expediente e usado preferencialmente ern escolas particulares. 

(51) Brasil, Conselho Federal de Educaςao, Revista Docurnenta 

n9 195, fev/77, ano 15,p.27. 
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ambito do professor de arte. De fato, como fartamente mostrou 

Ana Bae Barbosa em livro fundamental porque unico no campo e ri

co em fontes bibliograficas, (52 ) ο ensino da geometria surgiu em 

um momento determinado da historia com precipuos objetivos de 

consecu9ao do ideario positivista que via nesse meio a forma de 

educar ο carater e a mente racionalista. Αο mesmo tempo (ini-

cios do seculo ΧΧ), a corrente liberal, representada em especial 

por Rui Barbosa, tambem defendia ο ensino da geometria mas com 

objetivo de habilitar tecnicamente os estudantes para a nascente 

industrializa9ao. Quando a geometria foi sendo deixada de lado 

nos curriculos, foram se "geometrizando" os programas de desenho, 

que antes ensinavam ο desenho decorativo. Heran9a das prirneiras 

decadas do seculo, ο desenho geometrico e ainda ensinado nos mes 

rnos rnoldes de entao. Ε e considerado por muitos professores "co 

rno ο unico modo de valorizar a area". Talvez por causa disso, ο 

Parecer CFE 540/77 desloca a geometria para ο carnpo da Matemati-

ca. Resta saber se na Maternatica tera orienta9ao diversa. 

Se considerarmos, por exernplo, ο estilo cubista que inau 

gurou ο seculo ΧΧ revolucionando as forrnas de representa9ao, pe

la desestrutura9ao do objeto ern todos os seus planos, reconhece-

rernos a irnportancia do ensino da geornetria. Ο cubisrno, atraves 

de formas geornetricas, registra os elernentos ern planos sucessi-

vos e superpostos, procurando a visao total da figura ern todos 

os angulos, fragmentando-a. Considera-se criada a quarta dirnen-

sao, na medida ern que a superposi9ao inclui ο ternpo, utilizando 

os varios angulos de visao de um rnesrno objeto. Se existem pro-

grarnas de geornetria que levern os alunos a uma tal cornpreensao e 

(52) Ana Mae BARBOSA, Arte-Educa9ao no Brasil, l.a ed., SP, 
Editora Perspectiva, 1978, l32p. 
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rea1izaςao, sao estes programas tota1rnente desconhecidos. 

Ο Parecer CFE 540/77 tarnbern fa1a da Musica e dos Traba-

1hos Manuais: 

... α Musicα ou os Trαbαlhos Mαnuαis~ do modo como se 
desenvolviαm em muitαs escolas~ nao αtenderiαm com pr~ 
cisao as intenqoes do Zegislαdor. 

~ interessante notar que, as vezes, ha conf1itos na 1e-

gis1aςao. Α De1iberaςao do Conse1ho Estadua1 que re1acionou as 

materias da parte diversificada do curr.icu1o do ensino de Ρ. grau, 

no Sisterna de Ensino do Estado de Sao Pau1o( 53 ) ern seu artigo 39, 

inciso V, re1aciona para Artes, entre outras, a materia Artes 

Ap1icadas, materia sobre a qua1 ο Conse1ho Federa1 de Educaςao, 

cinco anos depois, pe1o Parecer CFE 540/77, rnostrando sua proxi-

rnidade com os antigos Traba1hos Manuais co1ocou: 

Os Trabalhos Mαnuαis~ em cujo nome se pretendiα um en
sino art{stico~ insinuαdo nα denominαqao muitαs vezes 
utiliz-ada. de 'Artes Aplicαdαs' constituem uma concep
qao especiαlmente resistente a mudαnqa. Ε como se de
senvolvem nα mαioria das vezes~ constituem αte umα con 
trafαqao dα αrte e um exerc{cio sistematico do mαu go~ 
to. (54) 

Α partir da cr.itica do que existia antes ο Parecer defende: 

Aquelα 'formaqao gerαZ esteticα' α que se refere ο αu
tor citado [Ce1so Ke11y] ha de ser ο produto de umα 

atitude cont{nuα dα escoZα~ que αssinale α cαdα momen
to~ todαs αs experienciαs curriculαres. Isto implicα~ 
evidentemente~ um cuidαdo urgente com α formaqao de 
professores~ especiαlmente~ αquela que se desenvoZve 
em n{veZ de 29 grαu. (55) 

(53) De1iberaςao n9 10/72, cf. Guiomar Mi1an SARTORI, Diretri 
zes e Bases para ο Ensino, SP, Ibrex, A.R. Ed., 1975, p.44. -

(54) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educaςao, Revista Docurnenta 
n9 195, fev/77, ano 15, p.28. 

( 55 ) Ι d em, p • 2 6 • 
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Pregando uma forma~ao gera1 estetica, ο Parecer sugere 

va ri e dade de campos artisticos: 

De tudo ο que se esbo9ou ~ αte αqui ~ sobre α Educα9ao 
Art{sticα chegα - se α que nao ha um sentido mαior em 
suα ofertα limitαdα α umα sό modαlidαde de expressao e 
num determinαdo momento dα escolαridαde . (56) 

Acre di tando n a p r a t i c abi1idade de uma e s s encia a rtistica 

a ser ensinada,o Parecer CFE 5 40/ 77 faz s uas a s pa1avras de Ce1-

s o Ke11y : 

" Nao se estimα que todαs αs mαnijestα9~es αrt{sticαsse 
trαnsformem em αt iv idαdes escolαres pαrα todos . Entre 
tαnto ~ α jormα9ao gerαl esteticα ~ indispensavel ~ se 
completαra ~ em cαdα cαso ~ com αlgumα αtividαde espec{
ficα : ou ο desenho ~ ou α musicα ~ ou ο teαtro ~ ou ο bα 
le ~ ou outra enfim . Partindo dα e s s e n c iα ~ umα viv e n= 
ciα se imp~e c orπe 'corol a rio nαt ur αl '". (5ι) 

Has e justamente a isso que se opoem os professores de 

Ed uca~ao Artistica. Α Hίisica, por exemp1o, tem uma 1inguagem es 

peci f ica e e de todo inviave1 confiar seu ensino a quem nao a do 

mine; a poesia e 1iteratura, tambem 1inguagens es p ecificas,comp~ 

t em ao professor de Lingua Portuguesa. Αο professor de Educa-

~ ao Artistica, acreditamos, deveriam competir as artes visuais 

(artes captadas eminentemente pe1a visao -pintura, desenho, es

cu 1tura, foto grafia, etc.) ι enfase que a1ias ja vem sendo dada 

como a p esquisa e xp1orat6ria re1atada no capitu1o ΙΙΙ demons-

~ 

trou. As artes visuais exigem ο respeito a sua 1inguagem espec~ 

(56 ) Br a si1, Conse1ho Federa1 de E duca~ao, Re v ista Docume nta 
η ? 195, f ev/ 77, ano 15, p.26. 

(57) Idem, p.26. 
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fica e parecem estar sendo preferidas como ovςao nos cursos de 

nivel superior, como a pesquisa demonstrou. 

Trata-se de definir um campo determinado, uma linguagem 

especifica para que de fato seja trabalhada. Trata-se de se ter 

ο especialista em Mίisica dando "aquela formaςao geral estetica", 

no tocante ~ Mίisica, ο especialista em Artes Visuais ensinando a 

"formaςao geral estetica" no seu campo, ο especialista em Teatro 

fa7.eJϊnn n mAsmo, valendo tambem ο mesmo raciocinio para Poesia e 

Literatura. De fato, e exiair muito que um mesmo professor domi 

ne varias linguagens artisticas, que inclusive caracteriza~-se 

por mutuas intraduzibilidades, como foi visto no capitulo Ι. 

Ο professor polivalente exigido pela reforma do ensino e 

preparado em cursos de dois anos (licenciatura curta) acaba tor

nando-se nem πesrro mono υalen te. Histurar varias linguagens para 

ο mesmo proEessor ensinar e lanςa-los ao magisterio, como estao 

fazendo os cursos superiores, tem acarretado um ensino de resul

tados duvidosos. 

7. Α Raiz dos Problemas na Legislaςao 

ο Parecer CFE 540/77 explicitamente valorizou a Educaςao 

Artistica como demonstram os excertos apresentados. Outros docu 

mentos legais, tambem de forma explicita, discorrem sobre a im

portancia da arte na formaςao do estudante. 

Νο entanto, sem mecanismos claros de implantaςao e sus

tentaςao, a legislaςao, tacitamente~ reservou ~ arte ο papel pe

riferico que lhe vem cabendo nos curriculos escolares, uma vez 

que, de acordo com ο Parecer CFE 540/77: 
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1 Educαι;ao Art{s ti cα 1 , 1 Educαι;ao Μοrα Ζ e C{vicα 1 , 1 Edu- · 
cαι;aο F{sicα 1 enunciαdos αssim nao correspondem α cαm 
pos de conhecimento, α 1 mαteriαs 1 portαnto, αο contrά= 

rio do que α pαΖαυrα 1 Cienciαs 1 , por exempZo, logo iden 
tificα. Sao αntes 1 preocupαι;oes 1 essenciαis que forαm 
do Zegis Zαdor e devem ser dos educαdores. (58) 
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Νο caso especifico da Educacao Artistica acreditamos que 

a afirmaςao nao tem razao de ser e os desencontros, ern part~ tern 

sua raiz nessa afirmaςao, que perrneou todo ο parecer e a 1egis1~ 

11 

ςaο subsequente. 

Α fa1ta de rnecanisrnos para a irnp1antaςao da Educaςao Ar

tistica gerou diferentes interpretaςoes ao nive1 da propria 1e

gis1aςao. Enquanto ο Conse1ho Federa1 de Educaςao indica a in-

1 - d . - .. . (59) 
c usao a apreclaςao artlStlca, os Guias Curricu1ares do Es-

tado de Sao Pau1o a repe1ern, urna vez que dicotornizam a arte da 

crianςa e a arte do adu1to o Enquanto a nive1 federa1 apresen

tarn-se reservas corn re1aςao as Artes Ap1icadas, ( 6 Ο) no &mbito es 

tadua1 (SoPo) sao as Artes Ap1icadas co1ocadas corno urna das op-

1 d t b 1 . t d . (61) 
ςoes para 9 grau os es a e eclrnen os e enslnOo 

Α situaςao de confusao foi ern parte criada por urna ina-

dequada cornpreens-ao da abrangencia dada a arte pe1o Parecer 853/ 

71ο Acreditarnos que se a Arte tivesse sido inc1uida no Nuc1eo 

Cornurn, ern Cornunicaςao e Expressao, ao 1ado da Lingua Portuguesa, 

corn definiςao dos campos artisticos que deveria abranger, nao te 

riarn surgido tantos desencontroso 

(58) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educaςao, Revista Docurnenta 

n9 195, fev/77, ano 15, po25o 
(59) Ι dern, p ο 2 6 ο 
(60) Idern, po28o 
(61) De1iberaςao CFE 10/72, artigo 39, inciso Vo 
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8. Α Forrnaςao do Professor de Educaςao Artistica 

Ο Parecer CFE 354169( 62 ) definiu ο curricu1o minimo para 

ο curso de 1icenciatura em Desenho e P1astica e sugeriu a dura-

ςaο minima de 2.700 horas-au1a, considerando a ±mportancia cu1tu 

ra1 da area de estudo. ο Parecer fa1a na condiςao po1iva1ente 

do professor de arte ("de vez que dif{cil se tornar~ uma equipe 

' ~ d . ") (63 ) d' - d f ae proJessores um para ca α co~sa e na con lςao ο pro es-

sor de arte como "formador de personalidade (e nΞο de 

tas) ". (64 ) 

A1guns anos depois, ο Parecer CFE 1.284173 de 

artis -

918173, 

fixou ο curricu1o minimo do curso de Educaςao Artistica para 1i-

cenciatura curta e p1ena. Inc1uiu as seguintes habi1itaςoes: 

Artes P1~sticas, Artes C~nicas, Mfisica, Desenho. 

- I I (65) -
Α Indicaςao CFE n9 36 de 7 8 1973 propos com re1aςao 

ao curricu1o do curso uma parte comum e outra diversificada (pa-

ra as varias habi1itaςoes). Α mesma Indicaςao propoe a moda1ida 

de de 1icenciatura curta, prevendo-1he 1.500 horas de atividades 

a serem integra1izadas em tempo tota1 variave1 de um ano e meio 

a 4 anos, com ο termo medio de 2 anos. Α 1icenciatura p1ena, oom 

2.500 horas, a serem integra1izadas de 3 a 7 anos, com ο terrno 

medio de 4 anos. 

Na parte comum do curricu1o, propoem-se 4 materias (Fun-

damentos da Expressao e da Comunicaςao Humanas, Fo1c1ore Brasi-

(62) Brasi1, Conselho Federa1 de Educaςao, Curricu1os Minimos 
dos Cu~sos d~ Nive1 Superior, Departamento de Documentaςao e Di
vu1gaςao, 1. ed., 1974, p.117-120. 

(63) Idem, p.119. 
(64) Idem, ibidem. 
(65) Idem, p.143-148. 
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1eiro; Estetica e Historia da Arte; Formas de Expressao e Comuni 

caςao Artίstica) . Α primeira jun9ao que tais materias devem 

cumprir e a de que se constituam , para ο professor, como nuc1eo 

para suas atividades de ensino, sondagem de aptidoes e iniciaςao 

ao traba1ho. Di z a Indicaςao: 

Convenientemente reun&aαs e integrαdas~ αs quαtro de 
vem cobrir α primeirα funqao ~ configurαndo ο m{nimo in 
dispensavel αο prepαro do mestre polivalente que qlcan 
ce~ ou nao ~ ο n{veZ dαs hαbilitαqoes espec{ficαs . t66)-

Por outro 1ado, a Reso1uςao CFE n9 23/73 ressa1ta em seu 

artigo 3Ο· 

Ο curr{culo m{nimo do Curso tera umα pαrte comum α to 
dαs as hαbilitα9oes ~ suficiente em termos de conteudo 
parα α hαbilitαqao geral e uma pαrte diversificαdα em 
funqao de hαbilitaqoes espec{ficαs ~ αmbαs suscet{veis 
de αcrescimos α n{vel de curr{culo pleno. 

Na parte diversificada para a habi1itaςao em Artes P1as-

ticas estao previstas 4 materias: Evo1uςao das Artes Visuais; 

Fundamen tos da Linguagem Visua1, Ana1ise e Exercίcio de Tecnicas 

e Mate riais Expressivos, Tecnicas de Expressao e Comunicaςao Vi-

suais. Α habi1itaςao em Desenho preve: Evoluςao das Tecnicas 

de Representa ςao Grafica; Linguagem Instrumenta1 das Tecnicas de 

Rep resentaςao Grafica (Desenho Geometrico, Geometria Descritiva 

e Perspectivas); Tecnicas de Representaςao Gr~fica (Desenho Mec~ 

nico, Topografico, Arquitetonico e de Interiores); Tecnicas In-

dustriais; Introduςao ao Desenho Industria1. 

Α mesma Reso1uςao esc1arece que, embora as Instituiςoes 

(66) Brasi1, Conse1ho Federa1 de Educaςao, Curricu1os Minimos 
dos Cursos de Nive1 Superior, Departamento de Documentaςao e Di-

- a vu1gaς ao, 1. ed., 1974, p.143. 
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possarn oferecer mais de uma habi1itaςao especifica, ο a1uno -
nαο 

d . . d h b. 7. - d d (67) po e segu~r mα~s e umα α ~~~tα9αο e cα α vez . 

~ interessante notar que a habi1itaςao gera1 pretende 

dar formaςao gera1 nas varias linguagens artisticas em apenas 

dois anos, preparando assim ο professor polivalente , enquanto 

que nas habilitaςoes especificas -quando ο aluno permanecera em 

media mais dois anos na Universidade - lhe e vedada a possibi1i-

dade άe mais de uma habilitaςao. Α argumentaςao legal para tal 

situaςao e bem fundamentada, mas ο que se tem observado na prat~ 

ca esta longe de atender as intenςoes do 1egislador. ο profes

sor polivalente nao domina os elementos ninimos de cada lingua-

gem artistica e termina por ensinar a1guma coisa do campo com ο 

qual tem maior afinidade. 

Α Indicaςao fundamenta so1idamente as materias propostas 

mas nao inc1ui em nenhum momento ο estudo da criatividade, dife-

rentemente de documento 1egal anterior, ο Parecer CFE 354/69, que 

inc1uia a area de P1astica e dela dizia ern seu paragrafo 19: "Ο 

Estudo de Plasticα compreende α pesquisα dα formα ~ suαs possibi-

- ( 6 8) 
Zidαdes~ α criαtividαde e α psicologiα de suαs solu9oes" . 

Traba1hando ha varios anos com curso de Educaςao Artisti 

ca (1icenciatura curta) temos notado que os a1unos chegam ao fi-

nal de seu curso sem os conhecimentos minimos a respeito de teo-

ria da criatividade porque nao houve em seu curricu1o a1gum mo-

mento em que ta1 estudo tivesse sido rea1izado. Quando isto e 

feito deve-se mais ao interesse de deterninado professor que a 

exigencia curricu1ar . 

(67) ο grifo e nosso . 
( 6 8) Op . ci t . , p. 119 . 
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De modo geral ali a s, os alunos chegam ao final da licen-

ciatura curta com grandes lacunas de formaςao seja em Estetica, 

Historia da Arte ou outra disciplina. Alem da carga horaria ser 

muito reduzida para formar ο professor ha tambem um outro fator: 

nem sempre as Instituiςoes puderam contar com especialistas nas 

varias materias propostas pela legislaςao. Assim restou ο pro-

blema de onde recrutar professores para as novas disciplinas in-

dicadas, -problema resolvido em cada Instituiςao de acordo com 

suas possibilidades locais . 

Α legislaςao propoe a licenciatura curta para formar ο 

professor polivalente pois ao professor de Educaςao Artistica ca-

be 

apresentar globalmente os recursos art{sticos de ex
pressao e comunica9ao dentre os quais venham os esfudan 
tes α selecionar os que mais se ajustem as variaveis 
do seu mundo interior. ο processo3 no caso 3 e incompa 
ravelmente mais importante que os resultados esteti= 
cos α obter. (69) 

Parece-nos no minimo estranho que ο professor polivalen-

te seja preparado em 2 anos "aprendendo" as varias linguagens a!_ 

tisticas e ο professor de licenciatura plena nao possa fazer rnais 

de uma habilitaςao por vez. Α legislaςao, no que toca a parte 

diversificada, mostra que a arte liga-se ao conhecimento dos ou-

tros campos quando afirma: 

... por mais 'neutras ' que eventualmente se apresentem3 
as 'formas ' art{sticas nao fogem as Zeis que pres~-
dem α marcha do saber. ( 70) 

(69) Brasil, Conselho Federal de Educaςao, Indicaςao n9 36/73. 

Ο grifo nao e nosso. 
(70) Idem, ibidem. 
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Assirn perguntarnos: Se se reconhece tal valor no fenδrne-

no artistico e justarnente por isto e vedado ao aluno fazer rnais 

de urna habilitaςao de cada vez, corno (na licenciatura curta) po-

de-se forrnar ο professor para os varios carnpos artisticos? 

Porque ο professor de ensino de 19 grau nao tern de ser 

urn especialista em deter@inadas divisoes da arte, porque deve 

apresentar globalrnente os recursos artisticos, dira ο legisla-

dor. Mas a natureza especifica de cada linguagern estetica exi-

ge ο respeito as suas peculiaridades que, como virnos, caracteri-

zaω-se por rnutuas intraduzibilidades. 

Na verdade, a criaςao dos cursos de Educaςao Artistica 

representou grande esperanςa a todos que se dedicarn ao carnpo da 

arte, rnas, decorridos oito anos de sua implantaςao, ο que vernos 

sao resultados que apontarn para a necessidade de alteraςao da si 

tuaςao. 

Se no arnbito legal ocorrern desencontros, pode-se irnagi-

nar ο rol de- p.roblemas que surgirarn na pratica escolar (parte dos 

quais esta relatada na pesquisa que e objeto do capitulo ΙΙΙ), 

problernas que pelo rnenos ern part~ sao oriundos da dubiedade da 

prόpria legislaςao e que acabarn levando adrninistradores, legisla 

dores, orientadores e especialistas ern educaςao, a procurar cul-

pas a nivel individual, geralrnente atribuidas ao professor de 

Educaςao Artistica, rnaior vitirna, ao lado do aluno, da situaςao 

atual da area. 



CONSIDERAςOES FINAIS 

Do que foi exposto ao longo do presente trabalho algumas 

conclusoes podern ser tiradas e outras tantas hipoteses de traba-

lho. Situarn-se ern dois niveis bastante distintos, porern estrei-

tarnente ligados, as ideias-sinteses: 

1) de urn lado, e de acordo principalrnente corn ο que foi 

discorrido nos capitulos Ι e ΙΙ, ha todo urn problerna de civiliza 

- -~ao que ve a arte corno urna esfera separada das dernais atividades 

especulativas, ao rnesrno ternpo ern que as artes sao desprezadas na 

escola por que se supoe que nao envolvarn a cogni~ao e nao se as 

entende corno urn poderoso rneio de forrnar seres criativos capazes 

de construir um novo ternpo e urna nova sociedade. 

Trata-se, portanto, de urna questao muito arnpla, cujos 

contornos configurararn-se e forarn-se sedirnentando no decorrer de 

rnuito ternpo. Ernbora haja rnuitos teoricos e especialistas ern to-

do ο rnundo ocidental avan~ando na cornpreensao do papel da arte 

nas sociedades , perrnanece ainda na pratica, grosso rnodo, urna in 

terpreta~ao preconceituosa corn rela~ao ao fe nδrn e no artistico, s~ 

do talvez rnais arraigada aquela que considera a arte corno fruto 

de urna intui~ao sensivel, corn todas as irnplicaςoes que a 

abarca. 
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Embora pareςa c1aro que nao se possa separar emoςao e 

inte1igencia, opondo-se uma a outra, porque "ο αspecto emocionαl 

ligα αs pαrtes num unico todo e 'intelectuαl' simplesmente no-

. ~ t d .~ . . •t• d ,( 1 ) 
m e&α ο ;α ο e que α exper&enc&α tem s&gn& &cα ο ~ na verdade 

muitas teorias podem ser surpreendidas incorrendo no preconceito 

de ver a arte como fruto de imaginaςoes gratui tas ou εm:x;aes inex 

primiveis, ao inves de situa-1a em todos os niveis da atividade 

socia1. 

Α ref1exao contemporanea propoe que a obra de arte seja 

mais do que isso. Considera que, se ο artista π ι ateria1izasse 

apenas uma intuiςao fugaz, sua obra seria pobre caso essa intui 

ςaο nao se tornasse ο centro de uma ref1exao durave1. Assim en-

-tendida, a obra de arte sugere a quem a percebe, nao somente ο 

instante fugidio da intuiςao do artista, mas ο seu processo de 

pensamento - no ~im do qua1 resu1ta a criaςao. ~ interessante no 

tar que ο fenomeno da permanencia da obra de arte, atraves do 

tempo, acentua esse va1or que u1trapassa ο do momento da cria-

ςaο. Especia1mente Andre Ma1raux ana1isou esse fenomeno: 

Quelque lie qu'il soit α Ζα civilisαtion ou il nαit~ 
l 'αrt Lα deborde souvent - Ζα trαnscende peut-etre ... t 21 

Mais les oeuvres qui composent cet heritαge ont subi une me
tamorphose singulierement compl~xe. Si nos musees 
suggerent une Grece qui n'exista jamais~ les o~uvres 

grecques de nos musees existent: si Athenes ne fut 
jamαis blanche~ ses stαtues blanchies ont ordenne Ζα 
sensibilite αrtistique de l 'Europe. (3) 

(1) John DEWEY, Arte como Experiencia 1 Co1eςao Os Pensadores 1 SP 1 

Editora Abri1 1 1980 1 p.104. 
(2)Andre MALRAUX 1 Les Voix du Si1ence, France 1 Imprimerie 

Georges Lang 1 1951 1 exemp1aire 6687 1 p.623. 
( 3) Idem 1 p. 4 5. 
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Mas os preconceitos que envolvem a arte na sociedade a-

dentram ο a~biente escolar e determinam uma diversidade de proc~ 

dimentos, metodologias e ideias-chaves que terminam por deixa-la 

numa posiς;ao periferica em relaς;ao as demais areas curriculares. 

Para que a arte na educaς;ao possa levar ο estudante a 

empreender esforς;o pessoal para "ler" ο pensamento expressado vi 

sualmente, e preciso que os estudos sobre as linguagens artisti-

cas avancem ο suficiente para colocar a disposiς;ao dos arte-edu 

cadores material elaborado "didaticamente". Para que a arte na 

educaς;ao possa levar ο estudante a realmente fazer arte e preci-

so que sejam exploradas metodologias que mobilizem ο estudante 

cognitiva e afetivamente. Α mera explosao espontanea , ο mero 

aflorar-se ou deixar-se ir constituem desempenho incompleto ar-

tistica e humanamente. 

Os dois aspectos da arte na educaς;ao - fazer e apreciar 

arte se conduzidos de forma a explorar ο real, poderao dar a 

arte educacionalmente concebida a dimensao que ο fenδmeno artis-

tico tem por natureza. Se buscarmos as consequencias mais dis 

tantes de·sta abordagem poderemos dizer que a arte e um elemento 

vital para ajudar a humanidade a encontrar ο equilibrio perdi

do. ( 4 ) 

Acreditamos que ο desenvolvimento ulterior da pesquisa e 

da reflexao venha a enriquecer as provas de que na arte estao 

(4) Numa proposta algo exotica, ο conhecido psicologo Koestler 
sugere uma soluς;ao inesperada para os problemas atuais . Analisan 
do a situaς;ao do homem contemporaneo e com base em resultados de 
pesquisas de especialistas de varios campos, chega a propor a ne 
cessidade de uma mutaςao adaptativa artificialmente provocada(pe 
la Psicofarmacologia) destinada a reequilibrar dinamicamente pen 
samento e emoς;ao, restaurando a ordem hierarquica perdida . Arthur 
KOESTLER, ο Fantasma da Maquina, R.J., Zahar Editores , 1969, 42lp. 
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presentes todas as operaςoes cognoscitivas, mudando, ainda que a 

longo prazo, a posiςao da arte na sociedade e na educaςao. 

2) De outro lado, ο arraigado preconceito contra a arte 

na civilizaςao ocidental, que se manifesta nas instituiςoes edu-

cacionais, assume caracteristicas proprias na educaςao brasilei-

ra. 

-Presentemente tenta-se implantar a concepςao de arte co-

mo auto-expressao, entendida como expressao de imaginaςoes gra-

tuitas e sem qualquer compromisso com a inteligibilidade propria 

das linguagens. Α pratica da educaςao artistica parece estar ba 

seada em: 

a) ideias do primeiro grupo de teorias de arte-educaςao 

apresentadas no capitulo ΙΙ, que superva1orizam a auto-expressao 

(entendendo-a como ο desenvolvimento de expressao musical, plas-

tica, corporal, oral e escri ta), enfatizando a importancia do pro-

cesso em detrimen to do produto e repelindo a avaliaςao na area e a 

apreciaςao artistica. 

b) procedimentos que ja nao entram na categoria de teo-

rias educacionais de arte, cuja preocupaςao predominante e ο de-

senvolvimento de habilidades motoras, revelando compreender a aE 

te como uma histδria de progresso fundado na proficiencia tecni-

ca e nao como uma historia de ideias, concepςoes e necessidades 

em constante mudanςa. 

Α dicotomia entre arte-educaςao e arte adulta salta aos 

olhos e ο argumento para tal posiςao e ο de que a arte na educa-

ςaο nao visa a formaςao de artistas e sim ο desenvolvimento das 

-
"potencialidades" do educando, atraves das expressoes musical, 

plastica, corporal, oral e escrita. Mas ο paradoxal e que a li-

vre expressao, de que tanto se fala e que esta sendo duramente 
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imposta, foi pratica surgida desta arte que nao se quer incluir 

na escola, so que nao e mais contemporanea. Α arte evo1uiu; a 

arte-educa~ao, nao. 

Com rela~ao as esco1as pUblicas e particu1ares ocorre um 

- - tl 

dado que nao e frequente nas demais disciplinas do curriculo. Em 

termos gerais fala-se que houve uma inversao de posi~oes: a esco 

1a pub1ica deteriorou-se e a escola particu1ar cresceu em quali-

dade de ensino. Νο caso da arte a situa~ao e substancia1men-

te a mesma. Excetuando as sa1as especiais e os materiais que as 

esco1as particu1ares tem, foram encontrados, tanto nuπιas quanto 

noutras, prob1emas semelhantes. 

ο velho "slogan" de que importa ο processo e nao ο prod~ 

to tem raizes bastante questionaveis como foi discutido nos capi 

tulos ΙΙ e ΙΙΙ. Propoe-se a va1oriza~ao tanto do processo quan-

to do produto, como em todas as disciplinas se faz. Saber que 

Robespierre perdeu a cabe~a na guilhotina apos a queda da monar-

quia durante a revolu~ao francesa so vale se se tem a cabe~a no 

lugar para saber ο que significou a revolu~ao francesa em termos 

de historia-processo-humano. Ε tambem aprender a raciocinar his 

toricamente. Ou seja: entrar em contato com ο fato (nivel empi 

rico), entendimento do fato (nivel racional) e supera~ao global 

do imediatismo do fato (nivel teorico). 

Α avalia~ao, tanto nas aulas de arte quanto nas de ou-

tras disciplinas, reve1a-se um prob1ema ja apontado por muitos 

especialistas. Piaget, por exemplo, mostra que a avalia~ao com 

notas a serem atribuidas e a atmosfera de exame destroem a cola-

bora~ao entre alunos e professores e mesmo a comunica~ao direta 

dos alunos en tre si. ( 5 ) Nesse sentido, afirmamos que a avalia

(5) Jean PIAGET, Para Onde Vai a Educaςao? 
vraria Jose Olympio Editora, 1975, p .70. 

a 
3. ed ., RJ, Li-
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ςaο em arte e problematica assim como ο e nas outras discipli-

nas. Se ha dificuldades com relaςao a este item e necessarioque 

se proceda a uma revisao geral do processo de avalia9ao e tambem 

dos problemas peculiares da educaςao artistica - revisao que en 

globa toda a educa9ao escolar e nao apenas ο campo da arte. 

Nossa pesquisa revelou uma pratica artistica pobre e mui 

tas dificuldades com rela9ao ao ensino de arte. Acreditamos que 

atraves dos encontros nacionais de educa9ao artistica que tem 

ocorrido as pessoas ligadas a problematica come9am a unir-se, ο 

que deixa entrever a possibilidade de um impulso na area. 

As pesquisas que ο campo reclama com urgencia situam-se 

ao nivel da elabora9ao de conteudos gradativos que acompanhem ο 

desenvolvimento do educando. Anunciam-se possibilidades propi-

ciatorias ao desenvolvimento dos mecanismos intelectuais do edu-

cando atraves da arte, campo extremamente facilitador ja que mo-

biliza em grande medida tambem ο aspecto afetivo. "Ο pleno de-

senvolvimento da personalidade~ sob seus aspectos mais intelec-

tuais~ e inseparavel do conjunto dos relacionamentos afetivos~ 

sociais e morais que constituem α vida da escola."( 6 ) 

Ο estabelecimento de objetivos cognitivos e corresponde~ 

tes conteudos para a educa9a0 artistica e uma das prioridades r~ 

clamadas, ο que nao significa aborrecer ο aluno com quantidade 

de informa9oes sobre os varios campos da arte como vem fazendo 

muitos livros didaticos de arte. Trata-se de projetar como le-

var ο aluno a agir sobre os objetos para que realmente opere so-

bre eles: ο exercicio nao pode ser somente verbal, 

(6) Jean PIAGET, Para Onde vai a Educa9ao? 
vraria Jose Olympio Editora, 1975, p.69. 

a 
3. ed., RJ, Li-
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Ernbora ern peq ueno n urnero, existern a1gurnas boas sugestoes de auto 

res brasi1eiros rnostrando a possibi1idade de urn ta1 e rn p r ee n dirne~ 

to. ( 8 ) 

Do ponto de vista psico1ogico, os fundarnentos para uma 

pratica esco1ar adequada a tais diretrizes teoricas podem ser e~ 

contrados no estudo das estruturas geneticas da inte1igencia in-

fanti1; do ponto de vista estetico, tais fundamentos podem ser 

buscados nos desenvo1vimentos da arte p1astica conternporanea. 

Piaget, por exemp1o, e de acordo corn ο que foi discutido no capi 

tu1o ΙΙ, substituiu a concep9ao tradiciona1 de urn espa9o inato e 

intuitivo pe1a no9ao de urn espa9o genetico, atribuindo urn 
~ 

cara-

ter ativo a percep9ao ao rnesrno ternpo ern que mostrou que e a a.ti

vidade propria do sujeito, operando sobre a rea1idade que exp1i-

ca ο desenvo1vimento da inte1igencia. Dado que ο progresso no 

desenvo1vimento do pensarnento consiste em coordenar diferentes 

(7) Jean PIAGET, Para Onde vai a Educa9ao?, 3.a ed., RJ, Li
vraria Jose 01yrnpio Editora, 1975, p.69. 

(8) Consu1te-se por e xernp1o, ο Prograrna de Educa9ao Artisti
ca: Artes P1asticas no 19 grau, de Mahy1da Bessa, Revista Brasi-
1eira de Estudos Pedagogicas n9 132, out/dez 1973. Ha urn re1ato 
de experiencia muito re1acionado tarnbem ao tema em Ana Mae BARBO 
SA, Teoria e Pratica da Educa9ao Artistica, 2.a ed., SP, Editora 
Cu1trix, 1978, 49 cap1tu1o. Ha urn contra-exemp1o tambem. Tra
ta-se do Projeto de Educa9ao Artistica para 1982 que esta sendo 
fartarnente divu1gado entre os professores da rede oficia1 em que 
os conteudos sao propostos sern qua1quer princίpio orientador,rnis 
turando os campos artisticos a1eatoriamente onde a preocupa9aopa 
rece ser a de fornecer mornentos de 1azer. -

Ha urna boa programa9ao co1ocada a disposi9ao pe1o ~ lliC rnas 
que permanece pouco divu1gada. Trata-se dos programas para bern 
dotados organizados pe1a Facu1dade de Educa9ao, da UFMG. Univer
sidade Federa1 de Minas Gerais. Facu1dade de Educa9ao. Prog~arna 
de enriquecimento de curricu1o para a1unos bem-dotados de 4. a 
8.a serie do 19 grau. Manua1 de Orienta9ao para Supervisores, o
rientadores e professores de a1unos bern-dotados; Educa9ao Artis
tica. Brasi1ia, MCE/Dep. de Documenta9ao e Divu1ga9ao, 1979,34p. 
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pontos de vista, relaςoes antes desconexas, em integrar sistemas 

parciais em estruturas de conjunto pode-se notar que ha todo um 

campo inexplorado para a arte-educaςao. 

Acreditamos ser necessaria a pesquisa de metodos no ensi 

no de arte que levem ο estudante a operar, a agir sobre os con-

teudos, a robustecer suas estruturas mentais, incluindo ma nipul~ 

~ao efetiva ou mental do objeto do conhecimento, metodos que in-

centivam a mobilidade e reversibilidade do pensamento atraves de 

comparaςoes, confrontos , relaςoes etc. 

Nao queremos defender para a arte uma rigidez de progra-

mas , metodos e procedimentos . Α liberdade de que fala Piaget p~ 

ra que a crianςa atinja as noςoes matematicas e a mesma de que 

falamos para as noςoes no campo da arte: 

Ha pois que ser realizado todo um ajustamento dos me
todos didaticos aos dados psicolόgicos do desenvolvi
mento real 3 e pode-se aguardar3 sob esse ponto de vis 
ta3 uma consideravel intensiffca~ao dos apelos α ati= 
vidade autonoma da crian~a. ('9 

Por outro lado, as pesquisas sobre criatividade tem mos-

trado a conveniencia de tais posiςoes uma vez que apontam para a 

complexidade dos fatores envolvidos no processo criativo, derru-

bando a indicaςao de que para desenvolver a criatividade basta 

deixar ο aluno livre de qualquer orientaςao. Urge tambem pesqu~ 

sar as ligaςoes criatividade/pensamento operatόrio nos termos 

apresentados no capitulo ΙΙ ern 1.2.2.6. 

~ preciso ainda que ο aluno seja levado a "assimi lar α 

realidade conforme ο seu n{vel de desenvolvimento 3 em vez de 

(9) Jean PIAGET, op . cit., p.67 . 



Ί. 

'Υ 

215 

d • Ί h • • b • • b • - • f1 ( 10) 
e ~xar que ~ e seJam ~mp ostos ο J et~v o s a r ~ trar~os . 

Uma outra 1inha de pesquisa que ο campo rec1ama e com re 

1a9ao a projetos bem e1aborados para ο ensino de aprecia9ao ar 

tistica - aspecto bastante desprezado em nossas esco1as ma que 

·- ~ (11) Ja apresenta progresso em outros pa1ses. 

Pesquisas de conteudos e metodos que 1iguem a arte ao 

a q ui e agora dos a1unos, 1ev ando-os a ver ο fe n omeno artistico 

como um constante movimento de transforma9ao na medida em qu eb~ 

ca reve1ar um unive r so em metamorfose, sao necessarias. Nesse 

-sentido e contemporaneamente, os resu1tados da Semio1ogia sao 

muito importantes, devendo ser aproveitados na e1abora9ao das me 

todo1ogias de arte: se se faz a 1iga9ao direta da arte com os 

demais aspectos da vida, e preciso ensinar ο estudante a decodi-

ficar as mensagens, a ter a chave do mecanismo -unico caminho 

para que e1e se defenda e se posicione sem ingenuidade diante da 

cu1tura de massa. 

Em resumo, a arte-educa9ao podera ter uma dup1a fina1id~ 

de: a) levar ο a1uno a aprender arte, aprecia~ao artistica, his 

toria da arte - fazendo-o interessar-se pe1a constru9ao de uma 

cu1tura realmente brasi1eira e b) 1evar ο aluno a aprender a aprender ο 

que no caso corresponde a aprender a "construir'', desenvo1vendo 

ο comportamento criativo e inte1igente, mobi1izando um ntimero ca 

da vez maior e mais rico de esquemas de pensamento e a9ao trans

feriveis de uma area para outra na so1u9ao de prob1emas. 

Α arte na educa9ao podera preparar os estudantes 

(10) Maria Α. v. CUNHA, Didatica Fundamentada na Teoria 
Piaget, RJ, Editora Forense, 1972, p.35. 

(11) Constitui grande contribui9ao nesse setor ο traba1ho 
Brent G. WILSON, Eva1uation of Learning in Art Education, 
449-558 in B1oom, Hastings, Madaus, Handbook on Formative 
Summative eva1uation of Student Learning, Ms Graw Hi11 Book, 
York, 1971. 

para 

de 

de 
pp. 
and 
Ν. 
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uma vida criadora e nao para ο imobi1ismo. Α arte pode desem-

penhar um pape1 importante na educa9ao, porque, embora especifi-

~a, pertence a um campo onde entram os mecanismos de conhecimen-

to da rea1idade. Difici1 a tarefa no caso brasi1eiro, depois de 

17 anos de educa9ao autoritaria cujos germens ja existiam antes 

de 1964. (12 ) Evidentemente, dentro de uma amp1a discussao sobre 

toda a educa9ao sistematica que vem sendo oferecida no pais, e 

~reciso repensar ο 1ugar gue deve caber a educa9ao. 

Num pais com imensos prob1emas atinentes a sua estrutura 

g1oba1, e de se perguntar a re1evancia de uma ref1exao sobre a 

Se considerarmos a necessidade de que se proceda a uma 

revisao gera1 de toda a educa9ao brasi1eira discutindo-se os ru-

mos gerais que tem tomado e a que tem servido, haveremos de dar 

espa90 para ο questionamento de cada area particu1ar do curricu-

1o bem como de seus prob1emas especificos. 

Por outro 1ado, desde ja e possive1 um traba1ho conscien 

tizador dentro da arte-educa9ao feito por educadores competen-

tes. Traba1ho possibi1itado pe1as proprias contradi9oes da rea-

1idade e que dao a1gum espa9o para a a9ao no nive1 da 

sistematica. 

Para ta1 traba1ho do professor de Educa9ao Artistica os 

caminhos sao dificeis e as barreiras quase intransponiveis. Α 

supera9ao dos preconceitos contra a arte, que a a1ijam do campo 

do conhecimento e consequentemente neutra1izam seu pape1 transfo~ 

mador, ha que ser efetuada, ainda que se processe sem a brevida-

(12) Cf. Antonio Joaquim SEVERINO, ''Α Fa1encia da Educa9ao", 
Jorna1 de Hoje, 27/4/1980, pp.l-5, Campinas, SP. 
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de desejavel. 

Aproximando a arte-educa9ao da arte feita fora da esco-

la, proporcionam-se condi9oes de ο estudante compreender os ca-

minhos e descaminhos da arte de seu pa1s. Assim fazendo, as au-

las de arte estarao contribuindo, de alguma forma, para a retoma 

da da constru9ao de uma genuina cultura brasileira -ο que -nao 

significa repudiar outras culturas, mas exercer dom{nio sobre sua 

infZuincia. 

Para urn tal trabalho a presente discussao pretende ter 

dado alguma contribuiςao aqueles que de uma maneira ou de outra 

interferem na problematica abordada. 



· ~ 

RESUMO 

0 objetivo deste trabalho e verificar a posi9a0 da educa 

~ao artistica no sistema escolar e a possivel intelectualidade 

da arte, isto e, se se pode falar da arte como um campo de espe-

CUla9a0 humana em nada superior OU inferior as demais formas de 

conhecimento. 

Para alcan~ar ο objetivo proposto ο trabalho foi dividi-

do em quatro partes . De inicio procuramos convergencias na re-

flexao de especialistas de campos diferentes (filόsofos, psicolΞ 

gos, pedagogos) a respeito da intelectualidade ou nao da arte. 

Em seguida buscamos uma classifica9ao das teorias de educa9ao ar 

tistica que nos possibilitasse parametros para entender a prati-

ca. Ο passo seguinte foi a realiza9ao de uma pesquisa exploratδ 

ria nas escolas pUblicas e particulares de Piracicaba, SP, para 

verificar a situa9ao concreta da area de arte. 

De posse dos dados oferecidos pela pesquisa, empreende-

mos a analise da legisla9ao pertinente ao campo com ο fim de de

tectar a liga~ao desta com a ideia da arte como intelectualida-

de. 

Realizadas as quatro etapas do trabalho, verificamos ser 

procedente a ideia da arte como uma atividade especulativa 
~ 

pro-
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pria: ο pensarnento plastico ou visual constitui urna atividade 

especifica do espirito, rnuitas vezes intraduzivel ern outros sis-

ternas sirnbolicos. 

Α pesquisa realizada nas escolas revelou que, desligada 

das preocupa~oes da arte contemporanea, a pratica ai realizada, 

quando arrojada, detern-se nos pressupostos esteticos de 1922. 

Α legisla~ao brasileira, ewbora nao de todo, parcialrnen-

te tern responsabilidade pela situa~ao confusa da area. , 

As teorias de arte-educa~ao que enfatizarn a complexidade 

do processo educativo ern arte e sua poderosa for9a na aprendiza-

gem lutam por conseguir aplica~ao pratica. Respeitando ο nivel 

de desenvolvirnento dos estudantes bern corno os desenvolvirnentos 

da arte conternporanea, a arte-educa9ao deve pesquisar rnetodolo-

gias que consigarn urn efetivo resultado pratico. ~ nesse rurno 

que acreditarnos que novas pesquisas devarn ser feitas,o que leva-

ra a desdobrarnentos educacionais inirnaginados para a arte. 
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ESTIMADO PROFESSOR(A) DE EDUCAςAO ART!STICA 

Geralmente se diz que ο ensino na Faculdade e teorico 

e nao leva em conta a realidade. 

Ο presente question~rio visa conhecer a realidade do 

ensino de arte de 5~ a 8~ series e est~ sendo aplicado 

pelos alunos de Educaςao Artistica como um trabalho pa 

ra conhecer a situaςao real. 

Bem sabemos que seu temp6 e pequeno para tantas atri

buiςoes e que as aulas sao muitas. 

Mas a opiniao do professor (a) de Educaςao Artistica e 

insubstituivel e ο dado mais importante para que pos

samos conhecer os problemas da arte na escola. 

Nao e necess~rio colocar seu nome nem a escola, 

interessa-nos identificar problemas e nao expor 

soas. 

pois 

pe~ 

Receba nosso profundo reconhecimento pelo tempo e aten 

ςaο que dedicar na resposta a estas questoes. 

Did~tica-UNIMEP 
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Anexo 2 ( Cont.) 

QUESTIONARIO DO PROFESSOR 

Prezado(a) professor(a) 

Este questionario visa levantar dados para ο conhecimen

to da situaςao da educaςao artistica de 5~ a 8~ serie. Pela aten 

ςaο que possa dispensar respondendo as questoes apresentadas re

ceba ο nosso mais sincero agradecimento. 

Ι. Dados pesso~is 

idade .......... sexo .......... religiao ................ . 

naturalidade ................ estado civil ............... . 

salario (aproximadamente quantos salarios minimos) ........ . 

Parentesco 

pai 

mae 

irmao 

irmao 

1rmao 

conjuge 

f ilho 

fi lho 

idade profissao escolaridade 
salario (em n9 

de sal.minimos) 

Obs .: Use as demais casas para ou tras pessoas que res idam com a 
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fami1ia. Se a1guem for falecido faςa constar essa informaςao na 

co1una destinada a idade. Se preciso, inutilize casa para outro 

parentesco que nao ο especificado. 

ΙΙ. Cursos 

1. Qual ο curso que freqtientou para ο exercicio do magisterio? .. 

2. Ο curso correspondeu as suas expectativas? 

sim 

-nao 

3. Por que? 

4. Esta cursando atualmente a1guma esco1a? 

sim 

nao 

5. Qua1? 

6. Quais os cursos que freqtientou anteriormente? (todo e qua1-

quer curso: piano, bordado, cu1inaria, secretariado, outros). 

ΙΙΙ. Habitos culturais 

1. Gosta de 1er? 

sim ( ) 

nao ( ) 

2. Assinale ο tipo de 1eitura preferido: 

jornais 

r e vistas de informaςao 



revistas de fotonove1a 

1ivros de estudo 

1ivros de rornance 

1ivros po1iciais 
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Outros. Quais .......................................... 

3. Costurna ir ao cinerna: 

Sernpre 

As vezes 

Nunca 

4. Costurna ir ao teatro: 

Sernpre 

As vezes 

Nunca 

5. Freqtlenta concertos: 

Sernpre 

Λs vezes 

Nunca 

6. Costurna ir a exposiςoes ou ga1erias de arte: 

Sernpre 

Λs vezes 

Nunca 

7. Assiste te1evisao: 

Sernpre 

As vezes 

Nunca 

8. Assiste te1enove1a de que horario: 

18 horas 

19 horas 

( 20 horas 
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( ) Outro. Qual? ........................................... . 

9. Quais os programas de televisao de sua preferencia? 

............................................................. 

IV. Trabalho 

1. Quantas au1as leciona por semana? ........ . 

2. Quantas aulas de Educaςao Artistica leciona para cada serie? 

3. Para qua1 serie leciona atualmente? 

sC: serie 

6': serie 

7~ serie 

ac: serie 

4. Α idade de seus alunos varia de .... anos a .... anos. 

5. Em qual campo artistico se sente mais a vontade: 

artes plasticas 

mίisica 

teatro 

artesanato 

artes industriais 

literatura 

outro. Qual? 

V. Objetivos 

1. Quais os principais objetivos de educaςao artistica que procu 

ra desenvolver nas c1asses de sC: a 8': serie? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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............................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Tern acornpanhado as propostas da arte conternporanea? 

sirn 

-nao 

3. Que entende por "arte conternporanea": 

urna tendencia a abstrayao 

ο rornpirnento corn qualquer cornprornisso ou disciplina for-

rnal 

ο anti-acadernicisrno 

-a validade de qualquer proposta desde que nao vinculada 

ao passado 

( ) nenhurna das anteriores 

Neste ultirno caso, descreva sucintarnente na linha abaixo 

ο que entende por "arte conternporanea" 

4. Inclui ern seu prograrna de educa9ao artistica as propostas da 

arte conternporanea? 

sirn 

nao 

VI. Progranιa 

1. Para qual carnpo artistico dedica rnaior ternpo de seu prograrna: 

artes plasticas 

rnίisica 

-expressao corporal 

artesanato 
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artes industriais 

outro. Qual? ....•.................. 

2. Reunir as 3 expressoes (plastica, rnusical e corporal)corno sen 

do de responsabilidade de urn so professor e: 

certo 

errado 

Por que? ................................................... . 

3. Tern condi9oes de atualizar-se na area de arte? 

sirn 

-nao 

Por que? 

VII - Desenho e p~ntura 

1. Quais os rnetodos que norrnalrnente utiliza: 

Desenho geometrico : serie(s): 

Desenho decorativo: serie(s): 

Estudos de luz e sornbra: serie(s): •..•....•... 

Metodo de livre auto-expressao: serie(s): ..... 

Proposi9ao de terna: serie(s): ........•.....•.. 

Desenho de observa9ao de figuras hurnanas: serie(s): 

Desenho de observa9ao de flores e objetos: serie(s): 

Desenho prontos rnirneografados para colorir:serie(s): 

Processos de amplia9ao (quadricular a figura para amplia 

-la) ........... . 

( ) Aprofundamento de habilidades (urna so tecnica ou urn so rna 

terial e aprofunda-los por varias aulas: serie(s): ..... . 

( ) Outros. Quais? 

2. Corno sao avaliados os desenhos e pinturas dos alunos? 
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............................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

vrrr. Ava1iaς::ao 

-1. Concorda com a recente medida de nao haver nota em Educaς:ao 

Artistica? 

sim 

-nao 

Por que? .................................................... 

2. Como ava1ia os a1unos na area: 

Por atividade rea1izadas 

apresentaς:ao do caderno 

discip1ina 

interesse 

organizaς:ao 

de outra forma. Qual? .................................. . 

rx. Livro didatico 

1. Adota 1ivro didatico? 

sim. Qua1 ο 1ivro 

( -nao. 

2. Uti1iza os Guias Curricu1ares: 

sim 

-nao 

> 
3. Considera que os Guias Curricu1ares fornecem uma ajuda: 

' 
nu1a 

pequena 
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regular 

boa 

rnuito boa 

Χ. Forrnaςao ern arte 

1. Na sua forrnaςao esco1ar aprendeu a , ter contato direto corn 

obras de arte? 

sirn 

nao 

2. Para apreciar obras de arte, o(a) sr(a) aprendeu criterios de 

ava1iaςao artistica? 

sirn 

-nao 

3. O(a) sr(a) aprendeu a ver a obra de arte pe1a sua forrna e con 

teudo 

nurn dado rnornento historico 

cornparando-a corn a de outros rnornentos historicos. 

4. De acordo corn a sua forrnaςao esco1ar, e dentro de urna escala 

de Ο a 5, quantos pontos de irnportancia o(a) sr(a) atribuiria 

aos seguintes aspectos da obra de arte: 

Forrna 

conteudo 

Sisterna econornico ern que foi e1aborada 

Sisterna socia1 ern que foi executada 

Inf1uencias cu1turais que sofreu 

ΧΙ. Mudanςas no ensino de arte 

1. ouais os prob1ernas principais que a Educaςao Artistica en 
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contra? .................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. ~ possivel rnelhorar a Educa9ao Artistica dentro da atual si-

tua9ao do ensino no pais? sirn nao 

3. Ο que poderia ser feito para rnelhorar a Educa9ao Artistica? 

4. Ha quanto ternpo o(a) sr(a) leciona Educa9ao Artistica? 

5. Outras observa9oes: (algurna anota9ao que considera irnportan-

te e que nao foi perguntada) 

............................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ΑΝΕΧΟ 3 

Quadro 1 

Curso frequentado para ο exercicio do magisterio 

Educaςao Artistica 

Educaςao Artistica/Desenho e P1astica 

Educaςao Artistica/Desenho 

Educaςao Artistica/Artes Industriais 

Educaςao Artistica/Musica 

Comp1ementaςao em Educaςao Artistica 

Superior (sem especificar) 

Nao responderam 

τ ο t a 1 

Quadro 2 

Satisfaςao em re1aςao ao curso 

τ ο t a 1 

Ν 

10 

7 

1 

2 

1 

1 

5 

2 

29 

Ν 

12 

17 

29 

253 
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Anexo 3 ( Cont.) 

Quadro 3a 

Causas da insatisfa9ao Ν 

Curso deficiente, fraco 7 

Curso teoricoί pouca ap1icabi1idade 3 

Fa1ha pessoa1 2 

τ ο t a 1 12 

Quadro 3b 

Causas da satisfa9ao Ν 

Atendeu a vocaςao 4 

Forneceu base e visao 5 

Corpo docente bom 4 

Nao responderam 4 

τ ο t a 1 17 

Quadro 4 

Ν 
ιι- . 

Frequenc1a atua1 a cursos 
Esco1a pίib1ica Esco1a particu1ar 

Sim 5 

20 4 

τ ο t a 1 25 4 
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Anexo 3 (Cont.) 

Quadro 5 

(' Curso que " frequenta Ν 

Conservatorio 2 

Especializaς:ao pre-esco1a 1 

Pedagogia 1 

Pos-graduaς:ao 1 

τ ο t a 1 5 



ΑΝΕΧΟ 4 

Quadro 6 

Atua1izaςao na area 

τ ο t a 1 

Quadro 7a 

Motivo da atua1izaςao 

Interesse 

Tempo dispon1ve1 

Necessidade 

τ ο t a 1 

Ν 

19 

8 

27 

Ν 

14 

2 

4 

20 

256 
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Anexo 4 ( Cont.) 

Quadro 7b 

. 
Motivo da ,, -

atua1izaς:ao nao Ν 

Fa1ta de tempo, desgaste 4 

Custo de vida 2 

Fa1tam condiς:oes na cidade 1 

Vai se aposentar 1 

τ ο t a 1 8 

Quadro 8 

Ν9 de horas semanais de traba1ho Ν 

Ate 15 horas 3 

20 a 26 horas 5 

30 a 40 horas 10 

40 a 44 horas 10 

57 horas 1 

τ ο t a 1 29 



(, 

.ι 
~ 

ΑΝΕΧΟ 5 

Quadro 9 

Cursos anteriorrnente frequentados 

Desenho e pintura 

Traba1hos Manuais (costura, cu1in~ria, bordado etc.) 

Pedagogia 

Piano 

Mίisica 

Tecnico contabi1idade 

Artesanato 

Adrninistraςao e Supervisao Esco1ar 

Artes industriais 

rng1es 

Agronomia 

Orientaςao educaciona1 

Curso Guias curricu1ares 

Enfermagem 

Desenho Projetos 

Cursos Extensao Universit~ria (especia1izaςao 

criatividade na esco1a, Arte brasi1eira) 

Teatro 

Montessori 

Quadro 10 

Estado Civi1 

Casado 

So1teiro 

Nao responderam 

τ ο t a 1 

Ν 

12 

11 

8 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ν 

19 

7 

3 

29 
---- -· 
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Anexo 5 ( Cont.) 

Quadro 11 

Ν9 de fi1hos Ν 

1 fi1ho 1 

2 fi1hos 8 

3 fi1hos 2 

4 fi1hos 2 

τ ο t a 1 13 

Quadro 12 

Tempo de magisterio em Educa9ao Artistica Ν 

2 anos 4 

3 anos 2 

4 anos 3 

5 anos 6 

6 anos 2 

7 anos 1 

8 anos 3 

9 anos 3 

10 anos 3 

12 anos 1 

23 anos 1 

τ ο t a 1 29 
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ΑΝΕΧΟ 6 

Quadro 13 

Tipo de 1eitura preferido Ν 

Jornais 28 

Revistas 24 

Fotonove1a 1 

Livros de estudo 21 

Romance 11 

Po1icia1 9 

Outros 6 

Quadro 14 

Habitos 
Cinema Teatro Concertos 

Exp:>siςaes e 
Te1evisao 

Cu1turais galerias arte 

Sempre 1 1 15 7 

As vezes 25 25 23 14 22 

Nunca 3 3 6 

Tota1 29 29 29 29 29 



Anexo 6 ( Cont.) 

Quadro 15 

Campo em que se sente mais a vontade 

Artes p1asticas 

Hίisica 

Teatro 

Artesanato 

Artes Industriais 

Literatura 

Desenho 

Historia da Arte 

Desenho Geometrico 

Ceramica e Escu1tura 

Expressao corpora1, ora1 e escrita 

Quadro 16 

Campo ao qua1 dedica maior tempo do programa 

Artes p1asticas 

Mίisica 

Expressao Corpora1 

Artesanato 

Artes Industriais 

Desenho 

Geometria 

Expressao ora1 e escrita 

Historia da Arte 

Ν 

26 

11 

9 

17 

15 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

Ν 

27 

10 

6 

15 

10 

5 

3 

1 

1 
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ΑΝΕΧΟ 7 

Quadro 17 

Po1iva1encia Ν 

Errada 20 

Certa 8 

Tota1 28 

Quadro 18a 

Justifica~ao para a aprova~ao Ν 

-Integra as expressoes 4 

Faci1ita ο traba1ho 1 

Ο curricu1o exige 1 

τ ο t a 1 6 
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Anexo 7 (Cont.) 

Quadro 18b 

Justificaςao para ο contra Ν 

~ 

Cada professor deve ser especia1izado ern urna area 14 

Ha pouco ternpo de au1a 4 

τ ο t a 1 18 

Quadro 19 

Uti1izaςao de 
Esmlas pUblicas Esmlas particulares 

1ivro didatico Ν Ν 

Sim 6 

Nao 19 4 

τ ο t a 1 25 4 



Uti1izaς:ao de 

Guias curricu1ares 

Sim 

Nao 

τ ο t a 1 

Tipo de ajuda 

dos "guias" 

Nu1a 

Pequena 

Regu1ar 

Boa 

Muito boa 

τ ο t a 1 

ΑΝΕΧΟ 8 

Quadro 20 

Esco1as pUblicas 

Quadro 21 

Ν 

19 

6 

25 

Esco1as pUblicas 

Ν 

2 

6 

9 

7 

25 
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Escolas pa_rticu1ares 

Ν 

4 

4 

Escolas .particulares 

Ν 

2 

1 

3 



Anexo 8 (Cont.) 

Quadro 22 

Aprova9ao da medida de a Ed. Artist. nao ter nota 

τ ο t a 1 

Quadro 23 

Motivo cta concordancia 

Va1oriza9ao artistica e subjetiva 

Desenvo1ve a responsabi1idade 

Nota nao e ο mais importante 

τ ο t a 1 

Quadro 24 

Motivo da discordancia 

Ο a1uno desva1oriza a area 

Leva a indiscip1ina 

~ uma discip1ina como qua1quer outra 

~ necessario c1assificar as habi1idades 
do a1uno 

τ ο t a 1 

Ν 

8 

21 

29 

Ν 

4 

2 

1 

7 

Ν 

8 

3 

7 

1 

19 
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ΑΝΕΧΟ 9 

Quadro 25 

Principais objetivos 

Desenvo1ver a criatividade 

Gosto pe1as artes 

Socia1izac;ao 

Auto-expressao 

Auto-confianc;a 

Coordenac;ao rnotora 

Dorninio de tecnicas 

Habi1idade ern geornetria 

Senso critico 

Lirnpeza e ordern 

Born hurnor 

Estirnu1ar curiosidade 

Preparac;ao para cursos futuros 

Desenvo1virnento afetivo e perceptivo 
para tornada de consciencia socia1 

Quadro 26 

Metodos uti1izados 

Desenho geornetrico 

Desenho decorativo 

Estudos de 1uz e sornbra 

Metodo de 1ivre auto-expressao 

Proposic;ao de terna 

Desenho de observac;ao de figuras hurnanas 

Desenho de observac;ao de f1ores e objetos 

Desenhos prontos rnirneografados p/co1orir 

Processos de arnp1iac;ao 

Aprofundarnento de habj_1idades 

Outros, sern especificar 

Ν 

16 

12 

10 

9 

8 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

Ν 

27 

25 

25 

21 

21 

19 

17 

8 

18 

18 

4 
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ΑΝΕΧΟ 10 

Quadro 27a 

Esco1as Pub1icas 

Prob1emas da area Ν 

Fa1ta de sa1as adequadas 16 

Fa1ta de materia1 13 

Pouco tempo (poucas au1as) 7 

Desva1oriza9ao da area 6 

P o1iva1~ncia exigida do professo~ 

Fa1ta de co1abora9ao dos professores de 

outras areas e dire9a0 da esco1a 

Facu1dade fa1ha 

Condi9ao economica dos a1unos 

Fa1ta de nota 

Sa1ario irrisδrio 

Fi1osofia educaciona1 limita criatividade 

Turmas muito numerosas 

Dificu1dade de acesso a museus e ga1erias 

Fa1ta de habi1idade do a1uno 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 
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Anexo 10 ( Cont.) 

Quadro 27b 

Escola s Particu1ares 

Prob1emas da area Ν 

Desva1oriza9ao da area 2 

Pouco tempo (poucas au1as) 2 

Fa1ta de sa1as adequadas 1 

Fa1ta de materia1 1 

Facu1dade fa1ha 2 

Quadro 28 

so1u9oes propostas 

Professores especia1izados para cada campo 
artistico 

Hudar a concep9ao de pais e professores de 
outras areas 

Criar salas prδprias 

Aumentar nUωero de aulas 

Ter nota 

Maior apoio administrativo 

He1horar ensino na facu1dade 

Me1horar ο nive1 socio-economico 

Me1hores esco1as 

Haver programas regionais 

Mudar tudo, ο que depende de outras mudan9as 

Ν 

12 

8 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

26 8 
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ΑΝΕΧΟ 11 

Os desenhos que se seguem mostram riqueza de deta1hes e 

variedade -de categorias de a9ao e i1ustram ο que foi discorrido 

no Capitu1o ΙΙ, item nύmero 1.2.2.4. 
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