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CAPITULO I 

R E F L E X 6 E S 

FASES PICTORICAS 

DE 1969 A 1985 



"0 au tor n8o deve interpretar. Mas pode 

con tar cano e por que escreveu". ( 1) 

Para o artista, ate o contar como e porque criou 

torna-se dificil, Ele esta cercado por armadilhas. Pode, 

sem perceber, desdobrar-se em duas figuras estranhas: o a~ 

tista que criou e o 't::ritico" que fala sabre a criac;;ao. Tra 

-balhando com dois sistemas semioticos diferentes, ele nao 

sabe nunca como, e ate que ponto urn coincide com o outro 

e ate que ponto o trai. E para tornar a questao ainda mais 

complexa, lembro que 0 trabalho do artista sobre 0 signa e 

pontuado por influencias e dialogos que ele mantem com ou-

tros artistas, com figuras quase miticas no campo das ar-

tes - Klee, Matisse, Kandinsky. A referencia a names como 

esses num trabalho de evocac;;ao de urn percurso artistico 

nao poderia levar a pensar que 0 artista se coloca ao lado 

desses names? Como discipulo? Como colega? Humildade? Vao 

orgulho? 

Esse trabalho-objeto tenta evitar essas armadi

lhas. Como? Restringindo-se a urn relato, tao objetivo qua~ 

to possivel, desse percurso. 

(1) Umberto ECO, Pos-Escrito a 0 Nome da Rosa, Rio de Janeiro, 

Nova Fronteira, 1985, p.13. 
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Vejo a "Reflexao" que inicia o volume II como 

urn momento para rever o passado e suas liga9oes com o pr~ 

sente. 

-Os artistas mencionados, nao pela forma de suas 

produ9oes mas por suas atitudes esteticas levaram-me a 

pensar, a pesquisar e a lidar com a propria forma, dando-

-me urn sentido de liberdade, confian9a, a formar concei-

tos e,sobretudo a criar, dentro do meu contexto de vida. 

Convivi com eles nas leituras e a propria hist£ 

ria me deu referencias que, posteriormente, pude justifi-

car. Muitos daqueles artistas citados dedicaram-se, como 

eu tambem, ao ensino de arte. Esses dois caminhos - ensi-

no e produ9a0 artistica nao se desligaram por muito tempo 

de minhas viagens pictoricas. 

0 novelo se inicia e nao se desata da vida. Ha 

~ 

urn voo, no qual se revelam conflitos (1964/69) e supera-

90es tecnicas. Nao havia uma inten9ao de registro de uma 

epoca, mas de exposi9ao de uma convivencia com o tempo vi 

vido. 

Momentos dificeis. Sombras que envolvem a pais~ 

gem - o homem, sua pequenez. 0 Cortador de Cana (fig. 4, 

p. 14) • As figuras marrons nos "paus de arara" sobre o as-

falto, Vidas Severinas (pag.15) Imaginario do Trabalhador 

(p.S, vol.II). 

Figuras que indicam, tambem, urn desejo de libe£ 

ta9a0, em rela9a0 as formas artisticas veiculadas em tor-
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no de mim. Beneficas no inicio e, finalmente, nefastas. 

Eu percebia novos caminhos que se desenhavam e a necessi-

dade de me desvincular do turbulento grupo de artistas com 

os quais convivia na epoca. 

Retomei minhas pesquisas acerca dos meteriais . 

As cores e, conseqUentemente, a preocupagao com a materia 

lidade das superficies. Sentia que estava num labirinto 

que comegava a sufocar e novas frestas se abriram para 

que eu pudesse respirar. Imersa em liquidos azuis surgiu 

a fase que denominei, muito tempo depois, de Profundezas 

da Agua (p.16, vol.II). Era o anode 1971, a parede tinha 

10m. X 3m. (figs. 6 a 17, vol.II) painel para o -saguao 

de entrada da III Esta9ao de Tratamento de Agua de Campi-

nas. Modifiquei os materiais de trabalho, substituindo os 

terras compactos pelas transparencias azuis (eu have ria 

de criar minhas proprias formulas). E lembrei-me das pal~ 

vras de Klee: 

-"A cor apoderou-se de mim: nao tenho mais 

necessidade de persegui-la, sei que ela me tomou 
' para sempre, tal e o significado deste momento 

aben9oado. A cor e eu somos urn so. Sou pintor". 
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veu: 

Tal era a sensa~ao! 

Pedro Manuel (2), a proposito desta fase, escre 

" ..• Vortices, turbilhoes e cirandas dife

rentes nos ritmos e nas cores dominam a superfi

cie, SalVO raras exce~OeS 0 tema e a COr. • . SUas 

novelas coloridas ricas de episodios intimos ul

trapassam os limi tes do quadro e os fo~a, como 

se quisesse sair do terreno mSgico da pintura 

para alcan~ar a objetiva realidade que nos envol 

ve". 

Profundezas da Agua: situa~ao revivida, bern 

mais tarde, na serie a que dei o nome de Vida Oceanica(p. 

13, vol.II). Urn livro, lido entre esses dois momentos,ma£_ 

ca o segundo: The Shell, de Hugh, Margarite Stix e Tucker 

Abbott. (3) 

Neste livro aprendi a conhecer a forma complexa 

(2) Pedro Manuel-GISMONDI - Vice-Presidente da Associa~ao Brasi

leira de criticos de Arte. 

(3) Harry M. ABRAMS, Inc. Publichers, New York, 1978. 
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das conchas e suas curiosas denomina9oes latinas. 

A Fase Embrionaria (p.23, vol.II) se inicia em 

1974/75, ano que marca a minha primeira mostra no exterior 

juntamente com os artistas Bassano Vaccarini, Francisco 

Amendola e Leonelle Berti. 0 teorico do grupo denominou 

essa mostra de "il diritto di tutto osare" (a famosa fra-

se de Gauguin), escrevendo sabre a produ9ao de cada urn. A 

meta era a exigente cidade de Milao, Italia, onde eu vi

ria a receber mais tarde, com esta pesquisa, o Premia In-

ternazionale Di Pittura PREZENCE - Edizione 1975, realiz~ 

do no Museu de Ciencia e Tecnica "Leonardo da Vinci", as-

sim como a participa9ao no Salao Oficial "Lario Cadorago" 

da regiao lombarda - Como, Italia. 

Sabre esta fase o mesmo critico escreveu: 

"Em Fulvia Gon9alves a figura humana com

pleta ou fraturada em varios orgaos domina 0 ce

nario. A figura humana ao lado de elementos org~ 

nicos, a representa9ao de urna e de outras em es

calas diferentes, transformam a hurnanidade nurn 

desfile ~ico vista de urn carrocel e de urna g~ 

gorra ao mesmo tempo. Nao urn quadro, mas a se

q~encia de suas obras introduz tempo e movimento 

no fruidor. .. " 
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Eu queria, para os meus trabalhos em Milao, -nao 

urn quadro a mais, e sim uma proposta nova, original. 

Em 1976, com a minha vinda para a Universidade E~ 

tactual de Campinas, surgem novas preocupa~oes com a pesqu~ 

sa. Neste periodo, come~o a desenhar. Procurando refletir 

sobre a natureza enumeraria neste momenta as fases "Semea-

dura" (p.48, vol.II), "Plantio" (p.62, vol.II) e "Devasta

~ao" (p.72, vol.II), caminhada que me valeu a volta a Euro 

pa, expondo na Sui~a com "Semeadura" ( Lausane, Gene bra e La 

-Chaux-de Fonds), promo~ao da Delega~ao Cultural Permanen-

te do Brasil, em Genebra e na Bienal Nacional - Sao Paulo, 

1976; "Plantio", fase exposta em Montevideo, Uruguai, no 

Subte Municipal - 1979 e "Devasta~ao", no Salao Portinari, 

Sao Paulo no mesmo ano, sob patrocinio da Secretaria da 

Cultura do Estado de Sao Paulo. 

As figuras, nesta ocasiao, surgiram ainda entra-

nhadas como na fase anterior. Foi quando repensei os mate-

riais e as descobertas que havia feito. Neste estudo, apu-

rei aspectos originais, sobretudo por concluir que os mate 

-riais empregados dariam efeitos de empaste que nao o tradi 

cional oleo sobre tela. 

Trabalhei sobre aglomerados de madeira porque o-

ferecia a dureza e aspereza necessarias para receber rise~ 

gem de figuras encorpadas sabre a materia umida compacta. 

Sulcados, vincados em diferentes intensidades p~ 

la pres sao da mao' ·obtive maior plasticidade' identificada 
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as proposi~oes tematicas. A tinta, a base de agua, pode 

ser aplicada em qualquer consistencia, da leve e transpa-

rente as mais compactas e foscas, sabre a materia, sec a 

ou nao, dependendo do resultado plastico que se pretende 

obter. 

A sua resistencia e durabilidade foi comprovada 

no painel de 1971 ja citado, que permanece ate o momenta 

sem esboroamentos ou rachaduras, conquanto as tintas apl! 

cadas tenham sido acrilicas holandesas, marca THALLENS com 

diluentes a base de agua numa agrega~ao perfeita. 

Estas experiencias, iniciadas no fim da decada 

de 60, se caracterizavam pela liberdade no uso dos elemen 

tos indissoluveis no que se refere a forma, conteudo e rna 

teria. 

0 rompimento com a pintura a oleo sabre tela, 

descrito numa linguagem propria, permitiu explora~oes de 

inumeras possibilidades e revisao de momentos anteriores 

experimentados e somados com elementos e atitudes atuais. 

0 compositor Almeida Prado costumava dizer que 

havia uma afinidade entre nossas linguagens: musical e 

pictorica. Ele falava da natureza das orqufdeas, das bor-

boletas, da floresta amazonica ... Eu falava num 

no interior das flares, raizes, caules. 

Cartas Celestes (p.88, vol.II) 1982 e 

passeio 

Savanas 

(p.108, vol.II) 1984 sao trabalhos que nascem dessa afini 
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dade e que gerou capas de discos e audio-visuais. 

Nesta fase come9am a aparecer as veladuras e as 

pulveriza9oes que caracterizam os efeitos do voo cosmico 

imaginado e traduzido nos quadros cujos nomes, dados pelo 

compositor, correspondem aos titulos impresses no encarte 

-da grava9ao e que abaixo relaciono (fig. 80 e seguintes 

da fase Cartas Celestes do vol.II): 

80- "Aurora e Crepusculo" 

81- "Portico da Aurora" 

82- "Aurora" - detalhes 

83- "Buraco Negro" 

84- "Urn Novo Ceu, uma Nova Terra" 

85- "Lua Cheia" 

"Lua Cheia" - detalhe 

86- "Eridanus, o Rio" 

87- "Constela9ao de Peixes" 

"Constela9ao de Peixes" - detalhes 

88- "Constela9ao de Peixes-Pavus" e 

"0 Astro mais Proximo do Polo Celeste" 

(Ilustra9oes para a capa da grava9ao "Cartas 

Celestes) 

89- "Mercurio" 

"Mercurio" - detalhe 

90- "Paisagem Lunar" 

"Paisagem Lunar" - detalhe 
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91- "Urano" 

92- "Netuno" 

93- "Constela<;ao da Cabe<;a de Cavalo" 

94- "Rumo a Estrela da Galaxia N G C" 

95- "Alem do Universo Visivel" 

96- "Chamado Extra Galatico" 

Pesquisa realizada, alem da musica, em 

Wernher Von Braun, S. Bedini e Fred Whipple. (4) 

Moon 

A partir de 1976, o repensar dos materiais e o 

interesse por uma pesquisa ligada a area academica, ao 

trabalho na UNICAMP, levam-me as anota<;oes da serie DaN~ 

tureza a Natureza (que nao consta do volume II deste tra

balho). 

0 olhar para a historia, o olhar para a nature

za: urn fio une essas duas "visoes", na pesquisa. Da pre

-historia a arte ecologica, urn interesse "naturalistico": 

de urn lado, sobrevivencia e fecundidade; de outro, ecolo-

gia, devasta<;ao, polui<;ao. A perenidade e a latencia do 

interesse pela natureza. Como uma imagem marcada no in-

consciente da historia: a rena de Les Combarelles (Fran 

(4) Harry M. ABRAMS, Inc. Publichers, New York. 
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ga) figurinha da Pre-Historia. Incisao que procuro consci 

ente/inconscientemente reencontrar no meu trabalho, indi-

cios, signos que persigo atraves do material: empaste 

tinta encorpada, porosidade,·aspereza, dureza, risco tra-

gado na superficie do aglomerado. 

1. Uma Rena da Pre-HistOria. 

Trata-se de riscos gravados sobre a rocha. 

(Madaleniense, Gruta de Les Combarelles, Fran9a) 
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2. ' 1A Seiva 11 
- 1,10 X 90 
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A imagem, a imita9ao negada na tradi9ao abstra

cionista, reaparece. Dissolvida, a figura renasce: sob ou 

tra forma, a rena de Les Combarelles. 

Surge no meu trabalho assim, a aspereza da pe-

dra, a riscagem com o buril feito pelo ca9ador da I dade 

da Rena nas regioes mais sombrias das cavernas. Uma rena 

perdida no meu inconsciente. A inquieta9ao do homem, a 

destrui9ao da planta, do ar, da terra. 

Eis ai urn confronto que me fez chegar as Entra

nhas da Vida Vegetal (p.115, vol.II). 

Esta ultima fase sustenta urn rever, de certa for 

rna, Semeadura e Plantio. 

No relevo do papel COTTON encontrei a for9a da 

prensa para dizer sabre os insetos - os coleopteros (EXP£ 

si9ao realizada na Galeria Sergio Milliet, FUNARTE e II 

Salao de Arte Moderna, Rio de Janeiro). (p.84, vol.II 

1979/80). 

E pelas mesmas tendencias que vejo em meus pro

jetos desenvolvidos nos murais do Hospital da Mulher- Ho~ 

pital das Cllnicas da UNICAMP (1986), em relevo uma cabe-

9a boiante no llquido amniotico, identificado com as lu

tas da ciencia que e a sobrevivencia do ser (trabalho nao 

mencionado no volume II). 

Para chegar ao trabalho presente, Entranhas da 

Vida Vegetal, pensei primeiro no efemero das coisas: bar

ro, raiz, concreto, construgao: devasta9ao. Esta atitude 
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me remeteu ao quadro novamente. Desnudo o processo, tendo 

em primeiro lugar, fotos de fragmentos da natureza, em se 

gundo, a interferencia sabre as fotos - Trabalho de Pes -

quisa Fotografica (p.119 a 139, vol.II) e finalmente vol

ta ao quadro e a pesquisa se fecha com o titulo: "Entra -

nhas da Vida Vegetal". 
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Entre as pesquisas desenvolvidas na academia,ha 

uma que recebeu urn aprofundamento teorico. 0 ponto de pa£ 

tida: urn entre os muitos cursos realizados na busca de 

composigao de urn curricula de pos-graduagao em Artes Plas 

tic as. 

Neste curso, urn texto me colocou questoes: o 

classico "A Obra de Arte na Epoca de Reprodugao Tecnica", 

de Walter Benjamin. Urn trabalho de "fim de curso" foi 0 

primeiro avatar dessa pesquisa que iria desembocar num 

trabalho de "instalagao", montado em 1985. 

0 trabalho inicial consistia, basicamente, numa 

reflexao sobre a "reprodugao". Uma das figuras centrais e 

ra Andy Warhol; uma figura que aparecia nas margens era a 

Mona Lisa, de Leonardo. Hoje, essa margem aparece como urn 

indicia, urn trago, entao ignorado e inconsciente, do que 

haveria de ser o·trabalho futuro. 

A reflexao sobre a questao da "arte na ' epoca 

das tecnicas de reprodugao" foi importante para a seqtlen-

cia do meu trabalho. Talvez eu nao deva encara-la como 

uma pesquisa academic a. E uma "deriva", uma busca de sig-

nos, feita a partir de urn texto classico. Walter Benjamin 

escreveu urn texto forte e instigante sobre a Historia, a 

partir da contemplagao do Novus Angelus, aquarela de Paul 

Klee. E eu pedi licenga ao mestre teorico para sonhar a 

partir de seu escrito. 

A "obra de arte na epoca da reprodugao tecnica" 
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e considerada como a primeira grande teoria materialista 

da arte. Seu ponto central e a analise das causas e conse-

qliencias da destruigao da aura que envolve os objetos de 

arte. 0 conceito de aura, extremamente complexo, e aprese~ 

tado por Benjamin atraves de uma comparagao: 

"poder-se-ia defini-la como a unica apar.:!:_ 

gao de uma realidade long:inqua, por mais proxima 

que esteja. Num fim de tarde de verao, caso se 

siga com os olhos uma linha de montanhas ao lon-

go do horizonte ou a de urn galho, cuja sombra 

pousa sobre o nosso estado contemplative, sente

-se a ~ dessas montanhas, de sse galho". ( 5) 

A reprodugao tecnica - na epoca em que escreveu 

o ensaio, Benjamin pensava na fotografia e no cinema - pe£ 

mitindo a multiplicagao indefinida da obra, destroi a sua 

unicidade, que e uma das pedras-de-toque da arte classica. 

( 5) Walter BENJAMIN, "A Obra de Arte na Epoca da Reprodugao Tec

nica", in Benjamin e Outros, Col. "Os Pensadores" , Sao Paulo, Abril 

Cultural, 1980, pag. 9. 
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A arte, na epoca da Industria Cultural, e excluida da at-

mosfera, aristocratica e religiosa; deixa de ser uma obra 

de culto. Deixa de ser o monumento que se visita com res-

peito. Multiplicada, e banalizada pela propria multiplica 

-<;;ao. 

A obra classica, unica, socializada, envolta nu 

rna atmosfera auratica, pede urn modo particular de contem-

pla<;;ao: o expectador se anula para que a obra seja. Ela 

exige intimidade, respeito, recolhimento. A obra de arte, 

escreve Benjamin, apresenta urn valor como objeto de culto 

e como realidade exibivel. (6) 

0 advento da possibilidade de reprodu<;;ao tecni-

ca das obras no seio das sociedades industrializadas, do-

minadas pela cultura de massa, promove a liquida<;;ao do e-

lemento tradicional da heran<;;a cultural. 

Mas Benjamin, ao contrario de Adorno, - -nao ve 

com inteiro pessimismo o advento desse mundo novo,no qual 

o conceito classico de "objeto estetico" e liquidado. Pa

ra ele, surge ai a possibilidade de urn novo tipo de rela-

cionamento com a arte e o aparecimento de urn instrumento 

eficaz de renova<;;ao das estruturas sociais. 

A partir dessa reflexao, fui levada, insensivel 

mente, aver urn dos grandes icones da arte classica atra

ves da reprodu<;;ao. Mona Lisa. Fotografada, desenhada, re-

(6) Cf. Benjamin, op. cit., p.ll. 
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cortada, fragmentada: a cada experiencia que eu fazia, p~ 

recia-me reencontrar, em cada fragmento, a totalidade do 

objeto. 

Procurei ve-la, entao, nas teias da industria 

cultural. Mona Lisa transformada em signa incluido no co~ 

junto dos signos da publicidade. Esses signos tern urn modo 

particular de se apresentarem a percep~ao: a comunica~ao 

deve ser imediata, "limpa", sem "ruidos", atingindo, sem 

media~oes, a sua eficacia: promover a venda de urn produt~ 

quer seja urn bern material ou simbolico. Nesse contexte, o 

icone Mona Lisa deve funcionar reduzido a seus elementos 

minimos de comunica~ao: ela e a encarna~ao de urn conceito 

de obra de arte. Nesse movimento, nao se pode sequer pen

sa-la at raves do concei to tradicional de "obra de arte" . 

Paradoxa. 

Procurei colecionar o maior numero possivel des 

ses mementos, buscando confronta-los a outro tipo de reu-

tiliza~ao da Mona Lisa: a rela~ao dos artistas da moderni 

dade com a obra de Leonardo. Trata-se de uma especie de 

fascina~ao narcisica: diante desse monumento, que pode fa 

zer o artista moderno, consciente de viver num mundo em 

que o objeto estetico perde sua ~? 0 exemplo tipico ' e 

de Marcel Duchamp, cujo gesto iconoclasta de colocar big£ 

des na misteriosa mulher sonhada por Da Vinci, cria outra 
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obra, outro objeto que pode ser recolhido nos Museus. 

Restava, para mim, urn terceiro caminho, que era 

urn reencontrar do inicio da pesquisa: intervir na obra e 

convocar outros a fazerem o mesmo. E esse o sentido da 

instalacio, que promovi. Alguns de seus mementos podemser 

vistos, fotografados no volume II, pag. 209 e seguintes. 

Tratava-se de criar urn espaco, urn simulacra de 

Museu, onde a "bilheteria" e a propria Mona Lisa, e onde 

' o visitante e convidado a entrar para contemplar, na en-

trada, uma reproducio que se convida a ser vista como o 

proprio original. 

Em seguida, num caminho estreito e labirintico, 

reproducoes: as realizadas pela industria cultural e as 

intervencoes de artistas modernos no objeto. 

0 visitante .e acolhido, depois, num espaco no 

qual uma serie de objetos procura reconfigurar o signa Mo 

na Lisa: reproducoes em tamanho natural, espelhos que fra£ 

mentam a imagem, cortes, recortes, incidencias, tracos do 

objeto original. 

E nesse esforco que o visitante e convidado a 

reviver o objeto Mona Lisa e, finalmente, provocado a re

cria-lo. Uma urna acolhe seus trabalhos. sio recriacoes, 

intervencoes, mas tambem recados obscenos, malcriados, ba 

nais, poeticos ou falsamente poeticos. 
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~··· 

Por ocasiao da montagem da "instalac;:ao", realiza 

da ao lado de uma exposic;:ao de pintura, urn pintor escreveu 

(ver volume II, "Resultados da Urna de Apurac;:oes"): 

" Desculpe a implicancia quanta ao se-

tor "Mona Lisa" ( •.. ) • Achei-a arida, inocua , 

embora reconhec;:a que se insira dentro do contex

to do que eu presunc;:osamente chama de sua "expo

sic;:ao propriamente di ta" ..• " . 

Esse mesmo artista escrevia que aquila "so podia 

ser coisa de intelectual de UNICAMP". Inci tava-me a criar, 

-a usar as maos. 

Mas eu acredito que esse artista escreveu pensa~ 

do numa separac;:ao total entre arte e reflexao; entre obje

to estetico e pensamento. 

Minha pesquisa levou-me a questionar essa divi 

sao. Ela e trabalho de critica e de criac;:ao, creio eu. 
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Apresenta9ao de urn percurso, de 1969 a 1985: 

signos que entrego a leitura com urn suporte novo: 

as paginas de uma "tese". 
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Certa estou de que minha . -
1.mersao na arte, de modo 

mais veemente, ocorreu quando conheci a obra de Vassili 

Kandinsky - "0 Espiritual na Arte". Assim como Klee, o mestre 

de Bauhaus, ele tinha a chave da grande liberta<;:ao, da sol

tura e da consistencia no trabalho artistico. Polemicos, sim, 

mas definitivos. 

Dois principais aspectos abordados por ele me toea

ram e me atrairam fortemente, fazendo com que me identificasse 

com seus principios e maneira de sentir. Um deles, principal

mente, o de nao ficar somente na espacialidade compositiva do 

metodo pedagogico' de grande harmonia com 0 criar' 0 ver' 0 

sentir, pass a tambem para o artista criador, conduzindo-o a 

novas proposi<;:oes de grande abertura. 

As misteriosas vibra<;:oes que existem na superficie 

do quadro possibilitam uma liga<;:ao 
. . ~ 

com as co1.sas ma1.s sens1.-

veis, ultrapassando a simples leitura que a aparencia enseja. 

Claro que isto nao e uma afirma<;:ao categorica, pois em arte 

nao se estabelecem regras, mas principios . .£l nisto que consiste 

a sua grande li<;:ao. 

Os angulos sao mill tiplos' OS suportes' quaisquer. 

A interioridade e o ponto de partida, OS elementos sao univer

sais. A vitalidade da arte esta na transforma<;:ao constante, e 

a expressao assim o exige. 

Nesse eixo de entendimento e inten<;:oes, descubro no 

mestre um segundo aspes:;to que o liga as minhas atividades e 

ocorre quando ele faz comentarios sobre a arte abstrata: e a 
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sua vincula~ao com a natureza. Em principia, a abstra~ao sugere 

como que uma nega~ao a natureza, mas afirma que este tipo de 

manifesta~ao vincula-sea urn "modo de ver", e este ver, queira 

ou nao, leva-nos, em ultima instancia, a natureza. 

No que se refere a esta afinidade com as coisas natu

rais, belissimos exemplos encontrei em muitos artistas que 

fizeram ci ta~oes a respei to de suas priiprias obras. Vol tados 

pelo mesmo meio de atra~ao, compuseram seus trabalhos de sig

nificados mais complexes e individualizados. 

Minha forma de ver tern sua correspondencia numa vi

sao interior, imaginaria, e em acumula~oes de vida e interesses 

atados a minha realidade, ao meu momenta vida-terra. 

Na amplitude e pluralidade de caminhos, com cele

bra~oes tropicalistas, encontrei afinidade com trabalhos como 

os de I one Saldanha, utilizando bambus, de Kraj cberg, refe

rindo-se a natureza, apropriando-se do solo crestado, da arvore 

torcida do cerrado, usando fragmentos diversos do reino vege

tal, e de Gianfredo Camesi, esperando efei tos diarios da secagem 

das folhas em meio campestre porquanto todos estes artis

tas usam formas plasticas com idenL.:Cica~oes e elementos 

extraidos da propria terra. Hundertwasser, por sua vez, fala 

da devasta~ao e infunde o verde na poesia de suas formas. 

Com significa~oes complexas, encontramos, em meio a 

mil tendencias relacionadas pelos estudiosos de arte do Seculo 

XX, os adeptos da arte ecologica, fazendo "incisoes no mundo", 
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tomando, como exemplo, as configura~oes topograficas de 

Oppenheimer, que trabalha a terra. 

Nao poderi.a deixar de citar a poesia na obra de Moore, 

quando o proprio artista fala de suas mill tiplas formas confron

tadas a urn poder incomum de analise da natureza. Ele mesmo 

revel a sua a ten~ao para as formas na turais, tais como ossos, 

conchas ou seixos, ha anos analisados nas suas catninhadas 

pelas praias, encontrando nestes elementos, a cada dia, uma 

nova forma que, adaptando-se as suas formas de interesse, 

levaram-no a beleza da "escultura interior". 

Em Arp, os ritmos e elementos sao tornados da vida 

vegetal ou organica, onde assimila suas leis mais intimas. 

Em minhas reflexoes sabre as formas, senti estar ao 

lado destes artistas pelo modo de pensar enquanto val tados 

para as vidas vegetais e outros elementos da natureza, sabre

tude pel a sensa~ao de liberdade, de sol tura e de ordem que 

esses elementos transmitem. ~ o mesmo seixo que se transmuda 

a cada dia. 

Mas, que sao as obras de arte? Sao como espelhos 

refletores do nosso tempo. 

0 que representa est a natureza no meu trabalho, 

agora? Ela representa uma situa~ao tragica, em que o homem, 

mergulhado nas contradi~oes deste final de milenio, e 0 reprobo 

agente dos desequil1brios ecologicos. 

Sem me prender as aparencias, mas dizendo a respei to 

delas' busco penetrar em formas estranhas - agua, pedra, terra, 

planta. 
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Urn novo personagem surgiu tempos atras, misteriosa

mente, materializando-se no papel, atraves do guache e do 

relevo pel a prensa: o coleoptera. Em passeios sombrios, subter

raneos, suga raizes, caules, almas e vidas. Estojos, vestes, 

prote~ao redonda, negro, azul fosforescente, asas transpa

rentes, levemente rasgando o espa~o, frutos caidos, folhas no 

chao, serras, madeira, po, penetra~ao vagarosa, vida curta, 

morte seca, beleza imovel, recurso da natureza. Em jazigos de 

vidro, registrados, numerados no silencio das gavetas de frios 

laboratories, alfinetados pelas costas - jazem coleopteros -

besouros castanhos das florestas desencantadas do solo da 

Amazonia. Estes estudos se referem a pesquisas sabre os besou

ros, quando tive acesso ao laboratorio de Biologia da UNICN1P. 

Em seguida voei pelo cosmos, mergulhei nos oceanos 

e penetrei vidas embrionarias. Hoje, o que surge e a semente, 

o grao, que nao sei ainda o que sao. Eu nada diria, agora, 

sobre estas divaga~oes. 

Este arsenal de representa~oes nao e fundamental, 

mas sim a poesia que se colocou na figura e que faz sentir 

minha possibilidade na pesquisa de materiais e tecnicas ha 

muito trabalhadas e exploradas, mas nunca fechadas. 

As marcas que se encontram nas minhas superficies 

sao de urn caminho longo. A espatulagem e o tra~o vincado sao 

os elementos que produzem as formas aparentes. A pulsa~ao da 

materia, o empaste, o repouso, a cor - completam o processo. 
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A fotografia me da outros rneios de pesquisa, em que 

ela e OS elementos forrnais se justapoem as des quadros, 

pletando assirn urn ciclo de trabalho. 

com-

Tude isto nos leva a rnais uma observa~ao, qual seja, 

a de que a idea~ao e a tecnica correspondem a urn so ate; e ao 

artista cabe "o fazer". 

Fulvia Gon~alves 

mar~o de 1985 

7 





1 

Deixa Fulvia as naturezas mortas, os ambientes infernos, os 
espacos urbanos, parte para o cosmos em volutas croma
ticas de vibracoes variadas. Vortices, turbilhoes e cirandas 
diferentes nos ritmos e nas cores dominam a superficie, 
salvo raras excecoes o tema e a cor. Criadora de contos 
encantados Fulvia a desdobra em espacos reais e imaginarios. 
A natureza meiga da autora atinge assim com suas nove
las coloridas, rica de epls6dios intimos os limites do quadro, 
e os forca, como se quisesse sair do terreno magico da 
pintura, para alcancar a objetiva realidade que nos envolve. 
Nao procurem entretanto, o 6bvio e o real nestes quadros, sao urn 
oferecimento de sonhos e de vida do mundo dascores.-Pedro Manuel 
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CORREIO . POPULAR -·· f!l 1 Domingo, 23 de janeiro de 197'7 ' 

------~ ---~ '" ______ _ 
A Pi.ntora e sua .Arte 

Nascida em Pedreira, cidade proxima a Campinas, Fulvia Gon- 1 

'(alves viveu, entretanto muito tempo, em Ribeirao ·Preto, onde ate · 
i ha pouco exerceu suas atividade;; artfsticas. 0 dialogo havido entre __ l
1 o reporter e a artista esclarece o leitor quanto a arte de Fulvia. 

B.P. -Qual foi o seu inicio? 

F.G. - Rabisco desde os 3 anos 
de idade. Chao, portas e muros fa
ram meus suportes tendo como. ma
teria 0 carv;io, 0 barro e 0 giz que OS 

irmclos traziam da escola. 
No meu tempo de inffmcia, niio 

havia a escolinha de arte que existe 
agora, mas sempre Hcurti" o privilfr. 
gio de encontrar amigos que gostas
sem das minhas figuras, colaborando 
assim com o processo do meu desen
volvimento criativo. Por muito tem
po andei pelos caminhos da improvi
sa~iio elaborando meus pr6prios re-

. cursos de trabalho, ate que urn dia 
procurei depois do colegial a Escola 
de Artes Plasticas de Ribeiriio Pre-
to. 

Neste periodo, alem de obedecer 
a urn curricula obrigat6rio fiz atelier 
- de pintura com Amendola, escultu
ra com Vaccarini, fundamentos de 
desenho com Fajardo e Baravalli, 

xilograYura com Berti, litogravura 
com Trindsde Leal. · 

Depois de cursal' Desehho e Plas
tica fiz Comunica~iio Visual tendo 
como extensao Comunica~ii.o Visual 
e Composi~ii.o Grafica com o Wes
ley Duke Lee no Santo Amaro em 
Sao. Paulo alem do critico Pedro-Ma
nuel' que colaborou muito com a de
pura<;iio de · minha visao dentto da 
arte. . ·· ' · · 

B.P. -Que maiS; fez? _ 
F.G. - Alem de exercer o magis

terio fiz paisagismo, desenhando fon
tes e jardins. Como '~Free lance" ilus .. 
trei livros para a Editora Nacional, e 
atraYes de concurso fiz ilustragii.o me
dica para o Depto. de· Oftalmologia 
do H.C. de Ribeirii.o Prete. 

Entre as cursos que o magisterio 
tern me exigido, especializa<;iies, vi
vencia de Festival de Inverno em Ou
ro Preto, etc. Fiz em S. Carlos USP. 
em nivel de p6s-gradua<;iio comuni
ca<;ii.o visual e arquiteto. 

B.P. - Sente-se bem em Campinas? 
F. G.- Estou muito contente com 

a possibilidade de trabalhar em Cam
pinas. 

c;iio da minha arte assenta-se sobre 
tudo numa busca, a necessidade · inte
rior de expressa.o atraves das formas, 
lihhas e cores. Existe a preoeupa~ao 
com o desenvolvimento tecnico que 
possibilite a comunica~iio das ideias, 
ideias transformadas em imagens que 
se diluem parciaimen te depois da 
obra terminada. 

a tematica, prende-se ao SOGi.aJ 
contemporaneo, a definh;ao· _ do cqm
portamento humane, da problematj
p psiCologiCa do homem diante da 
Yicta o coliflito entre a riqueza da 
vida interior e as limitac;oes do coti
diano, do que resulta, o despreendi
mento do realismo tradicional para 
explorar os confins da figurac;iio -
urna barreira que se desfaz diante da 
vibrac;iio das. cores iluminado urn tor
velinho de formas, indecisas e coisas · 
que, as vezes, nat) 'se refer em a ne
nhurn problema 'social ou estetico, 

_-'mas a afirma~fu\ da "alma interna". 

a minha forma de ser. 
uosto sempre ae mvagar soore o 

que diz Paul Klee em "On Modern 
Art": - -

I 
I 

"A criac;ao . da obra de arte e 
comparada ao crescimento de uma ar
vore, que tem raizes na terra e a 
copa nQ,\a,t·,· · Dase~r~izes,; que se es
tendem.fll.tica-sei>"a-!J'U'&G:artista que .. 

• se aSS""erilellla""'ai)"'t'fCincotfa"'iJ:Vore, e · 
da plenitude. desse fluxo ele modela 
sua visao, que se desdobra e espalha I' 

coino a copa. da B.rvore". 
B.P. ~ E o ''atelier"· livre? :-lj 
F.G . ....:.. Embora urn numero bern 

reduzido . de alunos, a ,experiencia -1
1
1 

nos leva a. concluir que o contato, da 
forma que se desenrola, tern sido be- ji 
nefico e positive no sentido de desen
volver no aluno potencial de criati- ~ 
vidade, conhecimentos de tecnicas e 
materiais de expressao, e tambem ·I· 
como processo interativo corn a co.;. 

munidade. I 
Alcanc;ariamos objetivos . mais 

amplos se os frequentadores do Ate
lier Livre fossem inclusive os pr6prios j 

alunos da Universidade. Fundamen- I 
tarnas a irlMa com~a.Jese de gqe cr_!a~_ .. __ -~ 
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Os artistas daqut nao -so no cam-, - - ·- , - - · 
po da musica como das artes plasti- tividade nao e atrlbuto . somente do 'I 

cas, gozam de alto conceito no Bra- artista mas tambem daqueles que i 
sil e Ia fora tambem, como ja tive atuam em outros campos, e' que a pra- I! 
oportunidade de acompanhar. tica em atelier niio leva apenas a for-

Gosto imensamente do trabalho mar artistas mas a trazer beneficios 
deste pessoal e tenho profunda admi- ao ser humano, pais ela inclui-se en
ra~ao pela obra do amigo Bernardo tre as func;6es que tendem a criati
Caro. N a musica a realiza~ao do re- , vidade. 
gente Benito Juarez. Entre tantos va- Podemos justificar_ a!nda que a 
I ores inclui-se o trabalho de Jose Luiz arte e elemento necessaria e indis
Paes Nunes, coordenaP-or do Depar- pensavel no fator relacionamento ho
tamento de Musica, do I.A., da mem - natureza - e vida. Tal como 
UNICAMP. a produc;ao literaria e tambem urn 

Atualmente, na UNICAMP, de- exercicio criador. 
senvolvo alem do trabalho artistico, Muitas universidades aprovam 
pesquisa sabre composi~ao. cursos de- historia da arte mas nao 

B. P. - Qual as suas tendencias? permitem nenhum curso de atelier 
F.G. - Niio acho simples definir Devemos acreditar que a produ~iio 

verbalmente o meu trabalho que com artistica pode proporcionar urn trei
frequencia me pedem. no intelectual equiva1ente ao c:ilculo 

Acho apenas, que a manifesta- ou a logica. I 
--1 
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... E a parte que te cabe deste latifundio •.. 

... E a terra que querias ver dividida •.. 

Joao Cabral de MeZo Neto 
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Gll artiati qUi riuniti iueronciarono il loro eammino e fe

oero di Riheirio Preto il punto di iucontro. II cielo~ il elima. gli 
uo:aiai, Ill tranquilla vita di provincia, la pcnaibilitU. di concentrar· 
U aell'auo .ereativ~ da un lato e le eorrenti e i turbiui della vitta, 

poco a poco, ll depoeitarono neUe rive del pieolo, liCuro ruaeello, 

DOlO per Ia qualiU. del eaffe, ehe le terre all'intoruo produeevauo 

• prospero, ogsi, per Ia eultura e l'inlustrialiauione della efDDII 

da aechero. 

Infonnazione e rinnovazione arrivano oggi alle baude piU 

lontane dell'universo e le modalitit espressive sono eonseguelblll 

di un.8. ~~eelta Iibera, di una seelta ehe earatterizza tutta Pattivitit 

dell'uomo del seeolo XX, ma che soree nel mondo dell~arte ed e 
l'euenza recondita delle manifestazioni creatrici di questo perio

do. Questa acelta si baM sulla conquista di Gauguin, che stabilisee 

il diritto di tuUo osare, precorrendo e sintetizzaudo Ia nostra 

epoea. 
Ma il coraggio prese una direzione: quella dei graitdi cen· 

tri, dei paeai phi evoluti, della eonstante rimtovazione, servendosi 
delle pili reeenti risone tecnologiche; deturpO e elesse, come nor

ma, Ia sua "apertura". Le ineUI'8ioni delle spedizioni nel mondu 

periferico furono rapide puntate al fine di raeeogliere materiali 

deatinati a futu:ra elaborazione. 
Gll artisti che ora esponsono le loro opere, si attrihuirono 

il diriuo di tutto osare in modo differente. 
La prima audaeia e resiedere e ereare in una pieeola eittit 

di provi:u.cla. molto lontaaa dalla tel"l'8 natale, ove arrivarouo per 

differenti cammini; Ia seconds e ereare serenamente, svolgendo il 
I oro ritmo eon assoluta genuinitit, rispondendo tanto agli am pi spazi 

vuoti ehe qui poaaono eontemplare, quanto al turbinio delle noviti& 

de! delirio teenologieo; Ia terza, presentare i loro lavori a Milano. 
E il eoraggio non eonsiste nella seelta della eittit, ma nel fatto ehe 

le peeuliariti regionali, l'esotieo e il pittireseo son tneflsi da parte, 

per mostrare opzioni individuali, Ia forza risiede nell'individna· 

litil e non nell' esotieo , non neJJo stravagante e nemmeno in r& 

eenti invenzi.oni potenziate da eomplicati aeeorgimenti reenologiei: 

ai tratta di quattro mondi intatti, Ia cui unica, eol't'elazione, omb& 

lieo comwre, e Ribeirio Preto. La peregrinazione· ehe li portO aDo 
stesso luogo rivela tuttavia un profondo inconformismo, ehe non 

rieorre ad estremi per trovare Ia sua esprenione. 
E appena in fpesti ampi contorni ehe sorgono le per&Oll8· 

litil di Francisco ADWndola, Leonello Berti., Fulvia Gon~lvea e 

Baasano Vaeearini. Uniea eonstante, presente nei qua~ e Ia riu· 

nione di eletnenti discordanti o eterogenei, trattati eon teeniehe 

differenti. 
La fotografia e le sue isnumerevoli riaorse si integrano 

eon Ia pittura nell'opera di Amendola; mentre Ia pittura e rialzata 

daiFiutaglio in legno da Berti e Fulvia riunisee nel mondo della 

metafora organi umani senza leggi anatomiehe e Vaeearini formu~ 
Ia seulture di ritmo delieato con resti irrilevanti della rotina dia· 
ria. Si direbbe che le tecniebe usate da questi artisti, come Ia loro 

espressione, si fonda:no, come i loro stessi autori, nell'approsU· 

mad.one di coae e di easeri distanti e differenti. 

Francisco Amendola elabora immagini eomplease e po
derose, risultato di un deposito sedimentario di elementi fonuali 

e di tecniehe. L'tlnione, Ia rieerca e l'elaborazione sfociando in 

soluzioni contraddittorie dove predomina ora Ia sintesi raffinata. 

ora il garbuglio tormentato di copule anomale. C'e sempre uno 
sciovolare di limi~ che fonde Ia rieereata elaborazione' fotografi

ea eon Ia pittura, come pure Ia rappresentazione del mondo sen· 
soriale con proied.oni oniriehe. Tormento e contemplazione, al. 
ternanlosi, tendono ad ampliare il mondo travagliato dell'artista, 
it cui maggior tormento sta neUe insuperahili lim:itazioni della 

uostra eondizione: Ia natura UJWlll8. ~ 

I.. rieebezza della terru porpori~ come in altre epoca de 

Ia terra pullll e nera di Bruxellea e di Milano, tranafon.uO questa 
eitti ia ua attivo eentro eommerciale, m~~e proapero il eommereio 

della citti agrieola, mentre lentameute in essa ai eoneentravano 
le pii •variate altivilia. 

I. Scuola di Arti Plaetiehe fu UD centro di atrrazione per 

quesli artisti lanto alieni aU'agrieoltura, euneo eoaeiente della •fe-
n uella BiosfCI'III. 

Leonello Berti insegue di tal fatta Ia realbi eouereta delle 

emozioni nmane, foealizzate nella disperazione dei reietti e nell' 

indifferenza dei trionfanti, ehe il piano bidimensionale si rese inau· 

fieiente e, in busea di ambito piU ampli e piU reali, realizO in inta· 

glio le figure torturate dei suoi ~naggi: alia superfieie piaua 

IIOIItitui, come sup porto, il legnO · scolpito sui quale i colori aeeen· 
tuano Ia perenne tortura di una rivolta infinita, Ia cui direttriee e 
lntta formale. I limiti tradizionali vengono esorbitati tanto nel 

piano di fondo~ eon il rilievo, come nei eontorni retti del quadro. 

Lo spazio metaforieo e laeerato per penetrare nel reale. In questo 

eam.mino, ehe altri, como Fontana, per esempio, calearono, egli non 

rieorre all'astruione, ne alia eonglomerazione di elementi eJUni.. 

nati dall' usura, per ottenere l'evasione-penetrazioue, ma elabora 

i suo propri elementi, metaf oriei prima di essere ineorporati nell' 
opera finale. Non e l'associazione a ereare Ia forma espreuiva. ma 
questa e elaborata nelle sue parti per venire quindi rieomposta. Le 
intenzioni partieolari finiscono per fondersi nella grande voeuione 

realista, aceentnata f"mo alia deformazione. 

m rwVJB Gon~vea, Ia figura umana, eompleta o fratturata 
in vari organi, domina lo scenario. La figura wnana aecanto a el& 

menti organiei, Ia rappresentazioue e l'esaltazione dell'una e degli 

altri in iseala differente gli steni elementi foealizzati da puati 

diverei, trasformano l'umanita in una parata magiea vista da un 

carrosello e da un'altalena allo stesso tempo. Non un quadro, ma 
Ja sueeessione delle sue- opere introduce tempo e movimento. 

Questo tempo e questo movimento, perc), sono, magici e ei seostano 
e ei introducono neUe viseere dei personaggi foealizzati, faeendoci 

rivivere ad ogni momento Ie avventnre di Gulliver, tramportandoei 

da Brobdingnag a Lilliput. 
I.a 8Bia di anatomia ora ei moatra un occhio enonne, come 

un globo, ora un ventre ehe avvolge tntto l'organiamo; phi avanti, 

da un eranio aperto vengono fuori altri erani e dalle sezioni pra

tieate nei eorpi invece di sangue, appare nn insienre di bamhole 

ruue, gioeattolo improviso, sollevando gli animi all'orlo del colla· 

880. La ripetizione adombra Ia eoesistenza generatriee di repulsio

ne e attrazione, ehe marea e logo~ ma ei mantiene vivi. 
HBssano v aeeann1 presenta 1a u.nca matura del cavallege

ro, del paraeadutista, del partigiano, ehe superO i eontraililti pole

mid per elevarsi alia compren.sione sublime, dove gli apparenti 

opposti sono ideutificati come distinti. D suo eielo e fatto di nuvole 

di !Jerratura, di frammenti di arnesi usurati, dove .gli ueeelli 

aequistano ali faue di martelletti dattilografiei e gli ingranaggi 

stanehi immobilizmno strntture inutili, Gabbie - Posatoi. 
D metallo delle armi, della Iotta, del lavoro, dell'uso, tfia.. 

ebiude le sue ali per il volo finale della transeendenza creatriee 

P;quilibrata fra il volume delle strtture e il niente dello spazio 

vuoto. Consistenza plastiea che si completa, superando il eon· 
trasto fra Ia sua demitil materiale e il vaneseente dell~atmosfera 

eon cui s'ineroeia. 
n segno del tempo, aheraudo lo spazio, riunisce e ~~epara, 

eosi come oggi, domani. 
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OS artistas aqu~ · reuni- -tret3.nto a · peregrrnagao 

~:oscr:z:~::ms~':," ~~::= !~e~~:,!e;e;~:a~~n:'::· r. •••D•M$. £T)1.· .1. 
rao Preto 0 ponto de im- formismo profunda que L I. 

,..contrO. o ceu, a clima, a nao recorre aos extremos · 

agua, os homens, a calma para encontrar sua expres •••• ~ 
vida de provincia. a pO.s- sao. E apenas nestes am• 
sibilldade de'concentrar~se plo• contornos que surgem 

PEDRO MANUEL 

ao ato criador; de urn !ado as personalidades de Fran ca~ao realista, acentuad do colapso. A repeti~ao pa 
e as corren:tezas e torveli-. cisco Amendola, Leonello ate a deformacao. rece. a. coexistencia gera ... 
nhos da vida aos poucos Berti, Fulvia Gon~alves e Em Fulvia Gon~alves a dora de repulsa e atra~ao. 
os depositaram nas beiras, Bassano Vaccarini. Unica figura huma.na · completa que marca e· desgasta mas, 
do peq'ueno e obscuro ribei · constante -· presenie nos· ou fia~turada ~ em v3.rios . nos man tern vivos. 

ro, conhecido -Pela quali- . quatro e a reunHio de ele- orgiios domina 0 cenatio. Bassano vaccarmi apre

dade do care que suas ter- , mentos desencontrados ou A figura humana aq -~~do senta amadurfcida llrica 

· ras pro.duziam, e :Pr6spe- diferentes, tratados por de _elementos orgftniCos., __ a do cavalaJ;iano,. do para- · i 
ro peia lavoura e benifi- tecnicas heterogCneas .. A rep:fesentac;ao de unta -e quedista, dO partigianc 

ciamento da can~ de ac;U- fotografia e seus- inUmeros dos outros em escala di- ; qUe superou os- contrastes 

car, ·atualmente. reCUrsos eritrosam-se conl. ferente, a exalta~o de polCmlcos para eievar-se a 
A riqueza da terra roxa. a piritura na ob-ra de -outra, ;os ffiesmos elemen- corrq)reens§.o sublime on

-como em outras e.poc:as, a Amendola, enquanto. a pin· tos ·facalizados de pon~s d-e os aparentes opostos sao 

terra gorda e preta de Bru , tura e real~ada pela talha · difer~ntes transformam a identificados como distln· 
xelas e de Miliio, transfor- em madeira por Berti e humanidade nuni desflie tos. Seu ceu e feito de nu· 

· maram est.as cidaqes. effi Fulvia reune no mundo d,a mAgico·:vistb de um carro- ·vens de- serragem, de utili .. 

cen.tros com.erciais, tornou m~tafora 6rgao humanos eel e de uma garigoira. ao t~rias pe~as gastM, ondP ? 

pr6spero o comercio da ci- sem leis anatOmicas, en- mesmo tempo. Nao --:urn ~OS ·passaros tern asas com- .1 

dade agricola .e lentamen- qUanta Vaccarini cOm so.. quadro. mas . a sequencja pastas de alavancas,_ dati.. ·1 
te nela se concentraram .bras Irrelevantes da rotina de suas obras introduzem Iograficas e as engrena· 1 
viirias ~tividades cujo fini di:lria formula ·esculturas tempo e lll_ovilnento/ l10 .gens cansadas imobilizam 'j 
era prestar servi~.os. · A de r!tmo d.elicado. Dir-:se• .fruidorf Este ·tempo este estruturas. lnuteis, gaio•. , 
escola de Artes· PIS.stic;as ia .que as tecnicas usadas. movhilento ·sao mAgicost las . .:..:_ puleiros. _ i 
serviu como im3.· para por estes artistas, - tanto Po~em; e ribs· a:fastam e .. ;o metal das armas.- da ;

1 estes artistas tao afasta- quanto.sua expressividade enfiamnas entranha.s dils. !uta do trabalho do uso 
1 

dos da. lavoura, _ transfor- Estao ba:seadas como seus pet:'5onagens focalizacta_s, abr~ _sua8 asas p~r~ a re· ··1.· 

marem-se numa cunha autor~s, n:i aproXim:i~ao revivenqo· a---cS.da-'iristante ··voada final da. trascen ... 

consciente da Noosfera ria .de .coisas .e seres distantes as aventuras. 'de Guliver, dencia cr!adora equil!bra· 
Biosfera .. · . e diferentes. nos transferlndo · dos gic da' entre o volume da es·. 

Informa~ao e renova~ao Francisco Amendola ela. · . gantes: para>l:.illput. ; :· · . trutura e o nada do espa· 'I 
chegalll , hoje nas mais ' b 1 A 'sala de anatomia ora co. vazio. conslstenc!a plas 1.· .. ora 'lmagens comP exas c -
afastadas g!eb.as do· Uni- · nos. m· "'•tra. urn· o 1 h .o tica que se completa supe.-carregadas, resultado, de ""' · 

· verso e as modalidades .. ex - enorme· como·· urn' . globo, rando o contraste entre '.' · urn dertisito sedlmentarlq , 
pressivas sao consequencia de elementos formll,ls e de ora uma barr!gi •. que en- · sua densidade materH1l e 
de uma escolha -nvre,. d~ ~ v.o.lve· sen d ... oriO, ·maiS adian o evanescente da atmos-. tecnicos. A jun~ao. a cata . 
uma escolha que pauta to- · · .ta de um. cra"nio cortado fera. coin a .qual. se, entre-e · a elabora~ao resultam ' 
da a atividade. do hqmem em solu~oes ' contrad!t6- saem out~os cranias e d:is . eruza. 
de seculo XX,. mas que sur- _rias Onde_ ora. ·predomlna se·caes~ Praticadas ·nos.-se-
giu no mundo da arte e e re"• ··em lu· gar de .sangue, . a slntese apurada e ora o • 
a essen cia rec6.ndida das t d aparece urn· jogo de. bone· emaranhado angus ia o 

·-manifestagOes criadoras de cOpulas ariOmalas. .Ha c·as ·russas, brinquedo ines 
deSte p' er!odo. Esta escolha d is t perado, salvando a beira 

semp~e um esl amen o -
esta baseada na Iucida con · d 1. 't u fnnde e 1m1 es.q e are-
quista de Gauguin que es- qulntada elabora~ao foto-
tabelece o direlto de tudo grilfica com a pmtura. as- -1---.:.....------~...:.... 
ousar~ antecederi.do e sinte sim como a representa~io 
tizando nossa epoc~. do mundo sensorial -com 

Tomaram. porem. as ou- proje~Oes on1ricas. Tormen 

sadias uma dire~ao. A di- to e contempla~ao alter
re~ao dos grandes centres, _ nando-se procuram am

dos pa!ses mais evolu!dos, pliar o mundo angust!ado 
da renova~ao. constante, do artista cujo maJor tor
Jan~ando mao dos ult!mos menta reside nas 'insupe
recursOS da tecnologla,. de- ravels limitac;Oes de nossa 
turparam e . elegeram, pa- condi9ao: a nature>:a hu
ra norma, sua "abertura". mana. 

As investidas · no mundo Leonello Berti persegue 
perlferico de expedlgoes, de tal maneira a realida-

riipidas incurs5es para co- d.·. e. concret·a·····. d.as emo. ~5. e .. s.J 
lher materials destinados humanas, focalizadas no 

' . a futut~. elaboragao •• ,~- . ,d,J'sesper~ ,dos . ...'l~.QY~cid~ 

0 risco do tempo alte
rando o espago reune e 

Sep::t·ra, assim ontem. ama

nhii.. 
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ENTRE VISTA 

',FUlvia I 
.1: 

Ribeirib Prcto 11/ 4f197G 

a prtmeira artista qe 
Ribeirao a ganhar urn pre~mio 

· internacional 
Depois de seu premio na lbil:a (ao 

lado de Am·endola e do saudoso Leonello 
Berti), a pintora Fulvia Goncalves prepa
ra-se agora para lima exposit;lio nil Sui. 
~1. . 

Em 1974 ,quatro art!s- clo cu·rso de Artes Plastl
tas, entre elas uma s6 mu- cas da Unaerp, tenta me 
lher, enviaVam para ·uma dizer, em poucas imlavras, 
exposi~ao em Milii.o, :rtalia, . qual o significado da sua 
Seus trabalhos para' s~rem "_Transniigrat;B.o». 
expostos na · . -Galeria ·do , - "Para mim,, transmi ... 
_Consulado Brasilt~iro~ a grat;8.o signifiea.uma pes .. 
Italobrasiliana. · · · · sea ique esta passando de 

A e-xposiC}§.o se ehamava urn ,.est<lgio para outro, e. 
"4 di RibeirM Preto» e ,P.sta passagem para wn 
'FUlvia Oon~lves ·era a. novo estilgio e sempre uma 
(m'ca artista, juntamente evo!Ui;ao. Depois · ne uma 
com Bassano · .Vacarln!, ·ex>Oerij1'nom, acredito ·que 
Francisco Amendola e o :a gPnte .esteja apto a vl
:recenterriente _ desapa·reci- VJ:ir uma ·nova fase, ·me
do Leonello Bert!. lhor,. ma!s elevada. Mes-

Em 18 de dezembro · de mo porque, para m!m, a 
75, urn dos 10 quadros ·en- · mort• nii.o t\ o f!m de tu
vhtdos Por· FUlvia, "Trans- do, -ha muitaa coisas mats 
migracii.o", fo! class!flcado alem delll.i Uma especle de 
Pm llQ lue:ar na "II Rns- l'~bertagao · esta. presente 
segna I.nternacionale di 11ao s6 na transmigragR.o 
Pittura Presenza 75» re'au- mas" "em toda a minha 
zada na sala das· Colunas -.obra''. -
ii.O Museu--de Ciencia e A "Transmigra<}iio» .va
TEcnica·"Leonardo- dri. Vin ·Ieu a··Flllvia umS,-placa de 
ci». em Milii.g, . .• : • p,rat;:J,.e um diploma, que 

Para tPr .mna._.ideia do'; j:i·s~_;fmcontram na -Pre
oue- significa essa class!-· fP.it,Jra de Ribeir§.o para 
fica~ao, basta lembrar. ·sPrem ·entregues em- ceri
O:lte-. Pntre 850 ·candidatos mOnia oficial~ ainda niio 
i.nseritos foram seleciona- marcada. 
dos 350 artistas da Aloma· , 'Dos 4 de Ribelrii.o Pre to. 
nha, Brasil, Italia, Fran- 3· foram premiados. Leo
ca. rnglaterra, Hungria, nP.l1o -Berti, colocado em 
Uganda, Iugos1Avia, Ho- 13<?' lugar e Francisco A-
lan~a e Sui~a. -mt:>ndola. em 14<?', no mes-

A TRANSMIGRAQAO mo sa!ao em Mliii.o. S6 
Sentada no sen, peque- vacarlnl nii.o partlcipou, 

no_ e eonfortavel atelier, porque a mostra era de 
onde uma vez j;i me con-- degenho e pintura~-e seu 
cedeu entrPvlsta, FUlvia, · tra bolho Pra de escultura. 
11.•~ndo a d!dlitlca que a- A PRJMEIRA 
nl!ca com serts alunos de JNTERNACIONAL 
desenho da E. E, .19 Gran Segundo lnfrirma~o do 
Professor Alcldes Conea e J?rofessor Palloc!, secreta-

rio de Cultura da Prefel
tura, este e 0 primeiro ; 
prf-mio · internacional que . 
urn artista de Ribelrao re- ' 
cebe. 

Depois da eX.posi~;ao pre· 
-miada em 1riiHio. o cOnsul 
bresil'eiro Antonino Lisboa 
Mena Gon~:J!Ves junto . 

·com ·mais ·dai-s br:asileiros·, ; 
um ribeiffiopre~ano qne ' 
.vive na naua. HClio Gori, ~ 
e M3ria Euterpe ·Gon~el- ~ 
ves 'r:onseguiram inscre : 
ver os trabalhos dos nos -r 

- sos af-tiStaS:-· entre o 'Se
lecionados -pnra o 8.."-'li~ao . 
"PrCmio C3.dor~go~ 

COmo. mostra que se re::t- . 
:t'iZm:i'em. Outubro de 7~. ; 

Do ~talogq deste so;•ao ; 
co"nstam·.:os 'n0rttes ·de PJI- ' 
via Oonr-iilves, --Ffancisco 
AmCndoJit.a e tamhf?m· a ; 
foto da,obra 0 BISPO, do ' 
saudoso Bei-ti. 

ltnli~na. 

tamoom· ·a revista ;. 
po•• comentaram esS:a ex- 1 
posi~iio e ·a · participa~o 
dos art~st3:s brasileiros: , 

As obras · dos "4 di Ri.- ; 
· beirW" se rmcontram he-- ·~ 

je -percorrendo o caminh.o l 
de volt3. para o Brasil.. ~ 

- uso que os m&us qua
d.ros nao sao rnais em n U
mero de 10. Houve doa
~6es- e venda de -urn qua .. 
dro para o pr6nrio . con .. 
sulado -.do -Brasil•'-. 

OLTRA.S MOSTRAS 
FUlvia Ja- exno6s em 

Sao Paulo, Santo Andre, 
Campinas e re<:ebeu pre
mios erii Araraquara e Ja
boticabal. 

No ana passado. reali
zou tres exposi~Oes indi
duais. sendo <fuas em sao 
Carlos, e expOs tam.bem 
no Museu de Arte Contem , 
poranea de Cc mpinas. de 
19 a 30 de Dezembro. 
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Seu nome consta l:lCJo · · urn grupo de Campinas. 
do Dlcionfl.rio das artes lig-:..d.O 8. Mlisica~ depbis 
Elisticas no Brasil. de Ro- da sua exPosi~ao 'd,e De~ 

berco Pontual e- do Dicio· zembto pa.-;;sado,. naquela 
nlirio Brasileiro de Artis~ cidade. 
tas PlSticos-'de ·-carlos''·ea.. ~ uNao ·sei. ainda muito-
valcante. bern·- _;os deta:lhes dessa 

DESTA VEZ. a SUIQA ·m<estr:a. mas e quase cer-
No fim. de Maio. come- to·que eu vou participa.r''• 

GO de Junho, FUlvia deve Meio constrangida 
partir· para. outra exposi- "f dificil -falar cL.1. gente 
rao internacional. desta mesma. e mais 'fiictl pin-. 
\rez em Genebra. na Sui· tar urn quadro" -ela C1z 
ga. que o sa18.o <;e Genebra e 

0 convite partiu de muito restrito. multo fe-

j 

Chado ,dai a fl.atisfac5.o de
:r:. J _ ,er ver seus- ti·a!Ja-~ 
lhos aceitos nes&a- exposi~ 

~ao. . : 
E possi'vel que FUlvia, 

que. devagar e ·com mui. 
to empenho, vai formand( 
sua linguagem artistica 
experin1ente desta vez err 
Geneb.ra a mesma satis 
fac§.o do resultado de Mi· 
15.0. Satisfa<;i'io· que cad~ 
ribeir§.opretano deve te: 
sentido um pouquinht 
junto com ela. 
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Museu de Leonardo da Vinci, Milao, 1976. 

PREMIO PRESENCE 
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Vai Fulvia construindo devagar, formando com calma e 
persevaran~ sua linguagem e seu mundo. Dos vertices 
espaciais perdidos no sonho, recolheu-se para o espa9o 
limitado da cova, desta ressuscitou o homem para que 
completo ou seccionado dominasse um cem!rio antes intimo e 
depois c6smico. 
A textura enrugada dos espac;os oniricos e da ultima morada 
foram substituidos por superficies sempre mais lisas, ate a do 
papel schoeller, dos mais recentes desenhos. 0 acrilico, em 
chapas angulosas ou redondas, de elemento de contraste 
transformou·se em fulcro de atenc;iio, sublinhando e 
acentuando a superficie lisa, sugerindo uma direc;iio unanime 
sem conflitos. 
Vivos nos expandimos com os~deserltios~ rias linhas;liiinpatS;-
nas aguadas luminosas, onde grupos humanos redescobrem 
seu planeta em caminhos ampliados pela dimensao c6smica 
dos astros que se elevam sobre o horizonte. Cabe9as rodam 
como satelites em volta da estrela vermelha de acrilico, na 
sugestao de uma nova viagem para a busca de uma visiio 
mais profunda do cosmos que cresce. 

Pedro Manuel 
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4 - RWEIRAO PRETO, qulnta-feira. 9 de dez•mbro de 1976 

Fulvia Gon~alves 

~poisn~~~~~~l~ ~~~~~!0 Sl L~lv~~:es2~m s~bi~=o prolon j 
pado- de uma grande ex- (Suic;a). 'Fulvia GQn<;al- gando o sam no tempo. i 
posic;io coletiva de artis- ves. ho dia 27 de outubro -Nossa im,pressiio fi,caf 
tas braslletros em. La passado, foi c•ntrevistada SUSipensa no espac;o. .criS-1 
Chaux-Ide-Fonds, na Sui- pela Radio National du talizada no t)lmpo do re-1 
c;a, no Club 44, as rue de suisse. onde teve oportu- eneontro entre nossa per
La Serre n.Q 641, junta- nldade d€ falar da sua cep~ao e o potencial <•.<-1 
mente com mais Catorze arte e d'as suas atividades pressivo da artista. I 
artistas dos .!ll!ais repre- eulturals no Brasil. part!- Imagens ·em osmose re-I 
sentativos da nova gera- cularmente em Ril.leirao velam a tenidencla de Ful 
Qio~ Osni Branco, Deli- Preto, onde rl".;ide. Essa via Gonc;alves a fazer 
ma, Roberto Morvan, Ro- interessante transmissao participar o. universe co
berto Newman, carlos, de radiofOnica chegou a ser mo urn todo - ser(•J e ele
Morais, Domenico Cala~ captada. · por ra<ilo-ouvln- mentos - na sua pr6pria

1 brone, Marla Bonomi tes. de Rlbe!rao Preto. introspoo~ao. · 
Newton Cavalcantl, Ruth Assim e que a presenc;a 0 resultado da buscai 
Bessa, Alceu Polvora, Lise e a eJCl)ress. ii.o artlstica desta artista · brasilei'aJI 
de Faria Brazao, Qllberto de Fulvia Gon~aves na nos da uma linguagem 
Pereira, FraDICk da costa sul~a assum!u a propor- pietural de insplra~ao[ 

e Dlno, a IPintora rlbei- ~6es de uma embaixada poetiea". . I 
riopretana Fulvia Gonga: da cultura brasileira. ca- Dessa maneira. a consa-i 
ves, de volta da sua via- paz de enaltecer e divul-· grada artista .integra ··em 
gem a Europa. ond(t vi- gar o nome 'da nossa ci- seu j3. valioso "curricu

sitou, alem 'de La Chaux- dade em t<>rras do Ve- !urn-vitae" mais estas <'.<-
de-Fonds. Berna -e Gene.. lho Mundo. pressivas vitOrias. ao mes 
bra, na SU!~a. mals Pa- mo tempo que faz ressal-~ 

I ris, Londres, e L!sboa. Alain Moncade e 0 res- tar OS foros e ~villza-
1 anunela sua nova mostra ponsiivel pela promo~ao e ~ao do nosso pais e piie 
illAlV!dual de pinturas e ,.presenta~iio desta nova em destaque o nome del 
desenhos na · cldade de moslra de arte de Fulvia Ribeirao Pr<•~o como cen-1 
G<.•nebra,. aberta ontem e ·Go~alves <' a abertura tro de. atiV!datdes cultu-• 
prolongando-se ate 31' de do . catalago ' coube a no- rals e artisti.cas. , 
de janeiro de 1977, na Ga- t6ria comentarista de ar- Devemos acrescentar; 
!erie du Tt!atre, na Pia- te BrunUde Rivarola, que ja esta em estudos ai 
ce Neuve n.o 1204. que teve estas palavras a.presenta~ao dos traba-j 

":'nalteC-edoras para a, nos. lhos de Fulvia .Gon~alvesJ 
Essa eJCPOSl~o fol or- ~sa consa.grada artista. no proximo ano d<• 1977j 

ganlzada com a colabo- "As rela~5es entro formas n~ . eidade 1e zurich) 
ra~ao <ie Em.anuel von e cores na obra de Fulvia ''lchef-lleu" do ,cantao sep-! 
Launst<•:n Massavani, dos GOru;alves sao perfelta- tentrlonal . da Sui9a, oridd 
SerV!~os CUiturais da ~- mente concebidas e equi- se situa a Unlversidade 
legagao Permanente do llbradas, os volumes tern mais frequentada'do pai$ 
Brasil ~nebra.· • urn r<~evo .material que se e sua famosa Escola Pol' 

Quando da sua esta- torna !material, como a lltecnica. 
d~ ~m B~rna, caPital da ressonancia dum dlapa- MC 

'~ -··'"'":.__~_,_,.,.._-."""-'·~~-"'""- --'-"-·"'-··~,- ~~--~--~-""-·<£..-&·,.-"""'" ___ . 

'bJ 1 ·-0 1 

~~ l 
0 1. 

0 
~----'-"----4 

.Oesde ontem, er;.ta 
mostrando Qovamente sua arte pa-ra os 
sul~os. (pagtna 4) . 
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fulvia gonQalves 
peintures et dessins 

8 decembre 1976 - 31 janvier 1977 

gale~ie du theatre 
2 - 4 place neuve -: 1204 geneve - tel. 28 50 33 
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les rapports entre formes et couleurs dans 
l'ceuvre de fulvia goncalves sont parfaite
ment concus et equilibres. les volumes ont 
un relief materiel qui devient immaterial, 
comme la resonnance d'un diapason en 
vibration prolongeant le son dans le temps. 

notre impression reste suspendue dans l'es
pace, cristallisee au temps de rencontre entre 
nos perceptions et la puissance expressive 
de !'artiste. 

des images en osmose devoilent la tendance 
de fulvia goncalves a faire participer l'uni
vers, comme un tout - etres et elements 
a sa propre introspection. 

le resultat de la recherche de cette artiste 
bresilienne nous donne un langage pictural 
d'inspiration poetique. 

brunilde ri varola 

m::poeition orge.niaee avec la QOllaboration des services cultut"ela de la 

d811ilgation pen:o.ane:Q.tEI du brE!ail Q genl}ve 
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De acordo com o programa tra<;:ado pela 
Comissao de Artes Plasticas do Conselho Esta· 
dual de Arte e Ciencias Humanas. da Secretaria 
da Cultura, Ciencia e Tecnologia do Estado de 
Sao Paulo, a fim de tornar melhor conhecida do 
paulistano a criaQao artistica realizada no interior 
do Estado, continuamos a apresentar exposi<;:6es 
individuals e simultiineas . 

Sempre partindo do criteria de escolher 
artistas cuja obra nao alcan<;ou a divulga<;:ao que 
a maturidade de expressao esta a pedir este ana, 
e a vez de Bassano Vaccarini. Fulvia Gon<;alves, 
Guima e Thomaz Perina. 

Ao contrario do que aconteceu no passado 
ana, quando expuseram tres pintores, agora, 
apesar dos quatro artistas dedicarem-se a pin· 
tura, aparece um artista, Vaccarini, que e emi· 
nentemente escultor e outro, Guima, que se 
realiza principalmente com desenhos. Este resi· 
de em Tremembe, no Vale do Paraiba, Vaccarini, 
em Ribeirao Preto, onde Fulvia morou ate o ana 
passado, de onde se mudou para Campinas, 
cidade na qual reside tambem Thomaz Perina. 

A Jinguagem destes artistas apresenta 
como elemento convergente ao nivel da expres
sao, pais e o mais valido, sendo os outros ba
seados na eventualidade contingente, mesmo o 
relative a grupos por afinidades esteticas, pois 
na realidade existe sempre uma sutil divergencia 
que faz o encanto de cada um. 

Alias, no caso em pauta, podemos afir· 
mar que existe mais de uma afinidade contin
gents no contetldo e no estilo destes artistas. 

Ouanto ao estilo, as agruras do caminho 
individual sao preferidas a pauta das correntes 
em evidencia; e nas profundidades do conteudo 
o desencanto com o contemporaneo a todos 
atinge. 

Vaccarini com seus blocos de pedra reune 
homens num feixe de solidariedade e consus
tenta<;ao que, se nao eliminam a esperan<;a, ar
queiam debaixo do pesado fardo. 

Fulvia reflete sabre a introspec<;ao evi
denciada pelos elementos formals desentranha
dos do proprio homem, mas nao reage, passando 
a inventiva. 

Guima cementa com a ironia das formas 
criadas pela micigena<;ao c6smica a df3bilidade 
dos canals que concretizam nosso relaciona
mento. 

Perina, por fim, depura ao maximo a Jem
bran<;a da paisagem que sintetiza simbolos de 
saudade. Mas os grupos petrificados de cria
turas humanas, de Vaccarini, assim como os es
pa<;os vazios de Perina, nascem de uma te machu
cada, disposta a resistir as adversidades, pon§m 
sem o impulse vital para uma nova arrancada. 

Mais do que a aurora de um novo dia estes 
artistas, par diferentes caminhos, mostram as 
dificuldades da hora presente, sem entretanto 
desistir, e par isso sem se perderem no vazio 
esteril da pesquisa formal, mas concretizando 
em linguagem original sua preocupada partici
pa<;ao ao destino humane. 

Pedro Manoel 

FOLVIA GONCALVES 
• 

A figura humana, nos trabalhos de FULVIA 
GON<;:ALVES, parece canter uma triplice natu
reza: desespero, expectativa e esperan<;a. Nao 
fosse esta ultima, nao teria a artista suficiente 
fon;:a para reprimir a pressao que este nosso 
seculo exerce sabre o ser humano, estimulan
do-o a certo gosto pelo nada - o "vazio nega
tive" a evidenciar a ausencia de estrutura espi· 
ritual que ainda I e somente a arte pode pre
servar, no ambito da realidade exterior (visual, 
no caso). 

Fulvia nao se detem na abordagem apenas 
do mundo que nos e impasto, de "implos6es" 
contradit6rias nos varies pianos dessa realidade, 
do conhecimento e da comunica<;ao, mas trans
cende-o procurando com o fervor de quem deseja 
contribuir com uma parcela especifica para a 
metamorfose que ainda se acredita seja o ho
mem capaz de empreender. Para tanto, serve-se 
de fatura nitidamente sua, marca sem a qual a 
arte vagueia pelos meandros da imita<;ao, dos 
modismos, das inconsequencias. E convem res
saltar, na atual produ<;ao da artista, o.s diferen
tes segmentos que comp6em a totalidade do seu 
sentir junto aos anseios humanos, ora circunscre· 
vendo-se ao psicol6gico com todas as suas va
riantes sensoriais, ora provocando apelos a cons
ciencia coletiva em favor da integridade da natu
reza e, finalmente, delineando caminhos para um 
porvir que se sup6e nao nos pertencer, mas que 
constitui pretexto fundamental para o existir. 

Longe de assumir postura critica, limita
mo-nos a produzir um ato perceptive descontraido 
que se apoia no universe de cada um. Nesta 
dire<;:ao, portanto, chamamos aten<;iio para as tra
balhos em que se torna patente a justaposi<;:ao 
de pianos que nao receariamos chamar duplo 
quadro: a presen<;:a da figura humana em contra· 
ponto com o primaveril, o sonho, o paisagismo 
de fundo por assim dizer astral e emoldurado pela 
atmosfera de solidao que esta sempre a perse
guir as express6es fision6micas. 

Jmpulsos cromaticos ins61 itos contribuem 
para romper, nos demais trabalhos, aquela im
pressao do "vazio • percebido e retratado por 
Fulvia, imprimindo a indispensavel esperan<;:a 
para a continuidade da comunica<;:ao entre as 
homens. 

Zeluis Paes Nunes 
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- Desenho e Fotografia, Trac;o -

Cada artiste se manifesta Jevado par um impulso criador, segundo as suas 
tendencias naturals e mediante OS sinais de sua escrita OU OS SOnS decorrentes 
de suas vibrac;:6es mais intimas, daf resulta uma visiio do mundo. 

0 Fot6grafo diarite da paisagem tem entre as miios as limitac;:6es impostas 
pel a ciimara e tem que estar sempre atento ao momenta irradiavel. Os recursos 
fornecidos pela tecnologia sao preciosos mas podem conduzf-los a artiffcios 
imperdoaveis. 

0 desenhista tem o trac;:o. 

A maier arma de que disp6e um artiste plastico, e sem duvida alguma, o 
traco. 

0 pintor sabe que o trac;:o vem guardado nas costas do pincel. 

0 escultor irrompe contra a materia, esta af o trac;:o inevitavel, revelando 
o seu can\ter. No desenho o trac;:o e absolutamente puro. 

A probtematica de espaco e comum a todas as artes. Quanta ao escultor e 
ao arquiteto ela se apresenta de maneira multo particular, posto enfrentarem o 
espac;o infinite, cuja ·abertura ilimitada prop6e solw;:6es esteticas muitas vezes 
diversas daquelas enfrentadas pelos que. se dedicam a pintura, ao desenho, a 
gravure ou a fotografia. 
~ ...,.:c 

.Essa exposic;:iio tem como finalidade demonstrar como o artiste pode mani
.. pul ar o trac;:o e fazer a sua obra adaptando as suas pr6prias aptid6es. 

Para isso foram escolhidos tres artistes de trabalhos e personalidades bem 
dlferentes irmanados pela seriedade profissional e principalmente par terem no 
trac;:o a expressiio mais verdadeira do carater. 

GIL EANES e um fot6grafo, envolvido com o elemento poetico da natureza 
e em suas paisagens reencontra as valores graficos do trac;:o. assim como a 
sensualidade tatil das pedras, areias e troncos, quando nilo nos esburrifa a 
agua na cara. 

FULVIA GON<;ALVES e uma artista bastante versatil, dominando todas as 
tecnicas ela aqui se entrega a simplicidade do desenho mais pure porque co
nhece seus recursos e sabe que o desenho e um exercicio do geral, grande 
felicidade, o artista jamais estara separado. Seu trac;o sinuoso, corre como uma 
larva transparente plasmando, fechando, abrindo, abarcando um mundo de seres. 
substiincias, temperaturas. 

VERA BONNEMASOU tem no desenho um meio de recriar novas espac;:os 
onde possa abrigar seu temperamento. segundo seu conceito de linha. forma e 
cor. 0 car<lter construtivadur de sua composic;:ilo a aproxima da cenografia, 
numa continua reconsiderac;:ao do ambiente e da relac;ao espac;:a-homem. 

Unidos e separados pelo trac;o, como se palavras de uma mesma lingua 
e sentidos diferentes, espalhadas numa mesma pagina de caderno eles se 
reunem hoje nas paredes da LOJICRED - ARTE. 

EGAS FRANCISCO 
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• u~~~T Ministeno da Edu.,...ao e Cultura 
FUNARTE Fun~ Nacional de Arte 
Ull~~T lnstituto Nacional de Aries Plasticas 

A 

Rua AraiJjo Porto Alegre, 80 
20030 - Rio de Janeiro - RJ 

Galeria Funarte Sergio Millie1 
- ' 

Fulvia Gonc;alves - Desenhos 
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Exposi~ao 

11 a 24 de outubro 
de 1979 

lnaugura~o 

dia 11 as 18 horas 
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Vida curta, morieseCa, imovelbeleza.-.---
recurso da natureza. 
Em jazigos de vidro, registrados, 
numerados, no silencio das gavetas de 
trios laborat6rios, alfinetados pelas 
costas - aqui jaz cole6pteros - o 
besouro castanho das florestas 
desencantadas do solo da Amazonia. 
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Apresenta<;ao 
Este grupo ativo e fecundo, semeia generosamente sObre as terras,da Unicamp. 

Harmon izam a melodia do pensamento dominante do nosso Reitor Prof. Dr. Jose 

Aristodemo Pinotti, de tornar o Institute de Artes uma sintese das manifesta¢es Humanas, urn mural 

de Espiritualidade do Homem. 

Os quatro artistas que participam desta mostra embora com os mesmos objetivos no 

campo da arte, possuem tendencias bern diversas, caracterizadas pela personalidade de cada urn. 

BERNARDO CARO, participante ativo de Wrios per(odos da vida Campineira, e 
artista de espirito criador, diMmioo e irriquieto. 

Brinca com os materials de forma fecunda. Seus trabalhos, revelando grande expe· 

riincia vcfo desde as proposir;<ses que escapam de uma 6tica estritamente visual, construindo figuras que 

par sua natureza tendem a desaparecer restando "sempre" o registro fotogrfifico. 

Hli mementos que ele brinca corn o cavalinho de pau e com meninos de papekfo em 

doces atitudes. 

Em fases mais recentes seleciona velas coloridas que se fundem na areia das praias 

varridas pela espuma do mar. 

Grande expressividades traduzem sua setie "natureza caligradica" onde o vigor e a 

habilidade do tracado, forte e seguro das assinaturas de fundos velados revelam a poesia pessoal de cada 

um. 

BERENICE participou com Bernardo Caro em vfirios trabalhos expostos na Bienal. 

Ela traduz urn mundo interior em metaforas, e atraves dos simbolos em cores som

brias de preto e raros acres revela sua habilidade no pastel e grafite em grandes pianos chapados onde 

figuras conotam a contundente realidade do cotipiano. 

Cartilhas, cadeitas, simples objetos scfo convites a reflex§o. 

Em Suely o Brinquedo. a grac;a da inflincia de sempre, em Recortes Que sao Lem· 

bran~s. Cores vivas e planas repartem as figuras em ritmo de balan.;o, marcado tambem pela carr ida e 

pela I uta na relva. 0 toque de pequenas rn§os em objetos eletrOnicos, em. cores mais s6brias e quentes 

cedem luaar a cores vivas numa tendencia · ·ica aue 1 a • f:::o :::ol 

FOLVIA vai do mlcromundo do interior das plantas, dos objetos marinhos das 

profundezas liquidas aos grandes "vOos o6smicos". lnspirada nas "cartas celestes" de minha autoria, 

procura os misterios das galilxias. do firmamento azul tis luzes solares. Repousando numa "nova terra" 

reestruturada e povoada pelo verde encontra a brisa que acaricia as coisas naturais. Como diz Pedro 

Manuel: FOLVIA reconstroi o mundo a partir de uma linguagem puramente Subjetiva". 

AI estao os rrutos do trabalho e da pesquisa de quatro artistas, que com carinho 

atendem ao convite do Jardim Contemporaneo. 

Uma certeza brilhante de continuidade didchica e artistica. 

JOSE ANTONIO REZENDE DE .ALMEIDA PRADO 
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. . . . . .. ............. •· .. , .. -~.;. . . - . . . .. 

pi~tura de ._ F':id;vta Gon!(alves 
·' 

. Fu!vla e u:rna criadora 
' -de obraii '{,'riil.nais 'e stius trabalhos tern sido 

expostos e apreciados em exposi~oes realiza• 
das ·no Brasil e no exterior. Em sua pesqui
sa oiet6rica reto:rna o "cosmos". Recente
meiite, baseada na composi~ao musical de AI 
meida Prado,· vern desenvolvendo uma serie 
de trabalhos bastante . intPressante. Alias, 
cumpre S!iliEmtar, aqui as. expressivas ilustra 
goes ·que ela fez para a mais recente giava
gao de Almeida Prado: "As Cartas Celestes". 
Ali df'ixou, como sempre sua marca pessoal, 
seu traco inconfundivel. · 

. Fuivia Gongalves vern <>xpondo seus tra-
' · l:ralhos em galeriils c(o pai~ e do exterior des 

de 1961 e durante sua trajet6ria artistica me 
receu elogios da critica e fez jUs a imlmeras 

· premia~oes. Em geral sao sempre · duvidosas 
as criticas elogiosas dos amigos chegados. Mas 
o reconhecimento de sen valor e testelllunha 

do fora do pais. Em sua expos1gao em Gene
ve, a critica de arte Brunilde Rivarola afir
mou: -"As relagoes entre formas e cores na 
obra de Fulvia Gongalves sao perfeitamente 
concebidas e equilibradas, os volumes tern 
urn relevo material que se torna imaterial, 
como a· ressonancia de urn diapasao em vibra 
c;!io prolongimdo · o som no temp~" ( ... ) "0 
resultado- da busca desta artista brasileira 
nos da uma !inguagem pictural de 'inspiragao 
poetica". Em resumo: Fulvia e autentica e 
possui o- seu "estilo", a sua -"lingt.iagem" e 
suas obraH podem ser identificadas mesmo 
sem sua assinatura, Outro depoimento inte
ressante sobre Fulvia e este de Moreira Cha
ves: 'Da pintura sempre transcendental de 
FUlvia, emerge, tinpo!uta, a for~a encantat6-
-ria . da espiri tualidad£>. Todo seu trabalho : 
deseriho, _ composi~ao e pintura extrapolam 
.da. banalidade costumeira dos artis.tas de Ul
tirna 'hora, porque a arte de Fulvia e produ
to de longa e- paciente .jornada atraves das 
manifesta~oes esteticas abeberadas · nas fon
tes IE:gitimas dos. autenticos artistas. Sua 
ini~fa~ao deu-se sob o fulcrc envolvente e lu 
.triinoso do impi:essionismo, atraves- da magia 
estetica de Degas e suas bailarinas . Seus 
primeiros 'ensaios artisticos eram, todos, in
flriendados pelo grande mestre frances. Do
minada a .tecnica e aperfei~oada a forma, Ful 
via cuja sensibi!idade artistica rege todai! 
as suas atitudes_ e manifestagoes, iniciou a ela 
bom<;iio .. de sua· arte - arte que e. s6 sua -
liberta ·de influencias e modismos, criando 
uma- ohra . autentica, de inigualavel beleza, 
Fulvia· tr1u;ou para sua arte, como numa par
titura musical, a linha mel6dica que liga entre 
si todos os seus trabalhos numa s6 _ expressao 
artistica" .. 
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"A CIDADE" Ribeirao Preto. 15 de abril de 1.984 

A MOSICA E AS ARTES PLASTICAS 
UNIDAS NO CONTEMPORANEO 

Inspitada em ·music as altamente , contemporfuleas 
compostas pelo pianista Almeida Prado. a artista FUlvia 
Gonc;alves desenvolveu urn conjunto de 30 obras, das 
quais 10 estao expostas na Galeria de Artes Jardim Con· 
temporaneo, ao !ado de outros trabalhos de Bernardo Ca· 

, ro, Berenice Toledo e Sueli Pirott, todosda UN! CAMP. Pa
, ra divulgar a uniB.o de seus trabalhos, Almeida Prado, que 
e diretor do Instituto de Artes da UNICAMP, em Campi
nas. e Flllvia Gon<;alves, Catednitica de Artes Phlsticas da 
mesma universidade, estiveram em Ribeirao Preto neste 
final de semana. 

Almeida Prado aproveitou a oportunidade para. a con· 
vite da meSma galeria,localizada a rua Visconde de Inhall
ma, 1.065,-fazer uma apresenta<;ao no Anfiteatro do SESC. 
Nesse recital executou vartas pe<;as de wn trabalho musi
cal de sua autoria, chamado "Cartas Celestes~Segmentos 
de Mapas do Universe", que, alias, inspi.Taram FUlvia don~ 
calves em su~ arte .. 

TRABALHO EM SINTONIA 
0 pianista e a professora de arte comentaram, na rna~ 

nhfi de on tern, as interligac;Oes existentes entre a mUsica e 
as artes plasticas. FUlvia Gom;alves revelou que para essa 
interliga<;3.o da arte com a mtisica procurou -ver o trabalho 

de Almeida Prado nao somente como som, mas, dando~lhe 
imagem e cOres, e que aproveitou tam bern alguns textos de 
outros autores. 

Para FUlvia, os titulos do trabalho do pianista Sao su~ 
gestivos 1CrepU.sculo-Netuno-Aurora) e sua mU.sica provo
cam~lhe emo<;6es dentro de cada assunto especifico. A tra
dw;ao dessas suas'sensa.;6es foram passadas para o papel 
acabando porresultar as 30 obras que paraf\lmeida Prado,· 
deram cOres e forma a sua mUsica. 

· Essa unifto tamb€m sentida de forma in versa pelo pia
nista, foi conseguida segundo eles, diante da grande sinto-
nia e afinidade de gosto artistico de ambos, pais. concor
dam que c6r e formas "tern muito aver com some fonnas". 
0 pianista e a artista pl8.stica consideraram que essas duas 
manifesta<;6es de arte sao iguais no aspecto criador. 

Na.oportunidade eles elogiaram o trab~lho desenvolvi
do pela Galeria J ardirn Contempor:lneo, atraves de Fer~ 
nanda Barbosa LomOnaco, e a ideia inedita da promoc;cio 
de urn recital de piano par uma galeria de artes. Almeida 
Prado falou tam bern de urn cursd que ministrara a partir 
do dia 18 de maio no SESC, com o objetivo de ensinar as 
pessoas a au vir melhor uma mUsica, e convidou o pUblico a 
prestigiar essa exposic:;3.o na galeria Jardim Contempora
neo, que ficara ab~rta ate o pr6ximo dia 27; 

A artista plastica i=utvia Gonf<alves, catedratica da UNICAMP, eo pianista e compositor Almeida Prado, 
dlretor do lnstituto de Artes dessa mesma universidade, estiveram ontem em Ribeirao Preto para divul- · 

v a unUio de seus trabalhos: a inspira~o da arte de um para o desenvolvimento do trabaiho do outro. 
' 
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Ilustracao da gravacao de "Cartas Celestes", do compositor Almeida Prado 
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Fulvia Goncalves 
• 

Galeria Jardim Contemporaneo 
Rua Visconde de lnhauna, 1065 
Tel. (0166) 25-0479- Ribeirao Preto 
30 de oJunho a 20 de Julho de 1982 
Vernissage dia 30 4.a feira, 21 hs. 

Apresentac;ao /Pedro Manuel 

Fulvia sempre se preocupou com a figura humana: ela as apresenta 
em situac;;oes dramaticas e, pouco a pouco, vai descendo fundo 
em seu amago. Ha uma lase em que ela representa a pessoa vista de 
dentro, que pode ate ser uma visao anat6mica, mas e, antes de tudo, 
uma visao interior, uma posic;;ao magica mesri10, imaginaria, 
fantastica - sao situac;;oes emocionais. 
Em um perfodo posterior ela volta a ver a figura par fora, mas 
sempre mantendo uma ligac;;ao, um elemento simb61ico colocado 
em espac;;os metaf6ricos - que se transforma e, ao mesmo tempo, 
e equivoco. Existe um relacionamento fantastico de figuras 
solidarias entre si. Dado que e um assunto subjetivo, tern de fato 
importancia na obra de Fulvia, mas o que fica e a forma, 
atraves da qual chegamos ao conteudo. 
Na forma, o tratamento da cor e maduro, com soluc;;6es cromaticas 
peculiares. lsto quer dizer que os tons tern gama e tonalidades 
originals e bern relacionadas. Ao elemento plano, de plastico, ela 
une com muita sabedoria o grafico. Em outras palavras, existem 
pianos coloridos, cortados ou delimitados par trac;;os bern harmonizados 
que fazem parte intima da expressao, estabelecendo uma relac;;ao 
na composic;;ao que e tao importante e se entrosa perfeitamente 
com o assunto magico, fantastico que prefere. Daf a unidade de tema 
ou assunto, forma e conteudo, pais a solidariedade humana ou a 
solidao que aparecem em seus quadros sao a um s6 tempo resultado 
da figurac;;ao e da estrutura formal. 
No cenario da arte contemporanea, poderia-se dizer que existem 
famflias de artistas. Mais da influencia que Fulvia possa ter sofrido 
de Wesley Duke Lee, a meu ver existe uma afinidade mais profunda 
que esta ao mesmo tempo no gosto, na necessidade expressiva 
da utilizac;;ao da cor e do trac;;o. 
Existe uma aproximac;;ao da natureza como ela e percebida, 
interpretada, porem de uma maneira livre, utilizando as mensagens 
do subconsciente, redundando numa visao magica. Fato que e 
acentuado pela interpretac;;ao da cor, o que a coloca na grande 
corrente expressionista, marcada pela representac;;ao visionaria da 
realidade da qual participa, amplamente a imaginac;;ao e os "demonios" 
do interior. Ou seja, faz parte daquele grupo que reconstr6i 
o mundo a partir de uma linguagem profundamente subjetiva que 
mais e conhecida pelo fluidor, mais se desvela . 
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Mario de Andrade escreveu certa vez que "a Arte e fi

lha da dar, e filha sempre de algum impedimenta vital". 

Voce, Fulvia, esta sempre a procura, seja no trace, 

seja na cor, em busca de urn mundo onirico e ao mesmo 

tempo doloroso. Vej a suas cabecas como sao desoladas, 

como sofrem daquela palidez de ultimo transe. Elas 

se resolvem na dar. Voce procura ir ao £undo do ob

jeto, procurando-lhe a alma, suas raizes profundas 

da vida, quer suas buscas sejam surpreender a vida 

vegetal, quer figuras humanas ... Voce esta a procura 

de alga indizivel, de alga que no seu inconsciente 

quer gritar tragicamente e se resolve em seus quadros 

densos de lirismo grave, feito acordes de orgao de 

alguma cantata de Bach ... 

Jose Bento de Faria Ferraz 

(Ex-Secretario de Mario de Andrade) 
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lsto e FUlvia: 

Sao v.:lrias as func;::Oes que o artista pliistico exerce no meio 

em que vive, registrando, pesquisando, criando e expressando seu 

mundo, contribu indo de uma forma antevisora e precursara. 

idt?ias e concep~Oes que valorizam o ser humano. 

Assim acontece com FUlvia, 

que admire como co!ega no Departamento de Artes pliisticas do 

Institute de Artes da UN I CAMP, on de desenvolve exce!ente 

trabalho de orienta~ao de alunos em curses de extensao au de 

graduac;:ao, como tambe~ sua obra que acompanho desde 1965, onde 

procura desenvolver urn dos mais fascinantes segmentos das Artes 

P18sticas que e a pintura contempor§nea, cujo caminho percorrido ate 

as dias de hoje demonstra seu incrlvel talento e capacidade de 

transmitir atraves de sua t8cnica impecaveJ. um mundo teh1rico 

onde natureza e e ser humane se inter·relacionam de urn a forma 

harmOnica, nos transportando para o seu mundo magico. 

Em seus trabalhos, FUlvia consegue manipular suas representac;::Oes 

criativas, entrelac;::adas de forma a construir novas e ineditos 

componentes formals, derivados de sua permanente pesquisa e 

principalmente dedicac;:ao ao seu mundo, nos revelando 

constantemente urn renovado horizonte e a expectativa de aguardar 

ansiosamente sua prOxima obra. 

Bernardo Care 
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Uma pesquisa: nela procuro demonstrar que tanto a 

linguagem escritacorno a verbal podem ter uma tradu~ao visual, 

construindo uma nova forma de cria~ao e analise puramente 

plastica. 

A ideia traduzida em imagem adquire uma expressao 

conceitual. 

Nao sendo por natureza uma teorica, busquei possibi

lidades atraves da imagem. Contudo, em vez de paginas escritas, 

tenho uma "instala~ao" que permite a participa~ao do espectador 

e, assim, tento provar o facil acesso ao plano de cria~ao 

atraves do processo dinamico de atua~ao. 

Pequenos textos surgem na exposi~ao como informa~ao 

rapida e suporte de liga~ao entre OS ObjetOS. 

0 objetivo do trabalho em questao consiste em refle-

tir sobre o estatuto da obra de Arte, retomando uma discussao 

classico-semiologica sobre o signo estetico: que faz com que 

no conjunto dos signos, 

seja estetico? 

se possa determinar que esse signo 

- Signo estetico versus signo publicitario 

A pesquisa tern como suporte uma investiga~ao sobre 

a obra de Arte Monalisa retomada e transformada pela publicidade. 

Sao questionados os suportes esteticos e o suporte 

publicitario. 

Monalisa, atirada as massas, reflete novas infor-

ma~oes' caindo num repertiirio il imi tado de copias' "apropria~oes" 

e "releituras". 
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Afar a as repeti\;oes at raves de copistas no Louvre, 

abrimos parenteses para citar o veneziano Joao Bin, que, ao 

long a dos anos, produz iu mais de duas centenas de reprodu\;oes, 

ora espalhadas par museus e colecionadores de todo o mundo. 

Com as novas possibilidades de reprodu\;ao pela tec

nica, projetam-na pela oleografia, pelo xerox, pelo computador, 

pela fotografia, produzindo anamorfoses varias de alongamentos 

e acha tamentos. 

Aqui, saliento, sobretudo, a reprodu\;ao em ofsete que 

a faz surgir em formato de "poster" - ora mais avermelhada, 

ora mais esverdeada - contribuindo para a mudan\;a da atmosfera 

e do clima ambiental que envolve Monalisa. Ai: esta o objeto 

arti:stico multiplicado, em uma circula\;ao redundante, na casa 

de todos. E o objeto arti:stico, codigo sentimental ja estra

tificado sob a forma de "Kitsch" - verdadeiro prototipo do 

consumo, como sugere ECO (1979) 

estetica". 

"a mentira da informa\;ao 

Assim ela se enquadra nesta categoria. 

Mas a chamada "pos-modernidade" discute o problema 

da reprodu\;ao, vista, e1a mesma, como forma de cria\;ao "arti:s

tica". 

Andy Warhol, artista "pop", procurando criar outros 

caminhos' tern a maquina como elemento provocador. Faz uma 

serie de retratos em silk-screen de Marilyn Monroe, todos de 

uma mesma fotografia, numa serie de cores "pop". A repeti\;ao 

"persistente" em sua arte significa ou muito ou nada. 
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0 que ha de comum sob certo aspecto, entre o traba

lho de Warhol e a Monalisa? Ambos demons tram que a maquina 

ira destruir a "figura unica", gastar e desgastar a imagem. 

Ainda sobre a "figura unica", BENJAMIN (1980) cementa 

que, com a possibilidade de reprodw;:ao, a obra de Arte perde 

a sua "aura" quase religiosa do "produto autentico" "unico" 
' ' ' ' 

responsavel pelo verdadeiro ritual que constitui a aprecia~ao 

artistica. A partir dai, tern inicio a reversao do sistema de 

consumo da obra. de Arte: nao e mais o espectador que vai ao 

objeto, mas o objeto que vai ao espectador. 

A mass media se incumbe da evolu~ao do processo. 

Monalisa, contudo, nao perde sua identidade, mesmo 

quando esquartejada, amassada, fragmentada pelo artista, como 
~ 

Daly e Duchamp, por exe,uplo, e pelos comerciais por a:L. 

Urn pequeno peda~o recortado ou rasgado, quer das 

maos, quer do rosto ou das vestes, e 0 suficiente para desco-

bri-la por inteiro. 

"0 culto a Gioconda" ou a "giocondolatria" e muito 

amplo. Ela e homenageada em Paris, nos letreiros de quatro 

cafes, uma lavanderia, dezenas de lojas. Seu simbolo distingue 

aguas minerais italianas, cigarros alemaes, aperitivos marro

quinos, agulhas de vitrola, impermeaveis, ligas de meia, rou

pas de trico, anti-septicos, meias de seda, sutias. Seu nome 

foi dado a seis cavalos de corrida, tres vacas leiteiras pre-

miadas e urn elemento de gerador (atomico) de Saclay, Fran~a. 

Sua esfinge e reproduzida em embalagens de laranjas, queijos, 

chocolates e em utensilios de estanho. 
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Em 1969, a Gioconda participou da grande festa ero

tica, a traves de enorme variedade de acessorios: anticoncep

cionais espanhois deco,:-ados com seu sorriso em ri tmo de pai

xao, objetos especiais contra virilidades enfraquecidas. Ate 

em fogos de artificio nova-iorquinoselaapareceu. Na Suecia, 

computadores eletronicos programaram a curva de sua sedu<;:iio. 

As empregadas podiam lavar suas ca<;:arolas "Gioconda", de a<;:o 

japones, com urn detergente portugues "Monalisa", e area-las com 

urn "bom-bril" frances que traz o mesmo nome do mite. 

Entre as sedu<;:oes do sorriso "leonardesco" e o sor

riso banal da vendedora, havera uma falha, um vazio. Como 

Alice, cai neste tiinel. Este trabalho tent a refazer o percurso 

da queda - ou da ascensiio?! 
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"Leonard de Vinci, miroir profond et sombre, 

Oll des anges charmants, avec un doux souris 

Tout charge de mystere, apparaissent a l'ombre 

Des glaciers et des pins qui ferment leur pays ... " 

BAUDELAIRE, "Les Phares" 

''Ela e mais velha que os rochedos que 

.a cercam; como o vampire, ela varias vezes 

morreu e conheceu os segredos da tumba ( ... ). 

Todos os fins do Universo acumularam-se sobre 

esta cabe~a e isto produziu-lhe a fadiga das 

palpebras".( 1 ) 

Assim Walter Pater descreve Monalisa, num ensaio 

muitas vezes citado. E assim ela me aparecia, mas estranha-

mente distorcida, num trabalho apresentado par Fulvia Gon~al-

ves, ao final de urn curso em que discutimos algumas categorias 

do pensamento de Walter Benjamin. Tratava-se do famoso "A obra 

de Arte na Epoca de sua Reprodutibilidade Tecnica", no qual 

o- autor considera que: 

(1) Walter PATER, citado por 0. WILDE, "The Critic as Artist", in 

Intentions, Londres, Methuen & Co. 1925. 
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"Na epoca da reprodutibilidade tecnica, o que 

e atingido na obra de arte e sua aura. Este 

processo tem valor de sintoma; sua significa~ao 

ultrapassa o dominic da arte. Poder-se-ia di

zer, de modo geral, que as tecnicas de repro

ducao destacam o objeto reproduzido do domi

nic da tradicao. Multiplicando-lhe os exem

plares elas substituem, por um fenomeno de 

massa, um evento que n.io se produziu senao uma 

vez". (2) 

Mas a "monografia" de Fulvia escapava as conven"oes 

academicas. Para refletir sobre os problemas da Industria Cul-

tural, da massifica"ao, da "pe:r:da de aura", ela se aproximava 

de uma figura simbolica - Monalisa - e a capturava nas pro

prias malhas das tecnicas de reprodu"ao. 

Era urn texto muito coerente, em que urn jogo de sig-

nos visuais ocupava 0 espa"o destinado as tramas do discurso. 

0 texto falava por imagens; das paginas de revistas, de publi-

cidade, de artigos ilustrados e recortes de jornais, surgia 

a Monalisa da Industria Cultural, desmistificada, multipli-

cada. Mas estranhamente "outra". Fulvia iniciava urn dialogo, 

nao com a figura do Museu, mas com as imagens banalizadas das 

reprodu"oes. 

(
2

) Walter BENJAMIN. A obra de Arte na 
Tecnica", in Luis Costa LIMA (organizador), 
Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1978. 

t:poca de sua Reprodutibilidade 
Teoria da Cuttura de Massa, 
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Em 1919, Marcel Duchamp produz ia um pequeno escan

dalo com uma "antiobra de arte": uma reprodu!;iio de Gioconda, 

com barbas, bigodes e um novo "titulo": L.H.O.O.Q. Era o mo

menta do Dadaismo e das furias iconoclastas do Futurismo. 

A inscri!;iio misteriosa, no retrato "retocado", aumentava a 

violencia do gesto iconoclasta: pronunciada como uma palavra, 

soa como o ingles "look", lida rapidamente, letra por letra, 

evoca uma frase em frances: "elle a chaud au cul". 

Duchamp, como tantos outros pintores antes e depois 

dele, dialogava com Leonardo Da Vinci. 

Desmistificadores au reverenciosos, esses artistas 

se fascinavam diante do "miroir profond et sombre" de Mona

lisa: a parodia, como o gesto de respeito, evidenciavam as 

sedu!;oes do original que incomoda, au que se considera importante. 

Mas o trabalho de Fulvia me parecia ir alem de um 

gesto de dadaista ou surrealista. Ele convergia para um espa!;o 

em que se cruzavam vozes diferentes e com essas vozes se tecia. 

Havia a figura que encarnava, como o vampiro de Walter Pater, 

um conceito de Arte que, ha mais de cem anos, Hegel decretava 

morto. Havia a figura simbolica, multiplicada pela Industria 

Cultural na forma de imagem arquetipica "daquilo que todo mundo 

acha que e arte". E a figura com que dialogavam outros artis

tas. Surgia uma especie de "falha" no encontro desses discur

sos, abrindo um caminho que me lembrava o po!;o em que Alice 

iria encontrar um estranho mundo habitado par outra logica. 

E nessa "falha", outro Leonardo Da Vinci reaparecia e toda uma 

"historia do objeto estetico" era refeita. 
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Essas questoes foram esbo~adas na monografia que 

citei acima, e desembocaram num trabalho mais amplo: a cria

cao de urn espa~o em que o artista procurou "materializar" o 

percurso efetuado ao longo da pesquisa que realizou. 

0 espectador e convidado a penetrar num salao no 

qual se defronta com sucessivas imagens de Monalisa: a figura 

classica do museu, os multiplos recortes de publicidade, o 

dialogo de outros artistas com Leonardo Da Vinci. E e chamado 

a participar do espetiiculo, montando, remanejando, espelhando, 

esquartejando, refazendo Monalisa. 

Eu diria que esta exposi~ao constitui urn pequeno 

"drama", no sentido teatral da palavra. Urn drama que solicita 

o espectador como a tor e au tor. Mas que pretende, tambem, 

modificar, influir no modo de sentir do espectador/autor que 

procura perder-se e reencontrar-se no interior do "miroir 

profund et sombre", do pais de Leonardo Da Vinci. 
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8. Greeting card~ The New Year 
9. Greeting card- The New Year 

10 G,,,ting "'d - lnquinng aft, a oe"on·, health 
in 'umme,, (a Japan•, old, 'Oclal cunom) 

1 t. G;eetlng ca;d- Advice to info;m leaving ho'Pital, 
12 G"'ting ca,d - Celeb'atlon of a pe;,on·, bi'th. 

day. 

13.Greetfng card- THANK You 
14. LOVe series 
15.Love series 
16. Love series 

17.Mona Lisa series- PLAy 
18.Mona Lisa series- PLAY 

19. Mona Lisa series- Mona Lisa 
20. Mona Lisa series- Sorrow 
21. Mona Lisa Series- Pleasure 
22. Mona Lisa series - Anger 

23. Mona li,a ,.,i,- Some hidden imolicatlon 24. Mona Lisa series -Stress 
25. Mona Lisa series -Trap 
26. Mona Lisa sen as - Strip 
27.Mona Lisa senes- Fate 

28. Mona Lisa series -Symmetry 
29. Mona Lisa series- Symmetry 
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seu quarto, do quarto andar, obcccado por 
seu sorriso. Deixou uma cartu~ ''A Giocon
da me obceca. Prefiro morrer a nunca tbs
cobrir seu segredo". 
Ap6s a rcvolu9ao de 1871, a socicdade fran
cesa buscou furiosamente ordem e scguran-
9a. A Gioc!NJda to!n(Ju~se urn totem, um ta
lismii. 0 quadro mais belo do rnundo, trans
missor de grande serenidade. 0 fato de ter 
desaparecido em !911 explodiu como uma 
bomba. "'£ uma desgra~a nacional'' man
chete de L'lllustration. Paris Journal c Le 
Matin mobilizaram ArsCne Lupin, vidcntcs 

0 culto da "Gi<>conda"/19 

c cartomantes para encontrar a obra-prin1a. 
Apollinni.re e Picasso foram suspcitos e pre
sos. 0 pintor foi so!to, e o poeta fiom mais 
de urn mes na cda, Guardas foram dcmiti
do.s. Seu chefe morreu de dcsgosto. Homol¥ 
lc, o diretor, desoricntado, reeebcu a pedra
das <J ehcfe de Gabinete do ministro, que 
lhe veio anunciar a dispcnsa de suas fun<;6cs. 
Os dois partido> da Assembleia se atacaram 
mutuamcnte, num debate na Camara. "Os 
discipulos de Ravachol estao no Ministerio 
das Bclas-Artes - rcvclava um dcputado da 
direlta. - Agentes estrangeiros, inimigos da 

0 :re:! Jaya11a:rm.an VII 
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"Collage has made us 'see' and love 

so many simple, unassuming objects 

which hitherto escaped our eyes." 

ABOVE: Composition, Joan Mir6, 1929. Crayon, watercolor, asphalt, on paper; 
28" x 41 *"·A childlike gaiety pervades this whimsical work, where fanciful 

shapes and delicate lines create a lyrical vision. Acquavella Galleries, New 
York. RIGHT: La loconde. Man Ray, 1922. Sepia photograph, paper; 21" x 15". 

This 16th-century portrait is redefined through the absurd combination 
of materials, giving it a new dimension. Galerie Jean Chauvelin, Paris. 

OPPOSITE: Norwegian Flag, Kurt Schwitters, 1947. Various papers, black and 

white photograph; 81,4" x 6~". Nostalgic ephemera intrigued Schwitters, as 
demonstrated in this evocation of Norway. Marlborough Fine Art, London. 
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·Pintura da Bienal foi ganbo por este quadro singular do artista bsiano Lenio Braga: "Monalisa & Moneyleag 



• 

205 





• 

I 

207 



• 

• 

Diante da estranha figura assentada em sua poltrona de marmore, 

entre rochas fant~sticas, que espectador ainda poder~, como Walter Pater, 

sonhar e anular-se? 

Morrendo de t~dio no museu, ela reaparece no mundo, multiplica-se, 

transforma-se em vendedora de roupas e sabonetes: 

e a mulher de todo mundo. 

E possivel recuperar sua for9a atraves da proprla banaliza9ao de 

sua imagem? 

Aqui ensaio em percurso: 

esquartejar, 

distorcer, 

recompor 

MONA LISA 

no tempo, 

no espa9o, 

no interior da multiplicidade. 
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C~1\1PlNAS, QUARTA-FEIRA, 3DE ABRILI:>E 1985 20 :,CORREIO POPULAR . 

Gale ria farcos Ri:olli. 

Mona Lisa, urn 
novo _questionamento 

A MOna Lisa, 'pintura celebre 
ocide_ntal, criada no Renasci~ 

menta, por Leonardo da Viner 
niio esta marta nas paredes do 
Louvre, em Paris, Franqa. -

Poi a heranqa doS tempos que 
transformou essa pintura num 
simbolo, mitico, fascinante.-Da~ 
li; Warhol, Fulvia. 

Mas, se a expressao dO artis
ta esta alem do suporte da obra, 
signifies que a arte de Leonardo 
da Vinci continua vagando na 
consciencia estetica da contem
poraneidade. Recusar o suporte 
tradicional e atitude da criaqao 
vanguardista. E o produto tem
poral. Tempo indefinido de 
vivencia e atualidade. Mona Li
sa. 

Foi a necessidade de inova
qao que provocou nos artistas 
uma busca de novas linguagens 
visuais. Christo, Fluxus, Barrio. 

Rever Mona Lisa tern sido ta
re/a de iniimeros artistas: cultu
ra, propaganda. 

A pe~quisa sabre- a· grand~ 
(ou pequena) criar;iio de Leo
nardo da Vinci, agora. apresen
tada no Museu de Arte Contem
poranea de Cainpinas- MACC 
- e discutida dentro da lingua
gem de instalaq6es conceituais. 

~.'Nfio paga nada '!, e furiqiio 
de guiche que nega a qualidade 
do fato artistico. Gratuidade. 
Que pre<;o tera que pagar, Leo
nardo, na eternidade afora, pels 
cria9_fio da Mona Lisa? 

Almeida Prado, Bernardo 
Caro (aqui,. travestidos) e 
FUlvia Gonqalves encarnam os 
contornos de Mona Lisa. Quem e 
Mona Lisa se lhe tiram a face
expressao e alma? 

CORREIO POPULAR 

No espelho surge o retalh!J
mento da obra: a sucessao da 
face, do s.orriso, das miios. A
agilidade · mutante do tempo. 
Quem estabeleceu a futurismo? 
Balla, Duchamp, Carra. 

Na proje9fi0'da Juz, a proje-
9iiO planificada - deformadora 
--:-do mito. Qualquer rostO, qual-· 
quermito. 

- Quando visualizamos os pe
nhascos. Face que ri solenemen- -
te. Corpo que da as costas. Mona 
Lisa "alfinetada pelas costas". 

f.?h!-? o expectador que sear
repza dzante da obra, da pintura. 

As instalar;6es de arte da 
serie "Mona Lisa" sao de auto
ria de Mona Gom;alveS. 

•• 

As pinturas· da sErie "Entra
rihas da vida vegetal" e de auto
ria de FUlvia Gom:;alves. 

Sabre papel surge o branco e 
preto. 0 valor. Sob base 1/o
tografica a artists recr:ia/apro
veita as condiq6es vfsuais de 
origem. A interferencia pl<istica 
e difundida pelos ja conhecidos 
rostos de conformaqiio alienige
na que, ha tempos, povoam os 
trabalhos de FUlvia. A realiza
qao visUal e .de extremado acer
to. As· funr;Oes. do spray e das ci
tac;Oes de tons timidos recriam o 
arrojo da composic;ao, percebi
do em suas pinturas. 

- A vidl\ vegetal toma carater 
simb6lico. Metafisico. 

Em pintura, trabalhada sa
bre suporte rigido de aglomera
do, surge a cor.. Plena, sutil. -

'Analoga. · 

J::AMPINAS, DOMINGO, 29 DE DEZEMBRO DE 1985 

Arte_e_Variedade!i 

FULVIA GONc;:AL VES- Ir
reverente e talentosa, nos ofe
receu nas instala~oes do Mace, 
a mais interessante exposi~ao 
do ano. Divulgando o seu traba
lho de arte em dois niveis, de
terminou uma abrangencia ex
pressiva de grande valor. Ins
tala~oes conceituais rediscuti
ram o mito da Mona Lisa: diva
ga~oes visuais com referendaL 
As pinturas da serie "Entra
nhas da vida vegetal" ex ere em 
carater simb61ico e metafisico. 

' Rostos e corpos. Entranhas. 
A textura basica de suas pin· 

turas - adquirida pelo uso sis
tematrco da espatula- e o em· 
paste.e a sulcagem. Delimitam 
formas, revelam imagen~s, esta
belecem composii(Oes. 0 supor
te, cru, reciclado por lavados de 
cor, tambem, revela pianos e es~ 
pa<;os< · 

Sua linguagetn pictqi:Jca que 
e broto, erhbriao)jmpQe'elemen
tos naturais: terra, hoinem ve
getal. .. tiniverso.-Energia~ ' 

Uma energia etere8. emana 
de suas pintur~s _revelando 
existencias/situac;Oes de vida 
primitiva/intima. L6gica 
existEmcia. 

Uma 16gica que e completada 
com simbolos intuitivos e misti
cos: trcinsparencia, reflexes. 
Sementes ... frutos da reflexao, 
da consciencia artistica de 
FUlvia .Gon<;alves. 

0 humano e constante. Uma 
preocupac;ao. Uma prisao me
taf6rica. 

Estabelece, ai, a soltura. In· 
coerente. 

Elementos intelectuais _que 
reSultam elos: liga<;5.es1 Hist6ri· 
cas e exlstenciais. E a recria· 
<;ao. ' 

Tudo e tenue. Cor.' Harmonia. 
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URNA DE PARTICIPACAO 

Participaram 300 pessoas entre: 

crianc;:as: 

jovens de 19 e 29 grau; 

universitarios; 

operarios; 

funcionarios do Museu; 

professores e outros. 

Desenharam "Monalisa" ou nada relacionado com ela. 

Opinaram com crfticas positivas, negativas, ana

lises, palavroes, poesias etc. 

Elogiaram, escarneceram. Alguns confessaram nunca 

ter ouvido falar em "Monalisa". 

223 



• 

• 

• 

TRABALHOS RETIRADOS 

DA URNA DE PARTICIPACAO 
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