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IRE SUMO 

Xilogravuras Secas e urn conjunto de gravuras que tern 
como principal qualidade constituir-se de um meio inusitado 
de linguagem plastica. Seu principal elemento expressive e o 
sign ficado auto-referente. Decorre do estudo da historia da 
x logravura, em enfoque funcional, expressive e tecnico. 

Compara a ilogravura com outros meios de reprodu 0 ao 
da imagem grar1ca e, para tanto, expoe os procedimentos uti

izados na industria grafica e aborda a xerografia como meio 
de reprodu 0ao e linguagem expressiva. 

Expoe os aspectos comuns e divergentes entre eletro
grafia e xi logravura, cuja enfase se dii no carater marginal, 
experimental, multiexemplar e poiitico de cada urn dos meios. 

Analisa as rela9oes entre arte e tecnica e introduz, 
sob o titulo "Xero/xi logravura", a proposta de associacao 
destes meios que ii a materia do estudo. Ela se apresenta co
mo so ucao aos problemas tiicnicos e expressivos apresentados 
pelas diferentes Linguagens frente as ecnologias empregadas 
pela arte do nosso tempo. Desta assoc a~ao surge uma nova 
xi log avura que e, ao mesmo tempo# urn tercei ro rneio_. urn hi-
bride resultante do dialogo que se instala entre as poiiticas 
destas duas linguagens~ 

As imagens resultantes apresentam, portanto, uma qua
lidade especial; envolvem ainda uma ambiguidade de percepcao 
pela nao codifica 0 ao do meio (artes artesanais e artes in
dust ia s ; o cheque entre suas caracteristicas materials 

madeira/quente em oposi<;ao a imagem eletrografica/friol; a 
contradi 0 ao entre a funcionalidade da xerografia e o obsole
tismo da xi ogra ura; a oposi.;ao entre procedimentos (pro
cesso artesanal de g avay8o da irnagem e p ocesso elet o-me-

§nico da eproduy5o de exemplares) e o antagonismo de sig
ni fie d s/ at raves da referenc a aos signos excentricos das 
sociedades primit vas {pelo uso da madeira) e os signos da 
sociedade industria pelo uso da maquinal. 

0 novo meio de inguagem plastica que este estudo vem 
pro or se auto-referenoia no dominio das imagens c nfigura
das; 0 objeto representado e a madeira, e 0 principal e e
mento oompositivo ii a repeti 0ao pela acumula 0 ao e redundan
cia. Ha, ainda, em Xilogravuras Secas, a destrui 0 ao da ideia 
de gravura como categoria artistica tradicional provocada 
pelo choque das linguagens. 

A pesquisa ainda discorre sobre as etapas 
criativo, procedimentos utilizados, analise das 
ticas particulares de oada siirie de t abalhos e 
p odu~ao das gravures. 

do processo 
caracteris~ 

inclui re-



ABSTRACT 

Xilogravuras Secas is a set of engravings that has as 
main quality the constitution of an entirely new midia of 
plasticity. Its most important element of expression is its 
autc~re fering meaning. It comes from ylograph history, in 
a functional, express ve and technical view. 

It compares xylograph with other means of 
reproduction of graphic images and, to this extent, it shows 
the proceedings utilized in the graphic industry and takes 
xerography as a midis for expressive reproduction. 

It exposes the common and divergent sides between 
electrography and xylography which enfasis is put on the 
ma gina , experimental, multifeatured and poetic characters 
of each of these midis. It analyzes the relations between 
art and technic and introduces, under the title 
Xero/xilogravura, the propposal of associating these midis, 
which is the objective f the study. It comes as the 
sol tion to the technical and expression problems shown by 
each of the d fferent midia languages in face of the 
technology applyed to art in our times. From this 
association comes out a new xylog aphy that is, at the same 
time, a th rd means, a hybrid, resulting from the dialog 
that sets forth in mid of the poetics of the two midia 
languages. 

The images that come out, then, s ow a special 
quality; they a so take an ambiguity of perception because 
of the non~codad midia artisans' arts and industrial arts); 
its coll ding material characteristics hot/wood opposed to 
cold/electrography); the contradiction between the 
functionality of erography and the obsolece ce of 

ylogra h; the oppos tion of proceedings (artisans' 
p ocesses of image eng av ng and the reproductive 
electro~mechanical method) and the antagonism of the 
meanings, through the refferences to the excentric signs of 
the primitive societies (using wood) and the signs of 
indust ial s ciety using machine). 

The new mid a for plasticity that this study brings 
up is auto-reffered in the domain of configured images; the 
object represented is wood and the most important element is 
the repetition by accumulation and redundance. There is 
stilt in Xilogravuras Secas the destruction of the idea 
of engraving as an art stic traditional category brought by 
the collisio of midis languages. 

The research also describes over 
creative process; utilized processes in 
particular ties of each series of works 
reproduction of the engravings. 
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INTIRODU 

Fundamentada principalmente no fazer, esta pesquisa e 

uma ref Lexi!o sobre o moo trabalho plin;tico, constitui-se, 

portanto, em urn exame do proprio conteudo deste fazer por 

me o do entendimento e, ao esmo tempo, o trabalho realizado 

e a conclusao desta reflexao. 0 objeto de estudo e x il o-

gravura, meio de linguagem grBfica e expressao pl8stica 7 cu

jo resultado e um conjunto de trabalhos elaborados sob o ti

tulo Xi logravuras Secas. 

Xilogravuras Secas, em seu estudo, e a proposici!o de 

um novo meio de Linguagem pl3stica, resultado da soma de ou

tros dois: Xilogravura e Xerografia. Trata dos problemas da 

multie emplaridade intrinseca da gravura a de como esta pede 

s r encarada na contemporaneidade~ Discute""" entdor a pro Le-

mat ca do obsolet smo das tecnicas da gravura em sua voca9ilo 

democ 8tica 7 que nao mais se realiza nos dias de hoje~ 

A resenta-se com urn conjunto de trabaLhos compos to 

avuras, que revelam urn pro esso de investiga-

yao est€! ica at aves da c iay3o/ se do que a Ultima das se~ 
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ries e a sintese da jornada empreendida. 

Considera, como ponto de par ida especu ativo-concei~ 

tual-poetico, a linguagem xilogridica, e a linguagem xero~ 

grafica como solucao para os problemas tecnicos do fazer 

os da abrangencia dos meios de multiplicacao da imagem gra

tica nas artes plilsticas. Questiona o limite de caracteriza-

cl'io dessas d as linguagens que, pela determina 

uma terceira, que as ultrapassa e subverte. 

E resultado de experiencias praticas com matrizes e 

maquinas reprodutivas, questionando criticamente a xi logra~ 

vura em t das as e a as gravavao, impressao e multiplica-

y§o do seu sistema tecnico em processo tradicional: 

omo momento da criavao da imagem, 

questioneda em seu entoque tradicional. Esse questionamen o 

se d3 a partir da €nfase na materialidade da gravura em ma-

eira, que resulta na n§o-gra ayio. A madeira torna-se su-

je t 0 da represent a ao nao deixando, portanto espayO para 

a criayio de uma forma aLem da j8 dete minada pela materia-

lidade. 

Questiona a impressio em suas regras tBcnicas e mate~ 

riai s ortodoxos e do pessado que, de processo morose e quase 

nada inventivo, deixa pouca possibi lidade de part cipacilo do 

sta de forma ativa e inventiva nesse est~gio do 

Lho. A so Lut;ilo que X logravuras Secas apresenta da~se 

ass ciay§o da xi log avura ao metodo da xerografia que 

traba-

pel a 

per-

m te a cria98 a imagem no memento da impressao e promove a 
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multiplicayio de um modo r~pido, acasstval a de pouco asfor

~o. 

Partindo da premissa de qua a multiplica~ao caracte-

riza a gravure como rneio da arte de apreciavao colativa, Xi-

lograouras Secas prornove uma critica as duas ve tentes de 

atuavio pelas quais a gravura e tratada no presente; a prt-

ue se submete as normas de edivao, privando o artis-

ta de liberdade quanta aos m dos de edi 0 io e de Lever a di-

fusao em sua arte as mais amplas possibilidades; e a 

da, que p ivilegia o carater inventive em prejuizo da 

segun

quan-

tifica9ao, tornando, assim, ediqao e invenqao incompativeis. 

A xerografia da a gravura uma maximizaqao da multiplicacao e 

ainda permite que esta se tarns uma etapa do trabalho que 

induz a transforrnaqao. Xilogravuras Secas romps com as nor-

mas de acio impostas ao art sta-gravador, promovendo desdo

bramentos para determinada imagem/mat iz que permite urn se

qU@nc a de ediy5es dife entes a partir de uma mesma matriz~ 

Xilogravuras Secas, portanto, tern origem no fazer xi-

ografico, as o subverts. Ao mesmo tempo e urn alogia a ve-

lha ecn a, a medida q e e a p pria madeira multiplicada 

que protagoniza o trabalho, propos uma praxis criativa aos 

p cessos do mpressao o, ao mesmo tempo, promove a pot en-

cializaqao da multiplicayBo~ 

Xilogravuras Secas traz, ainda, a auto-referencia na 

poetica de sua linguagem; e res ltado do m ponsamonto plas-

tico que en oca o prOprio c digo 7 quando este c6digo e urn 
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sistema de mu iplica 0 ao, e sua substancia material e a ma-

dei ra i pressa. 0 mei o de linguagem plastica que este estudo 

vern propor se auto-referencia no dominio das imagens confi-

guradas; 0 objeto representado e a madeira, 0 principal 

elemento omp sitivo e a repeti 0 ao pela acumula 0 ao e redun-

d§ncia,. 

Traz tambem, em sua poetica, urn sentido de ambigOida-

de pe Lo choque de cod if i a 0 oes inte as dos meios que a com-

p5em)' resultando em uma terceira materialidadej' que evoca 

uma relacilo dialetica entre arcaico e moderno. 

Q anto as refer€ncias como fazer na hist6r a recente 

da arte 7 t rna-se ma is perceptivel em Xi ogravuras Secas o 

expressionismo. Fonte que elejo par afinidade poetica em 

sua abordage da xi ogravura como linguagem da arte que 

propoe urn retorno as tecnicas primitivas de expressao. Esse 

interesse culm na na i nfluencia, sabre meu trabalho, dos 

tendi§ncias Hmatt?ricas n da arte da segunda metade de nosso 

seculo, 

Traz, ainda, referencia ao trabalho de Warhol de 

ideias colocadas pela Pop Arte/ no uso da imagem que se re-

pete como e emento compositivo - que a reduz comunica<;ao 

do proprio meio atraves do qual e criada - e da visao frag-

mentB:ria decor ente da situacoes geradas pelo cinema e fo-

tograf a. 

Em sua fundamentac§o te6rica, este estudo trata, in -

a hist6 i a da xi logravura, q e sera tomada Olll 



b a e a o a d s c s s o que 1ca as ilogr-avuras Se-

A Parte 1, porta to, se a v de na abordagem de quatro 

a pe t essenciais para a comp ens o ra das Xi to-

gravura ecas~ Apr me rat a a a gravura como eio de mul-

tip ;ca;;3o a i ma e grdf1ca, l vand em conta as transfer-

ay6es o orridas nos pro edimento t€cnicos utilizad s 

Logravura~ ra alho, aq i, a partir de aados co ce OS 

de h stor aaores essa s ntaxe visuaL, em ue foi passive 

a m paralelo en rea abordagem de Chamber an e Dawson 

auto r s q e vi:? em a h st6ria da X 1 logravura como desenvo 

v;m de m me1o e ca ate exp ess;v e vaLor stet 1CO em 

busca d 0 na r~s uma art em s i mesma em opos sao a de 

Ivins J que abo da antigos mpressos do ponto de v ta 

es ritament f unc nal seu surg menta e desenv Lv1 ento o-

mo comunic Oes gr fica exa amente ep tive s~ 

0 segu do sp t r-az u dlscuss§o sob e as n 6e 

da gra r Zti a e est€ a ~ que con Lui de 

Ben jam sobr ;'eprod b da e t n ca em arte~ S as 

,jeias contrib e para o enten im nto aa grav ra como pre-

so a uma trans o maca no car ter geral da arte_, q 0 

chega as ias de fato c m o s rg ment aa f tografia~ a 

isa entre os bjetos ar i cos ind v dualizados e (Jnicos 

e OS 0 Se Ol ig ffi 3s peSSOaS e modo coleti o, de ermin n-

do ma nova tunyaO a e • 

A exp e sa como ncipal aracte s t i c dB lo 
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gravura mode na, e discutida como terceiro aspecto de seu 

hist6rico; atraves da an8lise da obra dos precursores na Eu 

ropa e no Brasil. Esse carater expressive e tratado como de~ 

corrente do obsaletismo pre ica da xilogravura que sera can-

side ada, a parti dai, em funcao de uma i tencao estetica. 

0 quarto capitulo discute linguagem xilografica. 

Abrange uma reflexao sobre arta como linguagam, tomando como 

parametro de nvestigayao a semiologia; atraves das i d€d as 

de Dufrenne a a ideia de materialidade como caracterizadora 

das linguagens da arte em Ostrower. Concluo com uma and lis 

a respeito da olta a xilogravura pr cessada pela arte mo~ 

derna 7 tendo como base de fundamentayao as de Bau~ 

drH la 7 examinando 7 portanto, a xilogravura em sua dupla 

condi9ao: instr mento e signo, maio e expressao. 

Interessam tambem a fundamenta9ao tedrica de Xilogra

vuras Secas conceitos sedimentados sabre arte e tecnica, que 

eUno n segunda parte deste estudo~ 

N p imeiro momenta, Lanco mio das teorias da hetero-

geneidade da arte e a tdcnica nos sdculos XIX e XX, atraves 

de Francastel, que discute e analisa a posic§o dos aut ores 

Labordaf Cole, Giedion e Mumford sobre a questao. Justapo-

nho/ ain a/ as ideias colocadas por francastelp 0 enfoque do 

problema nos oossos dies atraves de Subirats, que se opoe a 

aste afirmando uma visao de contlito entre a ta e tecnica. 

Em liTecnica e recnicasH}' segundo capitulo da Parte 

IIf enfo o o proble a das tecnicas pr6prias da arte atra e 
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da visao de Argan sob e a crise da historicidade intr nseca 

a arte .. E partir das suas ideiss que fundamento o capitu-

lo seguinte sobre a posicao da xilogravura como tecnica ar

tistica no contexte da arte contempor§nea~ 

Encerrando a Parte II deste estudo, trago ainda a ex

posi01o da xerografia considerada como meio cantemporlneo de 

linguagem do arte em sua dupla via: 

inguagem expressiva~ 

meio de reprodu 0 ao 

a parte III; sob o titu o itXer-o/Xilogr-avuran,., que 

e panho as aspectos comuns e divergentes entre a eletrogra-

fia e a xilograv ra 7 cuja €nfase se d8 no car3ter marginal/ 

experimental, mult exemplar e oetico de cada um dos meios. 

Xilogravuras Secas e 

meus trabalhos ante iores posteriormente"" discorrer 

sobre o processo criativo e reflexive/ o qual me levou 

p oposta de uma o a linguagem. 

Esta no quarto capitulo a fundarnentay§o te6rica que 

diz res e to ao estudo de um eio de lin uagem que Xilog a-

vuras Secas propoe. epresenta-se como 

solu §o aos prob e as t~cnicos e expressivos apresentados em 

uma das ling agens que a compoe f ente as tecno ogias a pre-

sentadas pela arte hoje~ Dess s ge uma nova 

ilo ravu a q e e u hibrido resultante do d alogo que se 

insta a e tre as o€ticas das d as Linguagens; para tanto_., 

trabalho com onceit s de Mcluhan, tratados ern conjunto com 

eo ia da tra u §o terse i6ti a de Plaza, e ainda etomo 
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conceitos colocados nos cap tulos a teriores de forma 

sintetica. 

Na ult rna parte, descrevo Xilogravuras Secas pelo re-

La o de seus proced mentes de g ava 0 1o e impresslo 

de uma analise formal das series que a compoem. No 

seguido 

primeiro 

rata da busca pelo care er xilografico em sua es-

s@ncia, atraves da pesquisa de matrizes 7 enquanto no segun-

do, os procedimentos de impressao/copiagem, a partir do uso 

das mequinas, direcionam 0 processo de criaclo para soluc8es 

caracterist cas da soma das linguagens xero e xilogr3ficas~ 

Associo? no terceiro capitulo 7 a an3lise formal das 

eries as etapas 0 proc sso de criayao pensando/ 

cada uma das tr8s series em suas influenclas do fazer hist6-

rico/ dos meios tecnicos empregados e procedimentos 

que rege am suas compos i Oes ~ 

forma is 

Apresento, ao finaL, atraves de reproducao das g avu-

rasf as se ies: HME!sca as 11

7 
<\Gestos e Mat"casH e !1 empo Gra~ 

vado 
11

; que fazem a cons eta~§o de Xilogravuras Secas~ 



PARTE I 

RETROSPECTO HIST6RICO 



1 -

ANTES DA IMPIRENSA 

(DO MEIO) 

( ... ~ uma civilizaclo da ma
deira/ da Bgua e do vento L.,.,,.)l 

MUMfORD 

fun-

damentais etapas dos procedimentos tecnicos da gravure. Gra-

tantemente t abalhadas neste texto 7 e, para que se tornem 

c a as, inicio este trabal o expondo~as a partir de urn con-

texto hist6rico: a hist6ria dss manitestav6es graticas ex a-

tamente repetiveis. 

Est a his 6ria e a hist6ria da xi logra ura e nos inte~ 

ressa em seus aspectos tecnicos sob a 6t ca da inve ;;:ao. 

aventura do hornem ao descobrir materials e meios de a~ao so~ 

b e as materias para ssim inaugurar 11
8 vinda de objetos ao 

I MU f RD. Apud FRA CASTEL, F,, 

culos XIX e XX • Lisboa: Livros do Brasil, p. 61. 
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mundo como intermediaries entre o mundo e o s e ito 11
2 ., 

0 momenta hist6rico tratado aqui e o momenta em que o 

homem oprende a utilizer, de uma maneira calculada, urn certo 

numero de forcas fisicas do universo e e caracterizado pe o 

abandono progressive de energia humana. 

Intaressam-nos, ainda, as implica 0 oes a consequencias 

para as ideias; para o conhecimento, para a ciencia e a tee~ 

nologia decorrentes do advento da repeticao ex at a de ima-

gens, tanto do ponto de vista funcional quanta do ponto de 

vista est€tico 7 sob a 6tlca da express3o artistica~ 

Pa a tanto? trabalhamos com textos de historiadores 

da gravura como Walter Chamberlains, ohn Da son4 w. M. 

Ivins J s 

Dawson e Chamberlain t atam a hist6ria da gravura co-

mo categoria artistica tal qual conheceremos hoje, do ponto 

de vista de urns tecnica de arte. Procuram, junto as manifes-

tayOes gr8ficas mult e emp ar s da seu momento 

de independencia do te to impresso e da funqao p i!tica. Ja 

dera discutivel esse tipo de investigaqao, segundo 0 qual 

tal lin a e ani! i se nos Leva ao entendimento a gravura co-

1 DUFRENNE, M. ' :e s t e t i c a e. F i 1 o so f i a , sao Paulo: Pers:pe t i ~ 

va, 1972, _p. 24 
3 ERL I N , w, 
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mo obra de arte de meno import§ncia 7 inserido em urn ontex-

to de categorias artisticas que gozam de maier prestigio 

dentro da hist8r a da arte, enquanto sob a 6tica da 

e a constitui uma das ferramentas mais importantes e podero~ 

sas da vida e do pensamento modernos. Em seu 

os ant gos impresses do pon o de vista estritamente 

na , sem restri96es a tecnica ou ao valor estetico e 

bendo-os apenas como manifestay5es ou comunica~Oes 

exatamente repetiveis~ 

a borda 

func o-

conce-

graficas 

Portanto, dos autores que esses for am 

undamentais par apresentarem a hist6ria dos processes de 

reprodu~ao ds imagem grafica sob a 6tica do objeto estetico 

e do objeto tecnico. e t aQando este paralelo que pretende-

mos conduzir os conceitos e as intormav5es 

cas que comp5em este ret ospecto hist6rico. 

hist6rico-tecni-

A gravura subente de a grava9So, a impressio e a mul-

tiplicac§o, e a muitas de suas t~cni as nio re6nam neces-

sariamente stes tres procedimentos. Em algumas delas, nao 

h~ incisio u s leo na matriz - metoda tecnico que a grava-

ao ha impressio muLtiplicada, como 

nas man tipi s~ Temos talvez, como unico dado fixo para de-

finir a tee ica da gravura, a necessidade de existir uma ma

triz e sua impressio em urn supo te qualquer~ 

T adicionalmente; a gra ura imp ica uma matriz t aba~ 

lh da artesanalmente e sua impressao manual o me §nica mul-

tip ic dar por€m a g avacao e multo anterior a qualquer 
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A g ava9llo foi o primeiro metodo de registrar imagens 

que o homem descobriu. Os primeiros registros de conhecimen-

to foram gravados em pedra ou barro. 

Com o surgimento da escrita/ fo1 necessaria a criay§o 

de um suporte para se escrever e, antes do pincet, do papel 

e do pergaminho/ escrevia-se gravando com ferramentas cor-

tantes nas superficies de que se dispunha. Portanto, a gra-

va9ao surge com a necessidade de escrever, registrar fatos, 

documentar. 

Ja as tee icas de reproducao "sao um fen5meno novo 

que nasceu e se desenvolveu no curso de hist6ria" mediante 

saltos s cessivos/ separados per longos intervalos, mas num 

ritmo cada vez ma s r ido". Segundo Walter Benjamin, 

os gregos so conheciam dois processes tecnicos de re
pro iio: a fundi::;lio e a cunhagem.. Os bronzes" as 

erracotas e as moedas foram as Unicas obras de arre 
que eLes ram reproduzir em st§rfeV .. 

I vi s r. apresenta um paraleto entre a Grecia Antiga 

e a Idade Media do ponto de vista 00 surgimento de novas 

ideias e novas tecni as. 0 a tor destaca que o chamado "pe-

riodo das trevas'l pouco se dedicou a arte, filosofia e ci§n-

A ob r a de arte na epoc de suas 6 nicas de 

In: Textos coligidosfOs Pensadores __ sao a l o : 
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Uma serie de descobrimentos deram a Idade Media uma 

ecnolog a e, portanto/ uma l6gica. 

Os gregos e os romanos nao criaram engenhos para 

substituir a mao-de-obra e valorizaram a maquina, principal-

mente, para o uso na guerra~ Sua tecnologia baseava-se no 

trabalho escravo. Desprovida desse tipo de energia, a I dade 

Media partiu do nada. Sua grande obra toi construir uma cul

tu a de tecnicas e tecnologias, fruto de um pensamento exato 

e rigoroso. 

Quando produziu a presenca de cilindros, a prensa de 

platina e o molde para tipos, 

dos tempos modernos~ 

avia cr ado as ferramentas 

Os botanicos gregos, diz o sutor, tiveram enormes di-

ficul ades em seu trabalho por nao encontrarem um metoda de 

apoio v sual para as suas descric5es. Suas imagers eram mo

dif cadas atraves dos copistas, resultando, entao, num obs

taculo a clar dade e pre isao de suas descric5es verbais. Um 

grande n~mero de out os emas sofreram a mesma dificuldade 

de explicacao para os lentos progresses dos tempos antigos. 

As t€cnicas revolucion3rias que preencheram esse va-

zio se generaliz ram, pela p imeira ezf no seculo XV. Po 

rem, a hist6ria da multiplicayao das imagens e, portanto, da 

xilog avura; se esboya anteriormente e/ em um dado momento/ 

coincide com a ist6 ia do livrof pois ambas envolvem grava-

cSo e impress~o mul iplicada. 
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Verif cou-se que, das super icies utilizadas para 

gravar; a madeira permite que se reproduza o relevo resul-

tante da imagem graveda. Portanto, antes da in encao do pa-

pel, ja se estampava tecidos com blocos de madeira gravados. 

0 processo consistia em pressionar o bloco de madeira entin-

tado, gravado sobre 0 tecido. 0 metodo do carimbo. 

C m o desenvolvimento dos fatores materiais para 

evolucao da escrita, a xilogravura apareceu com a necessida-

de de reproducao e multiplicacao de textos e imagens. Sao do 

Japao, seculo VIII, as gravures mais antigas que se conhece. 

sao textos budistas e posteriorme te/ apareceram textos 

imagens impressos tambem com o objetivo de difundi a te bu-

dista. 

foi tamb€m no Oriente, China/ seculo IX/ que surgiu o 

primei o Livre impresso e datado conhecido que, pela quali-

dade, demonstra o perfeito d minio da tecnica de imprimir e 

lustrar. 

A estampa 0ao foi subs ituida gradualmente por utro 

metodo mais Lento 7 porem mais controlado e 

mais adequado ao papel. Em Lugar de pressionar 0 bloco de 

madeira ortemente sobre o papel, colocava-se o papel sobre 

a s perficie e tintada do b oco e fr ccionava-se ate conse-

guir~se ma impress§o clara e uniforme uma de 

"frotage". As i logravuras 

zam-se da mesma maneira. 

As primeiras prensas de imprimir foram adaptacoes das 
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prensas utilizadas pa a retirar 6leo de sementesr- esmagar 

uvas e azeitonas~ Eram de madeira e a maioria funcionava pe-

lo principia da pressao vertical controlada por uma rose a 

central, ern cujo extremo interior se colocava uma prancha 

lisa. Muitas das primitivas prensas de imprimir continuaram 

sendo utilizadas regularmente at6 o s6culo XVII, e seu mode-

lo bBsico nao se modificou ate o seculo XIX 7 

substituidas po modelos de ferro~ 

em que for am 

Na Europa do s6culo XV, com a tecnologia do papel do-

minada e a tinta a 6leo amplamente usada na pintura 7 comeca

ram a aparecer o~ orimeiros Livros impresses em substituiyBo 

aos antigos manuscritos* 0 conteUdo da maior parte desses 

Hlivros ilog <3ficosli era esse cialmente biblico .. As i l us-

trac5es# g avadas juntamente com os textos facilitavam 

compreensdo e erarn impressas em folhas soltas 

riormente# seriam ontadas em forma de livro. 

que, 

Sao 

poste

tambem 

dessa epoca g av ras soltas om orayOes e imagens de santos~ 

C nforme Ivins J ~f as ilogravuras d s ivros do se-

culo XV sa , em ge a / mais interessantes enquanto obras de 

arte que as 

pap€is com 

eali adas em fol as soltas. Estas eram simples 

a maior a 

tratava de emas religiosos~ Eram destinadas ni§io 

tinha fu GOes informativasf muitas eram pintadas descuida-

damente. Para eles, eram simplesmente imagens e nao uma 

classe especia de manifestavao graf ca, susceti e de uma 
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0 blo ode madeira era mais resistente que as gravu-

ras em me al, tambem mais fBcil de se impr mir, porem a gra-

vura e metal era urn artigo de uxo em comparacao com a xi-

logravura. 

Ivins Jr .. n& acredita que essas manifestac5es pudes-

sem ser objeto de interesse de ricos e poderosos ate fins do 

seculo XV. s interesses intelectuais que representavam di-

feriam claramente dos dos burgueses, para os quais as gravu-

ras e am destinadas. 

Alguns autoresr falam da utilizacao popular da xilo-

gravu a na Italia, desde fins do secu o XIII, para confeccao 

de baral os - esultado de contatos comerciais com a China e 

o Jap3o~ Ba alhos e estampas religiosas tambem eram conheci-

das na Alemanha des a o in cio do seculo XIV. 

Em v~rios pontos da Europa conhecia-se a gravura em 

madeira? seu ca ~ter rudimentar inicial se justifica pel a 

ausencia de um me cado amplo e pelo baixo nivel de exigencia 

os c mpradore (artesaos e cam oneses)/ al€m da falta de 

experi€ncia t€cnica e artistica dos realizadores 8 ~ 

A medida q e foi evo uind e se difundindo 7 foi c es-

cendo a b€m a signi icar;Bo social e estet ca da grav ra., 

RAMIREZ, 

d.e.i.d: H, B1 

J < Medios de massa e hist6ria del _arte, 

me, S, p. 26, 
s aLureza material da gravura em madeira result& 

em urea conce 9&-o de 

y&o e ri idez linea 

magem ba eada na abstray&-o, simpl ifi a-

en retanto, as mage s simp es 

ci men e identifieS eis correspondia a um nivel de conheci-

D WSON, J, c o or d o ~ , G u~---~-c om p 1 e t a_ mento do pUblico, (Cf, 

de grabado e impresion M drid: H. Blume, 1982, p. 9). 
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Sua i nvenv§o represent ou rna verdadeira re olu~ao, o primei-

ro pas so para o mode rnc s i sterna de produQBo em massa .. PeLs 

primeira vez na hist6ria, p6de-se obtar c6pias idlnticas de 

uma mesma imagem, em grande quantldade'" a um custo reduzido 

e em urn sis ema de trabalho de equipe, multo antes que essa 

pratica se tornasse normal em outros ramos de produ 0 ao" 

As g avuras ent raram na circula 0 ao comercial como 

qualquer outra !IHlrcadoria, podiarn ser vendidas em mercados e 

feiras a um preyo tao baixo, que s6 as classes muito pobres 

nao podiam adquirir. 

Segundo Mumfo diD/ a xilogravura constitui-se em uma 

I novae tecnica imediata, um apa e ho social, um meio de 

educa ao popular e um processo pelo qual o monop6lio de um 

grupo restr to foi destruido: a imagem que ate entao s6 po-

dia ser observada sob forma de pintura a tapeyaria 

ou pi ntu a a 6Leo.e podia agora/ at raves de m meio barato de 

levada para casa as bras famosas podiam 

ser conhecidas por um nUmero maior de pessoas; iniciam-se as 

colec5es de estampas. 

Docum.entos mostra que na A emanha exist i am gravadores 

impressore pre issiona e que nAo era habitual um pintor 

de rename gravar se s pr6prios b]ocos. Ainda em alguns ca-

sos avta um desenhi s t a intermeditir o que redesenhava o de-

se 0 ginal pa a adapt<i-lo melho nguagem do grav 

on com isso a aior:ia das ilogravuras dos sciculos XV e 

eram r s ado de uma divis&o de tra a o o que dava 

)a desenho, ( Cf,: CHAM~ 

BERLAIN, W, 1 9 8 g 

1 2 J 
1 (1 U FOR Lis boa 

8 l 
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Sob a 6tica funciocal, Ivins J • descreve alguns des 

prirneiros mpressos de importa cia que se couhece: 

o ano de 46 foi licada em Roma a primeira Hi-

r e de impresses datados que mostram um conjunto de 

imagens de objetos identificaveis com precisiio. Sfiic 

as gravuras que ilustram as umeditcu;:Oes sabre a Pai-
x§o de Nosso Senhor" de Cardeal Torquemada. Estes 

i ustra 0 s representam as imagens com as quais o 

Cardeal havia decorado sua lg a .. Cinco anos ois/ 
em 14 apareceu em Verona uma edir;:fiio de "A te da 
Guerrai itustrado com muitas xitogravuras que tiim sua 

ort§ncia devido ao fato de se tratar de uma deli-
be ada comunicar;:§o de nformar;:oes e ideiasll. 

D 1 z autor que, posteri menteF surgiram as publica-

e bot§nica 7 sendo que as primeiras eram i lustradas 

partir de c6pias de manusc itos/ outras/ por sua 

eram res ltado de viagecs empreendidas com finalidade cien-

t i i a. 

Ainda no seculo XV, aparecerarn os Li ros de viagens 

i ustrados com vistas de cidades, cat a logos ilustrados de 

objetos valiosos 7 pertencentes a v8rias catedrais alemas e 

com epresenta9 es de acontecimentos famosos como 

de Nuremberg;;_ 0 a tor assinalada ainda que muitos folhet s 

saidos das prensas f orentinas, durante a Ultima 

secu o, foram ilustrados com imagens de politico; 

tratava-se dos ri ei r s panfletos politicos di rigidos ao 

povo/ e sua xilogravuras constituiram o primeiro corpo de 

1 l IVINS Jr,, w, p ' c i 
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car caturas politicas impressas. 

A g avura em madeira, muito antes da mecaniza;lo ter 

dominado os transportee a a produ9io de bans, to nou a ima-

gem acess vel ao cons mo popular e produziu novas imagens em 

grandes quantidades. 

Com o aumento da demanda de textos impresses, foi ne-

cess8rio aumentar a produca de Livros e a imprensa de tipos 

m6veis substituiu o livro xerografico. A partir do e ito de 

Guttemberg, comecou-se a crier novas p ensas de imprimi r .. 

Estas eram mais pesadas que as caseiras, para resistir ao 

desgas e do usc constante e poder exercer uma pre s§o firme 

e uniforme sabre o p pel e os tacos/ para tanto, a prensa 

0 fixa a o chBo~ 

Chamber lain, em seu "Manual de grabado em madera y 

ecnicas afinesH, e pOe uma hist6ria da xi logravura em busca 

de uma identidade expressiva. Constava que seu surgimento e 

desenv lvimento deram-se por suas possibilidades 

plicavllo da sse ita e das imagens originaLmente 

em outras tecnicas; na 

de multi-

produzidas 

repro-

du;;:ll de textos e magens precursora da tipografia. 

Ivins Jr., par sua vez, v~ a his 6ria da gravura sob 

uma 6tica mais abrangente, anto e que nao se lim taf em seu 

te t ~ gra ura em made a e rata a hist6ria da gravure 

como a hist6r a dos i!meios de repeti §o exata das manifesta~ 

;;Oes grii fi as Nao cond ciona a hist6 a da tecnica de mul-

t plicar imagens B h st6ria do livro ~ neste caso; a inova~ 
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9ao tecnica faci itou e ampliou a roducSo de textos, por~m, 

n caso da reprodu 0ao de imagens, configu a-se algo comp e-

tamente novo, surgido tambem de uma autentica necessidade. A 

ogravura ornou possivel~ pela primeira vez/' mardfesta-

0 5es gr6ficas suscetiveis de repeti em-se exatamente, duran-

te a vida util da superficie onde foram impressas. Tal in-

vento teve in alculaveis consequencias para 0 conhecimento 

inveru;ao da esc rita 

nEo se havia p oduzi uma descoberta import ante como 

essa~ Isto significa que as gravuras, lange de serem sim-

plesmente ob as de a te, constituem uma das terramentas mais 

mportan es e poderosas da vida e do pensamento modernos? 

pela sua impo t8nc a, como transmissoras de informa~ao~ 

Em seu ensaio sobre reprodutibilidade tecnica, Walter 

Benjamin afi ma que "se o jo al ilustrado esta contido vir-

tualmente na l itografia-"' o cinema fa ado estava contido vi 

tualment na fotog afia"i2. Ainda podemos acrescentar que 

imprensa? assim como as ormas mais recentes de mult plica-

magens~ estavam contidas virtualmente na xilogravu-

r a .. 

Semp e que se coloca a ques Bo das manifes aGOes g a-

ficas exatamente repe ive s 7 pontua-se nfunyaoH e 

"expressllo". Historiadores d gravura remetem-se aos a spec-

1 2 

dade 

N J 

e 
Paulo: 

w, A obra de arte na era da sua repr dutibili-

nica. In: &~L<& _ ___g _____ L~Ln i c ~'---.1#-~.!.L _____ '0 ___ __ _p o 1 i t i ,-:; a , 

Brasiliense, 1 3 s p ' 1 6 7 ' 
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tos funcionais expressivos. Essa dupla via de a alise vale 

tambem em re ay§o aos novos meios~' as tt?cnicas do nosso tem

po. Esta discussao, portanto, estender-se-a no decorrer des

te estudo, a partir das ideias de outros autores. 
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GRAVURA E ARTES GRAFICAS 

(DA FUN 

As transforma90es deste seculo 
nlo estlo s no mundo dos o e
tos que nos cercamr est5o em 
6s - somos n6s mesmos~ 

FRANCASTEL 

Po seu carater de rudinento a tipografia, a gravura 

em madeira foi? prat ca enter o Unico metodo que se utilizou 

para impr mir imagens junto om os carac eres m6veis 

f nal do seculo XVI, quando foi substituida em grande parte, 

ainda ue rem senpre con exito, pela grava<;ao em metal. Os 

tacos de madeira e os tipos m6 eis tinham a mesma altura so-

or serem am os superficies em re evo/ po-

diam receber a mesma tinta e serem impresses simu taneamen~ 

te. A t tar apl cada com tamp es de couro, era negra e den~ 

e verniz~ 

A Lustrat;ao de ivros foi o inev tave cam nho re-
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se vado a xilogra ura e grande responsBvel pelo desenvolvi~ 

mento de urn sistema organizado de rep esenta Bo para a gra-

vura em madeira~ Comeyam a surgir as questOes a diagrama9ao 

dos l vr s - a disposi~Bo dos te tos, a o namentacao das p3-

gi as, a col cavao das i ust ac5es - que exigiam urn planeja-

men o especial e execuy§o requintada, mais em acordo corn 

nova tecnologia. A ilustracao equer imagens nao apenas des-

critivasr mas tambem ricas em detalhes, volumes e meios 

tons$ ilo segue sendo pro-

duzida em folhas soltas em forma de cartazes, folhetos e co-

mo alternativa barata em elacao ~ pintura. 

A identidade da gravu a como for a independente de 

aconteceu em fins do seculo XV~ Foi Albrec t DUrer quem 

revolucionou o conceito de xilogravura, elevando-a ao nivel 

de e pressao intelectual e a tistica. Adaptou a esse meio 

todas as conquis as do Rena cimento; aproveitou suas Limita~ 

y5es p ra ac n seu conteud dramatico. Dedicou-se? com 

ies e tr ba h S; a va iaydo de tons pel uso de linhas 

muito pr6ximas cr zadas e po teadas. Adotou 

assi atura, imprimi 0 m monograma em suas gravuras ati~ 

tude irH~dit ate antao. Sua obra gra ada de origem aos r i 

e os esteticos q e dom naram a gravura durante mais de 

se ulo~ 

DUrer a be se dedico ao chamado " egundo process " 

~ a g avur em met l ~ E a gravayBo sobr superficies metBli 



31 

cas como o ronze e o cobre, uma nova t€cnica que se expan-

diu nas Ultimas decadas do secu o XV .. Consiste ela em t r a-

yEl y com i nst rumentos afiados Cou at aves de t:§cidos 
f em 

pro ndidade, as lin as que se deseja obter no trabalho fi-

na e um procedime to inverso ao da g avura em madeira? que 

tern como vantagem o fato de que n8o e necessdrio rebaixar 

od s os db anc s\1 da magem. Perm te tra9ar linhas finas, 

para e as muit pr pontos que 

eram inviaveis as xi logravuras prim pel a 

p uca resist€ncia do material, a mostrar Linhas de uma gros~ 

sur~a relativamente grandea 

0 gravador trabalha o cobre de mane ra similar ao de

senhistar portanto~' de forma mais direta e espont§nea, en

quanto 0 trabalho do xilogravador e mais es ult6rico. 

Pe a sua ri ueza de possi 

tal re ebe tota ades§o dos artistas da €poca~ Corn isso a 

Hogr ura entra em decadencia na Europa em meados do secu-

lo X I, pass an o a ter rna exi tencia marginal~ Foi uma es-

p€cie de pa ente pobre da grav ra em metal, sendo utilizad 

em anUncios e como o rma de produ~ao barata de obras de 

aut res consagrados. Parcialmente obsoleta- pelo menos no 

tocante a Hi mit ac;:aon da Linguagem do desenho -jt a g avu a em 

madeira s6 ser a etomada en e os europe-us como mei 

t co t re-zentos anos 

de i og av 

Co 

pr ica ~se-ia no JapBo~ 

complemento a tipografia, a 

trezentos 

xi logravura 

art is-

a nos 

conti-
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uo 0 entanto, a p 0 u a de solu~5es p imas g a-

vura em eta A descobe ta do corte do madeira perpendicu-

lar a aiz da ar gravura de topo ~ possibilitou a gra-

vay§o de linhas mais p e isas 7 delicadas e em varias dire-

yO s/ conseqUentemente? o resultado da imagem e mais rico em 

deta lhes. Este p cedime to tacnico foi adotado a se vi 0 o oa 

i ustra9ao a e fi s do seculo XVIII, quando foi subst itui o 

polo "te ceiro processo": a Litografia. A lo entrega a li-

o o caminho evol tivo das a es gcaf cas. 

A retomada da ilogra ura na Europa deu-se sob a in-

Lue cia orien al$ A x logravu a japonesa desenvolveu OS 

procedimentos de us da cor - utilizando va ios tacos de ma-

deira onde, para cada taco, se aplicava uma cor que, paste-

riormente, era impressa uma par vez - os artistas japoneses 

conseguiram sol 90es cas em co orido com co sideravel d -

m nio t€cnic For m ex lo adas tambem as texturas - na im-

pressao sem t1 a - e as transparenc1as ~ pela sobrepos cao 

de cor s~ 

Co o aparec ment da itogr fia, em fins do secu 0 

VIII e nicio do seculo XIX, sub titui-se a xi ogravura na 

im re sa. Aq ela tern, entre suas p incipais vantageos como 

s s T ' , ema ~ecn1co, a de subme e o des nh ped a 

A invenyiio da xil gravura co1orida, n ma outra l:inha de 

lvim nt t en co, dese cadeou m processo que levaria 

utura:me tea litografia co1 ria e tis for as mais recentes 

fotogr&-fi a em co t c f ' 
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produzin o uma imagem que e p ora os procedimentos da in a 

e da mancha, multiplicanda a capacidade d 0 

velho rocesso da xilogravura voLta a ter e ist€ncia margi-

nal, po ~m, Liberta-se definitivamente da ilustra~So. 

Ber-.jam n v§ que 

com a togra fa, as tecnicas de reprodu98o marcaram 
um progresso decisivo~ Esse processo permite peLa 
p imeira vez as artes gr8ficas, produz r diariamente 
obras novas, tornando-se um intima colaborador da im-
prensa. Por dscorridas apenas algumas dezenas de 

anos s essa descoberta/ a fotografia viria a su-

plant8-la em taL papeL (~H~J* No tocante 8 reproduc§o 
de imagensz, a m§o encon rou-se demitida das tarefas 
artisticas essenciais que, dai em diante, foram re-
ervadas ao o fi o so re a o et iva:>,. 

Neste te t , propucemo-nos a os rar, em um breve re-

trospecto hist6 i o tee icof a gra u a surgindo atrelada 

uma necessidade pr3tica, a uma funy3o determinada de cornu i~ 

nformayao at€ se subst uida pe a fotografia~ 

Ao mesm te po 7 vemos que a xilo d3 inicio au a for-

ma e movo ndividual~ A 

tef como re no dos objetos indivi ualiza os e Unicosr e in~ 

vadida por ma anifestay§o gr3fica de pluralidade de origi 

n a is .. 

2 reprodu i'io imagens a que se refere 

e i 0 a e:ariiter tl tu:ca t a 

g r a f i torn u des ee:ess&rio, 

BEN MIN, W< bra de arte na ep c 

repr duyB.o, In: 

1983 Po 6 

Benjamin diz 

nt o, ue a f 

tecnicas 

iio P 

res~ 

de 

I " , 
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tanto; encontramos o germe e uma 

se mas ra mais mp rtante para 

qualquer pessoa que se pr po a a refletir sobre e at raves 

da arte n contemporaneidade; que exige uma tomada de pos -

cSo no sentido de afirmac5o ou negac§o de valo es postos por 

uma sociedade que se encon ra, a cada dia, mais tecni icada. 

E de Walter Benj min texto definitive que reflete 

sobre a epoca das tecnicas de reprodu<;ao da obra de 

en do estacada o cinema e suas conseqU6ncias sociais e po-

l ticas~ 

je, as €cnicas de reprodu<;ao icadas a arte 

atingern ni eis de ab angBncia que ltrapassa as questOes 

colo adas pe a grav ra, porem, as reflaxoes de Benjami ser-

vern-nos e gu1a ndispens3veL para o entendimento de momen~ 

tos pelos quais passou a velha tBcnica de multip icayBo e 

omo ela, pode ser en arada hoje em rela<;i!o aos 

meios de di uslo da a te em grande escala~ 

un ame ta au-

tor como caracteristica dos objetos ndividualizados e Uni-

cos: a o ra de. arte, c mo coisa para poucos e u objeto de 

culto, possui uma atmosfera a is crBtica e religiosa~ Essa 

atm sfera e u especie de ve que envolve a obra de arte de 

sua his oricidade, a tentici ade e unicidad . 

no fio de auren dade 
N J nao taz sent do ra 
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u nfio 7 diz Benjami 7 pore 

producao tecnica llo e uma cop a do original e caracte iza~ 

se por man er um mai grau de independ§ncia dele: como no 

aso da fotografia, que pode n s apresentar realidades igno-

radas pela visao natural. A reprodu 0 a tecnica permite tam-

b€m rna or aproximay3o da obra com o ex ectado 

Mas o que se rocessa na eooca das tecnicas de repro-

lidado transmitida a e a alada pel a do 

elemento tradicional dentro da heranya cultu al~ Modi ica-se 

modo ae sent r e pe ceber, 

Colo ada a tese de que as odificay5es que se ope ram 

na pe cep;;;ao pode se exprimir como um declinio da 

Welte Benjamin indica as causas sociais que con uziram 

4 

liga-se a duas circunsr§ncias/ a e outra correlatas 
om o papel crescente desempenhado pelas assas na 

v da sente,. Encontramos ho}e."' com efeito/ dentro 
da massas/ duas tend~ncias 1gua men e fortes: exigem 
de um Lado/ q e as coisas se lhe to em/ tanto humana 
como espaciaLme e 11 mais pr6ximas" 7 de o r:ro ado/ 
acolhendo as eprodu Oes endem a recia o car3ter 
daq ita que e dado apenas uma vez~ D a a dia/ mp5e
se grada ivamente a ne essidade de assumir o dominio 
ma s p 6xi o poss vel do objetof atravf:s de sua ima~ 

gem e__r ma is a inda/ em sua c ia ou reprodu;;;§o5 ~ 

BE JA 

BENJAM1 

N op. cit. 

op i t ' p ' 9 ' 
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Ainda ha a questBo da n c dade da bra fund ada no 

abe-se 7 diz Benjamin? que as obras de arte mais an~ 

tigas ascera a servi o de um ritual, primeiro m i-
co, o s re igioso, Entiio trata~se de um fato de 
mport§ncia decisiva a perda necessaria de sua !!au~ 

ra 11

, quando na obra de arte,., §o resta mais nenhum 
e s t i o de sua fun r; § o r i t u a l is t i c a6 " 

0 marc dessas transfor ac6es e () surg manto da foto-

pr meira t&cnica de reprodur;iio verdadeiramente 
lucion8r qua do os artistas pressentiram a 

re vo 
a pro i-

mar;iio de uma crise que nin - cem anos is 
de a nega . Eles reagiram, professando ''arte pela 

arteu"' ou s a"" uma teolog a da arte 7 a concepr;iio de 
uma ar e ura, que rec sa, n§o apenas des 
qualquer pape essencial, mas ate submeter-se as c 
d t;:oes sempre mpostas por uma materia o etiva 7 • 

ar 
n-

Trata~se/ portanto!' e uma ar e e p eocupa;;;a forma ista e 

de a i x i \1 l com cat o, que se opoe a formas e te eo 

+ ad as a a te de massas,., p rem de efici0 0 i co un ca \Ia ' 

com rovada ~ 

jamin mostra a existencia de 

uma tendencia da ar e t adi 

c ada a no seculo IX c m a polemica entre pint res e fot6-

ra os u n a va o de s as obras. Na pi ii3o 0 autor/' 

Idem, p, 

BENJ M N, W, 
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um a so prob e a dese ha~se~' pois "niio se indagou antes se 

essa i ven §o n§o transformaria o carate gera 

0 r6prio cinema}' j3 concebi o como tecnica de repro-

duQ§o, sofreu a mesma pol@m ca por pa te dos te6 icos, em 

aqui, novamente 

c Loca a: 

oncL 

a or 

no teatro
7 

a naura 11 de NacBe h e insepardve da i!au

ra" do ator que desempenha esse papei tal omo a sen
te o L ico vivo~ A tomada n estUdio tem a capaci~ 

dade pecuL i r de substituir o l ico pe o aparelho~ 

A '~au a" dos inttirpretes desaparece necessariamente 
e 7 com ela 7 a das personagens que eLes representam9 .. 

i- e que ao at or de cinema nao pode ser cornparado 0 

0 eatro, as quaL dades indivi uais ... ness a arte~' sao 

tom a as rn materia irnpessoal a ser t abalhada, co t ada-" 

montada na eLa ora~Bo d ob a que, no lnal, e resultado da 

contribui~§o de cada um dos envolvidos, assim como dos 

ursos utilizados~ 

Port ant a arte da epoca das tecnicas reproduca 

te-m ara teristicas pr6p ias e sua elaboracao e tarnbern no 

m do de mostrar-se e a quem se endereca. 

A a te p imit va/ diz Benjamin endere ava-se aos es~ 

piritos 7 mesm se most ando visi el ao omem; as tee icas de 

ep 0 u ao plicadas a arte enderecam-se as massas e 0 if -

de p, 

9 BENJA 1 N , w' ' G i t p, 1 6 ' 
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cam s a atit de em elayB.o a eLa,. 

A ate, a pa tir dee tBo, tern toda sua fun.;:1lo 

vert: i a! "em Luga de se basear sobre o ritual/ ela se fun-

sob e uma out a forma de priix s poL it -

0 val r da obra como objeto de culto opoe-se ao seu 

valor de r-ealidade exibiveL~' e as diversas t€cnicas de re-

produv ao en fat i zam seu valor de conferindo-lhe 

fu coes nteirarnen e novas, o q e poderia esultar na funca 

artistica como urn elemento acess6rio~ Benjamin e pti ca ci-

tando Brecht: 

Oesde que a obra de arte se to a mercadoria, essa 
no960 (de ob a de arteJ j~ nio se lhe pode mais ser 
apt cada; assim sendo, devemos, com prudencia e pre
cauy§o - mas sem re eio -/ renunc ar a noq§o de obra 
de a te, caso desejemos preservar sua funcio den r 
da p ria co is a omo tal des ignada .. Trata-se de uma 

fase ecessa ia de ser atrsvessada sem dissimula96es 
essa virada n§o ~ gratuita, ela conduz a uma trans 
forma9iJo damentaL do eto e que apaga seu passa~ 
do a tal ponto, que caso a nova o9iffo deva reencon-
r ar s u us e po e nio? - §o evoc r~ mais qua 
que S lembran9as Vinculadas iJ sua antiga signifi~ 

ca;;:§oli,. 

Porta to, a partir do m mento em at raves das 

te n cas de rep od cao, as massas tem seu modo de perceber a 

arte mo i icado e por est 

coletiv, dB -Lhe a o t n dade d 

! 0 

l l 

Idem. 

BRECHT 

l l ' 

Apud BENJAMIN. W,, c 

pessoas de odo 

organizar e controlar 

i 2 • 
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s a ac thida~ 0 juizo cr ico taz-so pela escolha. 

0 a 7 se levarmos em conside ay3o a op ni§o do critico 

e at a bras lei o Ferreira Gul ar, que na dec ada de 60 ava-

lia a si uaq8o brasileira 7 veremos que e e compactua c m a 

posi ao de Benjamin. Gullar Leva e co t a ue nem toda ar e 

de massa e negativ e que a con de me cadoria que 

permite a existencia dos tipos d ar e contempor§nea 7 bons e 

maus~' acreditaf porta to/ que 

0 caminho cer 0 e procurar extrair 0 maxim de rendi~ 

menta cultura passive£ da arte de massa/ valendo-nos 
das cond r;:Oes pecuL iares que perm item/ at raves del a 

al a r;: r o grande pUbLico e acrescenta: esse e ca~ 

minho seguido pelo melhor cinema contempor§neo e por 
atgumas formas de eatro/ de mUsica e ate mesmo de 
poes al 2 ~ 

Podemo s a i nda a escentar que, no mesrno periodo 7 ravu a 

er tambem p aticada no Brasll com os mesmos prop6sitos, po~ 

re de car3ter menos abrangentel 

0 gr de g n o prom vid p as n as formas de a te 

eslde na necessidade que o hom m conte po §neo tern em ver 

ressas nessa arte suas aspi a;;Oes nd v duais coLeti-

as~ q e cara teriza o cinema, diz Walter Benjamin,.. 

§o e apenas 0 mo pelo qual o homem se apresenta a 

ar-.;e, Ri de Janei o~ ivi iza9Ao Brasileira, 1969, p. 127. 
1 3 ta quest&o sera re.tomada em carRter especifico n capi~ 



aparelho/ 
aparelho 7 

de i a-.. 

£: tambt§m a maneira peLa qua / gra(:aS 

ele represent a para s i o mundo que 
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a esse 
o ro-

Trata~se/ ent§ !' de um aprofundamento da percepyBo processa~ 

do pe o cinema devido ao fato deste fornecer urn levantame to 

da real dade mais p eciso e objetivo~ 

Sem a necessidade de nos aprofu darmos em detalhes 

c Locados pelo autor em sua an8lise da arte cinematogratica 7 

pretendemos aqui sintetizar algumas ideias que se refletirdo 

no pensamento de out r os auto res com 05 quais trabalham s 

neste estudo e que nos au iliarao na an3lise da xi logravura 

em seus aspectos de mei fu vao e expressao~ 

Na tradic;8o c 8ssica da fi subje-

tivo; para Benjamin, o objeto se conhece na p 3tica 7 portan-

to!' 0 objeto e ma eri a lf §o subje ivo, n5o imaginado e ndo 

rel ig1oso, Porem,.. sua po tura em 

nBria da a tej' na epoca das s s tBcni as de 

contestada por A orno, segundo o qual 

a tr:?cnica se define em dois n veis: pr meir uenqua ~ 

to qualquer co isa determinada nt a-esteticamente 11 e 
segunoo: 'len anto desenvolvimento e terio as () ras 
de arte" 0 c ceito de teen ca niio deve ser pensado 
de mane ra absol ta: ele ossu uma origem hist6r ca 
e pode d;;saparecerl 4. 

1 4 ADORNO, 'T, Apti AR NTES~ E,, Vida e obr In: I~~--=

ultural, s 0 p u 1 0 ; Abril 

1963, p X I I > 



H jef as t€ n cas de rep oducao ap esenta um quadro 

de seriacao e homogeneizacao das agens e isso e questiona-

do pelos te ricos da arte. s considerac5es feitas por Ador-

As t~cnicas que de rep o 9io sacrificam a distin9§o 
entre o car~te da pr ria bra de arte e o sistema 
social~ Por conseguinte/ se a tf!§cnica passa a e ercer 
imenso poder sobre a sociedade/ tal ocorre gra 0 as em 
grande parte/ ao fato de que as circunst§n ias que 
favorecem tal poder sao arquitetadas pelo poder dos 

economfcamen e mais fortes s bre a pr ria sociedade, 
Em decorri!incia, a ra ionaL dade teen ca identif ca-se 
com a acionatidade do pr rio dominiolS~ 

Pesta s ber se camirham s para urn tipo de sociedade que/ ca-

d vez ma sf se fa a obedecendo a enas as exig€ncias do 

teresse comerc al~ 

Quanto ao cinema? assim como ao radio e podemos 

ac esce tar 7 a tele isEio -
/ 

!;0 a to de nao serem mais que 

neg6cios a ta- hes como ideo ogia n.t v 
/ f i ms Ado nc~ 

A a l a e c rna da rna eria oi re lmente e de i t i a-

mente ro po rem a postura ot m st de Be em nos-

sos di sf car ce de ma or quest ona entof mas/ com sso, 

de i amos de iar-nos m it de nosso objeto de estudo. Pore , 

em retat;:3o a s meios tradicionais da arte em especial a 

xi log avura que a qui pretendemos abo dar / Ben a min faz 

onside acOe om as qua s f ndamento a op9ao de artistas 

l 5 A ORND, A pu d RANTES < P, E ' l 0 c ' c i t ' 



por urn metoda artesanal de fazer artistico 7 ainda que 

rid o 

pro 

pr 

m tempo essencialme te tee ificado. 

Benjam n tala que "alguns processos tecnicos de 

lio ermitiram ~ixar graus de diferencia96es dentro 

r a autent cidade''17 e coloca a gravura em madeira 
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re-

do 

como 

autenticidade das obras~ 

Assim como cinema, a xilogravu a j~ nas e como tecnica da 

imagem mu tiplicada, porem em grau de tecnicidade diferen-

c ado, nao s6 por se tratar de uma t$cnica do pass ado mas 

por se basear na produ~do r esanal da imagem. A aqao do ar-

tis a - com uso de toda sua personalidade - sabre a mate-

o resgate d perdida e reside nesse at 

ndiv dual e s bjet vo o seu a rate de cr aqao artistica. 

A ar e atual p cura a unida e ideal entre conheci~ 

mente tecnico~cientifico e expressao artis ica~' para 

assim~' possa configurar mundo conforme a experi§ncia cornu 

e a sp rat;5 in v ua / sem ne essar arne te reco rer a uma 

visEio idea s a, que p ssu Oe a possibilidade de um cone~ 

cimento pur me te intu t vo do re 

BEN JAM op, cit, p, 
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X:XLOGRAVURA ART:iSTICA 

(OA EXPRESS;li{O} 

Este material e um ser L,,,.J 

ira sua subst§ncia da err , 
ive/ respt a, ~'trabal a!!("',.~) 

conserva o tempo em suas fibr s 
... ) tem seu odor, envelhece, 

tem mesmo seus pa asitas etc.t 
BA ORILLARD 

Em fins do seculo XIX/ mu tos a tistas eur peus que 

se ded ava 

a ar ap 

a I ' - I c a f i a J' 
m co tato com 

uas x log avu as_ 

Ga gun e Munch foram os p imeiros artistes moae nos 

aze em e peri€ cas com xilo .. Retomam a madei a de 0 e 

o traba ho d re o do a tista sobre a matriz, desde a c ia~~o 

ate a im ess~o. Encontram, na gravu a emma eira, um meio 

ideal par reagi r frente ao mundo ada vez mais industr l -

zad e au oma iz do .. Para G gui , a textura da madeira re-

BAli RILLARD, J~ () at ural 

adeira c lt ralP 
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ftetia a simplicidade e a espon aneidade a arte primitiva; 

epresentava urn meio natural de expressar s as 

opi oes sobre a cond i 9 ao humana. 

Ne-sse momento~' a xi logravura torna-se exc siva ente 

urn meio artisti o, e Paul Gauguin deu importante cont ibui-

para a retomada da xi logravura como meio ex ressivo. 0 

artist a nicia; em l893? suas primEd as gra ac5es, deixando 

deliberadamente ebarbas e marcas de goiva; alem de se Ut 

l zar de ferramen as nao convene onais omo pregos e l i x a s .. 

E cons derado o prime i ro ilogravador essencia mente moder-

no., Em s a ob a g avada encontra-se/ na origem}' a id€da de 

linguagem da gravu a o ern a - mui to exp o ada, posterior-

mente; pela gravura abstrata2 - no sen do em que se ret ira 

do proprio material do qual a matriz e constituida elementos 

exp essivos a fim de uma maior signifi ayfio~ Como Gauguinr 

Edvard Munch tamb€m ab rdou esse meio expressive com grande 

e genhosida Gracas a elesj' a x logravura foi reco hecida 

omo meio gr8fico indepen ente e sus etivel e ser tilizado 

Os abst acionistas u ar m como tema de sua 

p rio s 

plan 

lementos d-a lingu gem lfistica co o 

a luz, o esp 90 e a 

OS arte 

ponto, 

materia, 

pr 

:inha, 

0-ltim.a. mui o ex er:iment da atravfis das diversas tCcn:icas de 

gravur Paradoxa mente, o in61eo aparece na ecada de 2 0 

como i c a i1ogravura. Subst tui a aadeir por 

uma mat iz emborrachada. Apresenta como vantagem men r 

s i s ncia ao corte, possib~Jitando 0 t abalho com linhas 

curvas inuosas, tAo ao gosto dos abstracionistas da Cpo~ 

a, p rde-se. por6m., a in:qn:·essao dos veios da 

madeira coJJHJ e1emento expressive, uma conquista 

ue nao tenta mais esconder a natureza do materia 

ue trabalh 

p r Picasso, 

G nO leo oi a ota por Kandinsky, Matisse e 
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com tanta criatividade quanto a ravura em metal e a lito-

gratia. A partir deles, todas as tend§ncias artist cas d 

comeco do seculo se utilizaram da gravura em madeira~ 

Para os alem5es? f ns1de ada um meio idea para 

arte expressioni ta e ainda epresenta a parte da retomada 

de sua tradiy2o medieval~ A res stSncia natural da made ra 

aos cortes/ o c ntraste do claro scu o, a est lizac§o das 

formas se adapt:am ao espir to da obra de artist a como 

K r hrer; Heckel, No de, entre outros. Corside ados esse -

cialmente xilogravadores, mesrno fazendo pin ura, os atemaes 

do grupo Die BrUc e (A ponte ancontrararn na arte xi ografi-

ca o seu meio aut§ntico de express5o~ Elementos forma s es~ 

pecifi s d a te da gravura exerceram influencia sobre 

sua pintura,. 

Combinando a expressividade com a multiexemplar da e, 

mui s artistas preoc pados com a prob em3tica social? u i ~ 

i logra ura, Ela e meio que melhor atende a es-

sa tradir;:iio espec icamen e g ser instrumento 

de on s c en r i z a !i o p o it i c a e soc i a l '<3 .. F o i utilizada como 

meio de propaganda nas Lutas espirituaisf sociais e PO iti-

as enascen~a alemd na €poca da eforma; foi 

em gr n e quant idade; por soldados na Guerra do Paraguai 

sad co o objetivo deal mentar a propagan a psi ol6gica 

c t a Bas l/ no Logo periodo em que durou 0 conf ito; 

MOR IS, A xi1ogra ia na hi:st6:eia da arte 

catS ogo, ur tiba, 1984, p, 76, 
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f 1 tambem co siderada "arma de combate'; F ligada aos ob eti~ 

vos da luta popular na Nova China e distribuida amptamente; 

na cidade e no campo; com o objetivo de mobilizar e informar 

os t abalhadores na ocasido da Revoluya Social Mexi ana~ 

Entre 6 , fed empregada om uma dimens§o s6cio-politica nos 

anos cinqUenta pelos ativistas dos lubes de gravura 

liar Vasco P ad , Glen o Glauco Rodrigues 7 

DanUbio Gon;;.alves" Renina Katz~ e do Atelit? de Grav ra do 

Recife~ Segun A acy Amaral 7 o momento da gra ura social 

b asileira tinha por preocupa<;:ao basica transmitir, com cla-

reza e efic8cia/ a sua mensagerrr'*~ 

fl. xi logra ura t raz em si uma tradiy3o da comunica;;ao 

pela imagem dete minada pela expressi idade e multiplicidade 

de sua l nguagem~' alt?rn da faci lidade material que faz com 

q e 7 em va i OS oment os, seja resgatada em seu can'>ter fun-

ion a 0 express oni smo~' como u rata OS co ftitos 

de ordem poLitico~' social existencial que eel d ram com 

P imei ra Guerra f"4un i a / pore ~' € at raves da obra gravada de 

K§the Kol wi z que temos regis r veemente da injusti<;as 

da €-poca/ 0 protesto contra a guer a e contra as mas c ndi-

9 e s e vi dos trabalhadores .. 

1 7 7 ' 
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No Brasil, o oxpressionismos xitografico tern ra zes 

eu opeias. Expoentes de nossa gravura como Liv o 

Abramo e Fayga Ostrower foram influenciados, inicialmentef 

or gravado es 0 austriaco Axel Leskocheski 0 

alemao Karl Heinz Hansom (Hansem-Bahial vieram para Bra-

sil, encontrando aqui o tema de suas gravuras e formand va-

r as gera~Oes de artistas~ Quanto t adi.;ao popular da 

lustra~8o da literatura de cordel n Brasil, Frederico Mo-

r a i s omenta~ 

A gra ra encontrou entre nOsf tem8tica e formal
mente um campo ma s te tiL para se desenvol r e 
c ia raizos, para falar da terra e dos nossos ar 
t os culturaisr do imagin8rio popular/ de tudo isso 
que encontramos no cordel nordestinob. 

Soguindo por outra ' . 
' 1 ha de i teresse - sem a preocu-

pa9Bo de multiplicar imagens para comunicar ~, temos os ar~ 

tistas qu fize am a hist6ria a xi ogravura brasi lei ra. Po~ 

dem se considerad s, segundo a c assifica~§o de l i vi 0 

ares de AraU 

ram em uas obr-as uma 

em termos p 0 i s osso expres ionismo e on-x:press1o ism 

Lido e econ mic nunca resvalando para exarcebayii-o DU 

morbidez como o a emAo ou n6rdico. Goe1di, po ex em com 

seu co o ido discret ssim introduz uma nota Iirica, dim i ~ 

nuindo a t e n sa q e v i a D desespero c m ma pitada de 

MORA I s F 
' 

0 p c i t p ' 7 5 ) ' ,, 
M R I S , F 0 p 0 i t p 7 
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espec fie dade de linguagem, de coisas e formas que 

niio podem ser di tas nem bt das a raves de nenhum ou~, 

tro suporte (,. =., J silo os que buscaram a g avu a ifo 
como simples reprodu 0 ao da magam ou como amplia 0 ao 
de eventuais ganhos no merca mas sim como a gera~ 

qiio de un verso aut8nomo, e como seu meio de ex~ 

ressiio p r excel §nc 1ii ~ 

o caso dos expressionlstas alemaes que 7 mesmo pint an~ 

do/ se uti lizavam dos elementos especificos da xi ogravura; 

esses a tistas 7 mesmo se dedicando hoje a pintura/ escultu-

ra"" out: ras tecnicas de gra ura ou, a nda/ outras midi as"' re-

tiraram da x logr v ra a ate ia significante de sua art e. 

x log r ad res essen ia s ora OS ionei os jt\ citad s: 

Goeldi e Abramo, e mais/ Fayga strower, Gilvan Samico~' Ma-

ria Bono Renina Kat:z/ Emanoe rassmann_, 

oty Lazaretto, rancisco 

S ck nger, K aj berg; Odeto Guersoni e outros~ 

Podemos concluir ent3o 7 que do s fato es determ nam 

pa e a lid de artis 1 a da x logravura mode na. 0 

pr meiro 7 diz respeito a s a funcao uando us ada 

como me o de i v gac Eo de a arte: 

seu car3ter social,. 0 s gundo 7 re ere~se a carga express iva 

determi ada e a na ur-eza do ma erial empregado: seu arti er 

simb6Li 0 ec n eci nto pelos dernos desses dois fato-

res tor ara a Xllogra ura rna s ma as 

R A!.:! 0, I, de,, Prvcesso otomecUnicos na gravura de 

art e. I n 
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LINGUAGEM XILOGRAFICA 

LINGUAGEM) 

S6 se erie dent o da especifi
cidade de uma materia e s6 com 
pleno dominio de sua linguagem~ 

OS TROWER 

Para urn aprofundamento as reflexbes sobre a lingua-

gem ilogratica buscamos; como ponto de partida 7 0 enfoque 

mais amplo da L guag em da arte; ara trabalhamos 

aqu com o texto H rt e e Lingu ge ?p do esteta frances 

kel uf e neff tendo em seu pensamento par§metros para uma 

in estiga~§o de uma ling agem xilogratica. 

0 autor ve com restriyOes o uso do termo Hlinguagem" 

quando se tra a de a te~ Coloca que este ao pode ser tornado 

superf cialmen e e 5 para tanto; s6 atraves da semiologia po~ 

de-se 

DUFRENNE, M,, .li_§_j;if.t ica e Fi1Dij?_Q_j_j __ f!_, 88-o Paulo 

va, 19 2, pp. 103~49, 

Perspect i~ 
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A semiologia propoe-se o estudo dos conjuntos signi-

fican es entre os quais a arte pode se inscrever ao lado da 

l nguagem. 

Segundo o auto r,. a semiologiaf ao promover a permute 

entre as duas discipl i nas e tendo a arte sob a sua jurisdi-

vao, de e cuidar para nao a identificar apressadamente com 

tinguagem~ 

A principia, a semiologia se propoe estudar qualquer 

sistema de signos. Barthes traba ha com sistemas de objetos 

cuja autor dade de chama-l s conjuntos significantes Du ren-

ne contesta. A justifica va e enco tra na sua pergu ta! 

Pode-se dizer que uma pet;:a de vestu&rio ou mobiL idrio 

e um signo as/ ent§o/ qua o significado c a reLa-

r:;ao com significante constitui esse signa? N§o h:!J 
dUvida ue esta semant zar:;§o/ essa extens§o pratica-

ente l imitada da significcu;:fiio parece produzida ine-

vi avelmente pe a pr ria atividade do espfrito sem-

P e em busca de signif cados, a tal ponto que qual-

que coisa pode ser igno 

o pleta seu raciocin o afirmando que a lissemia enae 

menos da ri ueza ou confusJo do sentido do que da diversida~ 

de de leiturasu e ci ando Bart es: 1 'Mui os sistemas semio£6~ 

g cos (o et s"" gestos,. i agens tem uma substa cia da ex-

pressiio c o ser n§o est8 na significar;:f!io~~~ 

Dent o da nossa a e ia de ccmpreendendo 

que ufrenne coloca_; no sentido de que~' quando nos e pen a-

p, 05, 
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mos e u a analise do objeto pLBsticof procuramos 0 
11

COffiOH e 

o "p rque" das formes em busca de seu conteud expressive .. 

Este t i po de entendimento e possivel de se apreendido inte-

Lectualmente, desde que se domine as q estoes da especifici-

dade dos conteudos de artes plasticas. 

Fayga Ostrower, em seu 1Vf0 HUniversos da 

trabal a essa questao quando discute a Hapre iac§o de uma 

obra de arte~ Segundo a autoraj' 
11 Bi jtJ niio se trata de uma 

analise e sim de uma sintese, envolvendo um processo de i 

teg ar;fiio!JJ., A sintese, diz a autora 7 abrange a an8Lise 

u trap ssa~ E ainda 

f enne 

a sintese de onheciment s e sempre realizada com to
do ossa personal dade. Nao e s6 um registro de in
formar;5es~ 0 conhecimento global das coisas interio
rizamos de pronto, num relance, vtJrios §ngulos de re
lev§ncia e coeri§ncia de um fen!5meno4~ 

T r a a d da veri icacao se a arte l i guage u-

tass f ca ~ tendo a lingU stica c mo niveL 

urn de s eus ex r emos, o que chama de campo 

no q al os sistemas sao supersignif 

eles permi em tra smitir mensagens/ mas sem c6digo 
u/ em todo a / tanto mais ambiguas quanto o c6digo 

~ menos strit a signif a §o nesse caso/ e expres-

OS ROWER, F, Janei Camp 

9 s 
4 

p ' 56. 

STROWER, op, 5 7 . 
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Afirma ainda que "a arte por excel§ncia, o represent ante 

do supral n istico!i e, para demonstri!-lo/ refere-se ao cam~ 

po lingil stic ara acusar as diferan9as ao inves da empre-

ender uma an3l ise pos tivai!"' Nesse intuito,. o autor faz con-

sidera9oes esclarecedoras sobre as linguagens artisticas de 

que nos apr pria os para fundamentar existencia de uma 

ling agem xi logr8fica., T 9amos um paralelo ent e suas con-

siderayOes e as e Fayga Ostrower em seu texto "L nguagem 

Conte-Ud sl16 7 que em muitos pontos c inc dentes corn as did as 

de Dufrenne- a que ambos impr mem uma orienta ao fenome o-

l6gica a reflexa estetica- p 

que afirmat o da arte c mo inguagem 7 enfat zando que est a 

se caracteriza at aves das mat€rias com s quais se traba 

Lha, portanto, relac onando linguagem artistica com materia-

Lidade. 

Se cons dera mos que o que faz a xilogravu a um meio 

a a r e om caracteristicas ex ressi as especiais e 0 fa to 

a m deira contribui nterferi r na orma q e se c ia, es~ 

tit 7 pis; na material1dade a Lin uagern i ografica. 

S gu do Pie rancastel, artista 

da que desen a 7 e a tCcnica que util za he mp5e, 

D c f R E N E M op cit,, p, 109. 

6 0 s T R w E R F ft __ ~_J!..£Q __ .§. ____ ~~~:rJ_~-~~~AL~- s: t___i___q__l!_ ~ R i o d e aneir-o: 

990, pp. 1 7 ~ 5 
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uma certa orde dis rimlnat6ria de relayOes~ Dufrenne sinte-

tiza: ua obra/ na medida em que a u re fo im-

poe suas p rtas normas 

Ao ompa ar a escolha da palavra na fa a e na c r a-

y3o poetica 7 o autor e plica as duas necessidades que se co-

Locam poeta e prosadorp entre as exigencies da obra e as co-

a9oes do c6digo. Para o prosado , 

trata~se de encontrar a palavra que diz com exat ddo 
para t aduzir seu pensamento, respe tando a gram~ti

ca/ para o poeta/ a pa avra que soa com e atidao e 
que diz exatamente porque a exatidao do sentido e da
da dem sia tarde na exatid§o do som/ livre/ de res
to/ para rem xer os impera vos da sintaxe: essa 
ali nya espantosa en re subst§ncia e conteUdo Bo e 

emeditada, e experimented~. 

Encontram s o reflexo nas colocay5es de Ostrower, 

quando diz que a 

ma 

ve de n erior da bra consiste exat nte a ade
qua §o forma~conteU sendo s a forma intransponivel 
para out as ordena90es ou outra materias (~~~) A ma~ 
tt? ia i f!3 S as p ry S formas c1 formaY ~ 

ue ;'toda cria9fio obede e a um c6digo c OS esauemas 

or mas pree is tem ao ape o da obra u e pergunta se §o esta~ 

DU F R N E M , 0 p c i t 

s 
I d e n1 p i ! 4 

' 
0 s ,, 

R 0 w ER f 
' 

0 p 0 i t 
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ria ai o equ valente a uma t a/ quaL uer c i sa como um 

ex co e uma gramat ca a disposir;2'o do c i a Cone lui 

que o artista pode conhecer e se utilizar de um "pseudolexi-

za a res eito destes e outros ele entos mas/ da teoria 

pr<itica 7 permeia toda a distancia do exercicio a cia ao"' 

de 

Pintar niio fi apl icar uma tearia/ tambt3m niio !§ tirar 
os termos de um conjunto disponivel para o den8-los 
segundo a regras de c6digo (., ~" Pintar e obede-

cer ao apeLo da obral1 ~ 

,q hist6ria da logravura e a h st i a da ten ativa 

e obter de u a l i guage os resultados de outra. 0 que 

se tentou em x logravu a foi a mult plica do da possibi Lida-

de do lBp s~ Ate ue as art stas modernos pudesse perceber 

intenviio foi 

sobre a m ei a 7 uma imagem part e uma sintaxe do dese-

Sen o a ar fa do xi logravado mais escult6ria q e 

arti r de um grande esfo vo se ob inha re-

sultados desejados~ 

Asp ssibilidades fo mais da xitograv ra sao as 

da l n a em essenci mas s m as sugeridas pela made ra co o 

materia~ Ostrower coloca que ua c iar;:So origina-se 

l Q 

l l 
D FREN £, M, op. 

nas di-
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ve sas ater ias com as qua is se l ida"" podendo se est as de 

ate i a como determinante 

da forma liberta a xi logravu a a missao de multiplicar 0 

desenho dando origem a I • 
' 1 guagern xilogr8fica com suas formas 

especificas~ A mesma autora a nda sublin a - o ue pode ser 

ntendido como defini 0 ao de linguagem em arte- as seguintes 

o;:Oes 

cada ateJria permite determinadas formas de desdobra
mento que/ por sua vez"" caracterizam esta materia; os 

imites das possibil dades formats encontram-se nas 
ossib dades oncretas da matt9rfalJ., 

Fala ai da que nc ios 8sicos ~ de criay§o e a pre-

que se esta ete em para cada Linguagem correspondem 

a aspectos estrut a s da materia em quest§ou14 e,. retomando 

Duf enne; podem s ac escentar~ "As estruturas se reabso vem 

naqu Lo que estrutu am 5 

Port nto/ a ve rdade da x logravura se in cia aqui 7 

t ata-se do momeoto ern que o a tista, oao esc odendo mais a 

m e i a om a qual erdadeiramente cria 7 e a ima-

gem criada e um const ante revelar-se~ 

A pa t i r do ret ros ecto h stor co da ilogravura)' po-

dem s observa que s p ed mentos g at cos 7 f ns do 

! 2 
0 s OWE R f op cit,, p. 219, 

1 3 em p y 

! 4 dem p 2 1 9 , 
1 s Dt' E N N E f.i 
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s6cu lo XIX/ requeriam ol os bem reinados e maos habi ido-

sas. fotografia vem sup anta os lentos processes artesa~ 

nais de captacao da imagem e om o desenvolvimento ti§cnico 

da imprens8/ nao cabe mals a gra ura as arefas de mu tipli· 

Diante do total obsoletismo em que se encontra, a xi· 

Logravura e esgatada pela arte a partir do carater especi· 

f co de sua materia .. '~£ quando/ n§o servindo para nada 7 se -

ve pro undamente para qua quer cois 11
16 0 

$ • !enomeno desse 

resgate pode ser entendido atraves da a Blise semiol6gica 

dos obj e os por Jean Ba dri L ar 17. C n de ando-se que a 

X og e a/ tanto pela sua caracteristica materi l quant 

pel a uncional, ode ser enquadrada dent o de uma categoria 

po r e L e La sifioada como de ob eto marginais: 

ex6t icos."' igos'', p dem s en tao 

m meio ma ginal. 

Essa c ssifi ayao se justifica pelo ato de que 11 ttiio 

respo dendo a is as e f c as estes objet s 

resp ndem a um propos to ordem tradicionaL ou simb6l icau .. 

Ost rower observa que !icada man i festar;ffio art fst ica usa 

as formas carac te st cas de sua materia n sentido simb6li-

codas Linguagens: transmitindo significados!!l 

"objeto antigo" 

aulo, 1927. 

Bau rillar estuda -0 o eto em s a 

st-rumento e de st n e to exata-men e stes aspec os 

{meio e ex essaoJ que esta pe q e a ina a Xi ogra ura, 

STRO BR. o cit .. p. 2 9, 
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No casu da loy rdio tendo mais uma prat i a_, 

acha-se presente u icamente para significar .. Segundo Bau-

drillard, a fun9llo especifica do objeto antigo e significar 

tempo .. 

ufre ne entende que,.. pela obra, o 1'artista comunica 

um senti mas pracisamanta, este sentido pertence a 

e imanente ao sens ive L "l Ao sentido do objeto estetico 0 

autor denomina expressao, "sentido que a percep;;iio recolhe 

quando se aprofunda em sentimerto". 

Essa expressao em arte e o que a linguistica chama de 

conotayao 

ela e ir edutivel porque nfio e discursiva: cada 

objeto const i tu i um s gno totalmente mot iva c a 
significar;:ao nao provem de uma articulcu;ao de elemen
tos diferencia is visto que esses elementos se reab
sonvam na tote idade ( ... j A obra axprima ao sa a
primir/ ela mostra esse mundo do qual eta if p inci
p i o2 

Assim; a xll gravura comparBveL aqui com o templo na is8o 

de Duf enne - mostrar se e gana / a materia da qual e fai-

e s naturais as quais es a at€ ria oi submetida? a 

pot n c a do empo ue a dete orou na ural e culturalme te~ 

C nduz ndo st a analise sobre as mesmas bases que 

Ba dri Llar faz 0 bjeto ant go" e da ~~madeira como m ta-

riaL natural culturaL" .... podemos entender e, de certa forma 

l 9 DUFRENN 

2 0 Idem, pp, 14 ~45, 
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justificar, a volta a xi ogravura processada pels arte mo-

derna e novo enfoque dado a ala. 

Essa volta se deve a um reconhecimentof na gravura em 

madeira, de significados que os artistas modernos intentavam 

expressar. Procuravam etas principaLmenta Munch a Gauguin 

- uma forma de arte que os remetesse a urn fazar caracteris-

tico das sociedades primitives? conforme o ensaista frances/ 

uuma espec ie de feni5meno de acul tura9Bo que arrasta os c ivi-

L izados para os signos exce-ntric S
11 

e que.., podemos acrescen-

tar; tao proprio da epoca. 

Esses artistas tiraram provaito do material da matriz 

- n a gravat;:8o e na impressao - como elemento plastico da 

a inten9ao da acrescentar a eLa outros significa-

os s6 possiveis atra es daquele meio expressive. A madeira 

vai ao encontro das necessidades expressivas da arte moder-

na .. 

Aq 1/ n vamente odemos nos remeter ao pensamento 

f ayga 0 ro er de que a cr at;:ffio se dd dentro da especifici-

ade de uma materia, de que e necessa io 

2 1 

ao condenser um conteUdo exp essivof ser o mais c aro 
e o ma is pre i so (,.., ~) cada inflex§o formal se torn a 
express§o e assim ultrapassar a di ens§o meramente 
g .amatical e entrar na dimensao expressiva2l ~ 

Fo am os signos ulturais re ati os ao primitive, an-

2 s ' 
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tigo 7 rudimentar, natural? o g8 1C0 7 visceral e r stico que 

espertaram o interesse dos artistas pela xilogravura~ 

Esses artistas n3o procuraram a xi logravura a pen as 

pela multiexemplar dade que a sua pro UyBO mas 

principalmente pelo car~ter do material empregado em sua ma

triz e como ele se traduz no papeL "Na linguagem verbal/ o 

signo to a~se co sa/ na l nguagem da arte a coisa 

s i g n () nz 2 ~ 

DUFRENE, M,, op, ci 
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TeCNICA, ARTE E NOVOS MEIOS 
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ARTE X 

ARTE 

AIRTE 

TE:CNICA, 

TIECNICA, 

TIECNICA 

0 conflito entre a tecnica 
e a arte prevalece ainda h 
Ele desaparecera na medida 
que a arte for reconhecida 
linguagem dos des ios do 
mem.! 

e. 
em 

como 
ho-

\/ILAN0\111 A!HIGAS 

Tomamos aqui o problema referente as reLacoes entre 

arte e tecnica per tratar-se de tema de reflexao indispensa-

vel a qualquer pessoa que se proponha a estudar a experHin-

cia estetica do presente. 

No caso da xilogravura, tecnica de multiplicacao exa-

ta de imagens, instrumento do homem, ferramenta primitiva 

que possibilitou e participou na construyao de uma cultura 

ARTIGAS, 

em 0!/ 3/1 

das Artes, 

v' ' 
6 7 • 

nov 

Texto da aula inaugural pronunciada na fAU, 

I n ; L__1.:Lr e s en;;: a _ _do des en h o . Sao P au 1 o : P a 9 o 

/dez., 1990 (Cat61ogo de Exposi9AojTexto de 

Vit6ria Daniela Bousso). 
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de tecnicas e tecnologias (que s6 puderam ser descritas efi-

cazmente quando palavras escritas ou impressas se acompanha-

ram de imagens ilustrativas adequadas2) e, atualmente, con-

siderada como uma tecnica artistica do passado, quando con-

frontada com as novas tecnologias utilizadas pela arte, 

faz-se urgente a discussao das questoes da tecnica na con-

temporaneidade. 

Para firmar uma posi<;:ao quanto ao uso deste meio da 

arte nos nossos dias, Lanvo mao de uma divisao do problema 

em tres estados de discussao: o prime ro, sempre presente, 

trata o enfoque da ex i stencia de um conflito, "pseudoconfl -

concretas da nossa oca e as suas atividades figurat ivas n, 

que pode sar antendidc, como na visao de Eduardo Subirats, 

em um conflito entre sensibilidade e razao. 0 segundo estado 

de discussao abarca as teorias conciliat6rias entre arte 

te nica e, ainda, em um terceiro estado, a observa~ao do te-

com a teen ca, segundo te-

orias deste e do secu lo passado. 

Aqui, a discussao toma como base a obra "1\rte e 

nica, nos seculos XIX e XX" de Pierre Francastel, onde o au-

tor contrapoe a essas concep 0oes a proposta de uma investi-

gat;:ao sobre a medida eo modo que "a pratica quotidiana das 

2 
IVINS J r, , W, M, , l m .age m -~res a v con o c 1m en t o ____ __;;___~ .. --~ .. Jl.JLL;i~ 

£L'£~~1J&~ i m St1_!U!l ___ rt...±' __ §_j' __ Q __ t_Q_JLr &- f i c a • B a r c e 1 o n a : G • G i 1 i , 1 9 1 p • 

l s ' 
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novas tecnicas modifica as formes de a 0 ao e de representa 0 ao 

do universo do homem atual "3. Po rem, a via que utilizamos 

para inicia-La e a da "Genese da Tecnicidade" de G. Simon-

don, exposta por Mikel Dufrenne no texto "Objeto Estetico e 

Objeto Tecnico"4 

A base e fenomenol6gica, e considera um sistema 0 

conjunto formado pelo homem e o mundo para especular sobre o 

prime ira fase 

desse devir (. •. J define um universo ao mesmo tempo s e t i-

vo e o etivo 7 anterior a toda distinr;:ao do s eito e do ob-

jeto 11
,. JB fora desta indistincao.# o objeto emerge e1o iso-

rnun-

do!!, 

A medida que o homem toma distancia em ao 

mundo, origina-se a dualidade tecnica e da religiao. Dufren-

ne explica, citando Simondon: 

A media9§o etiva-se na recnica e s etiva-se na 
religiao, fazendo aparecer no eto t~cnico o pri-
meiro objeto e na divindade o primeiro sujeito en 
quanto sd havia anteriormen e, uma unidade do vivente 
e de seu mefoS ,_ 

Os objetos tecnicos, fragmsntos desprendidos do mundo 

FRANCA8TE1, p' ' Lis 

boa: Livros do Brasil, p. 85, 

4 D RENNE, M,, _fLili_t&ti_ca~ _ _f_____i_l_Q_JLQ._LL£L, sao Paulo; Perspecti 

va, 19/2, pp. 238-56, 

,) 81MO DON, apu:d DUfRENNE, op. it., p. 24tL 
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frenne, manifesta uma primeira objetivacao do mundo que sera 

retomada pela ciencia, que assinala uma vinda dos objetos ao 

mundo como intermediaries entre o mundo e o sujeito. "Quando 

a atividade estetica.- ela retorna ao desdobramento e lembra 

a 'un i dade pe rd ida ', - un i dade do mundo 7 un i dade do homem e 

de Simondon: 

carater estetico de um ato ou coisa e sua fun 0 ao de total i-

dade 7 sua existencia.- ao mesmo tempo subjetiva e 

Dufrenne entende que a obra de arte nao reconstr6i o 

universe agico primitive, mas entretem e preserva a capaci-

dade de experimenter a impressao estetica. 

A partir daqui, Dufrenne prolonga Simondon com a 

afi rmac1io de que "des de ent uma dialetica se estabelece 

entre tecnica e estet ica". Compreende que a experiencia es-

tetica foi despertada,. no homem,. pela nostalgia da unidade 

perdida. 

mostra 

essencia da tecnica e situa 0 pensamento tecnico em elacao 

ao pensamento estetico. Partindo destes parametres para 

analise das relcH;OeS entre arte e tecnica, podemOS observar 

a origem de uma opiniao generalizada hoje, segundo quaL 

existe um conflito irredutiveL entre a arte e o comportamen-

to pratico do homem contemporiineo. 

DUFRENNE, M,, op. cit,, p, 240, 
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sit ua origem 

desse conflito a partir da tomada de consciencia do homem de 

sua entrada num novo sistema de a~ao sabre a materia que se 

fez em volta das grandes manifestacoes economicas do seculo 

XIX. Trata-se da mistica da produtividade que, segundo o au-

tor, "se tornou possivel no dia em que se decidiu tomar as 

massas por cl ientei''J .. 

Ja nesse pe iodo, surgem as primeiras doutrinas que 

estabelecem como principia a necessidade de conciliar" a 

arte - que representa os valores antigos - e a industria 

que e aceita em seu desenvolvimento como um fate e como fen-

te de riqueza pera os individuos e para as na9oes. 0 estado 

de espirito dos Liberais de entao, interpretado por Henri 

Cole eo Conde Laborde (fran9a, 1958), revela uma doutrina 

politica que aceita, cone ilia 

com as forcas superiores e imutaveis da sociedade, que con-

tinuam sendo a arte, o ideal, a religiao. 

A ideologia da imobilidade da arte, independentemente 

do desenvolvimento da industria, encampada por Ruskin, surge 

como repudio ao mundo moderno: o dominio nobre das artes em 

oposi~ao ao dominio brutal da a9ao. 

Que importava - diz Francastel - a um industrial de 
850 que a locomotive fosse feia, paradoxa!, dificil 

de conduzir, s a, barulhenta, se ela signifies de 
que quer maneira para ele um acr~scimo de poder, mes-
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me a custa dum desperdfcio de energia, e lhe possibi
Litsva manter-sa a parte, numa dessas tabaidas arti
ficiais/ ornadas de todos os sortilegios dessas anti
gas civiiizatoes que Ruskin tanto exattavas. 

Francastel observa que a cran~a no carater inspirado 

da contampla 0 ao astetica, oposicao antra a atividada faus-

tiana do homem e da natureza, sao temas que facilmente se 

explicam pela epoca, pelas ideias dominantes e pelo meio em 

que apareceram os primeiros te6ricos da industrializa 0 ao, 

porem denuncia que grande parte dos nossos contemporilneos 

ainda nao rompeu com alas. 

Voltamos, portanto, a recorrer ao pensamento de Du-

frenne 

( ••• J a nostalgia da unidade perdida eliu o oensa
mento tecnico eo pensamento religiose a renunciar a 
sua abstra 0 ao ease exprimir na linguagem da beleza: 
0 uti( en tao toma espontaneamente a forma do belo9. 

Ate aqui - mornento anterior ao que Francastel se ref ere 

os componentes tecnicos e esteticos dos objetos mal podiam 

ser separados., 

g 

9 

Mais tarde- e aqui podernos relacionar nao apenas com 
o momento hist6rico que FrancasteL trata, mas a todo 
um pensarnento que predomina ainda hoje - aparece uma 
consciencia do belo separada e exclusive/ ciumenta. 
( ••. ) pois o que tinha vocapao de concreto retorna/ 

Idem, p. 40. 

DUfRENNE. M., op. cit. 2 4 l ' 
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per af 7 ao abst:rato; justificada cent pols e o 
momento em que a tecnica 7 exasperando-se, faz viol§n
cia ao mundo natural em que o trabalho, tornado inu
mano7 produz feiura: a tecnica 7 ao se afirmar, reali
zou-se no terror. Entao a arte 7 que ja se tinha pro
posta a religiao oascaliana como divertimento 7 tor
na-se evaslfol o. 

Retcmardo frarcastel, o proletariado do XIX 

inclinava-se mais a uma iniciacao na culture das classes su-

poriores do quo na criacao de uma nova para sou uso e de 

acordo com o trabalho dos seus bra.;:os. 1\s ideologies da 

frustracao e da superestrutura foram, naturalmente 

aplicadas a estetica, tanto por parte das classes possiden-

tes como das classes 1: raba lhadoras. Todas as tentativas de 

defesa de uma elabora~ao estetica direta do real for am in-

compreendidas. 

RazOes sociais conspiraram/ no seculo para a 
crent;:a superior da arte e o c:arater maldito do traba
lbo moderno e excluiu-se toda a poss ibil idade duma 
cria98o estetica origina / a partir do fato concreto 
de atividade humana transformada palo aparecimento 
duma nova utensilagem e fora das regras ccnservadoras 
dum idea 1 anti gol 1. 

Posteriormente, aparecs a teoria conciliat6ria de sr-

te com a soc edade moderna, dessa vez nao reLacionada com a 

beleza classica, substitui-se a ornamentavao, que e aned6ti-

ca e exterior ao objeto, pela expressao declarada da 

! 0 

l l 
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preenchida. formulava-se a tese do funcionalismo industriaL, 

propondo uma visao da arte identiticada com a tecnica. 

Aparece, portanto, a ideia de uma arte apoiada em va-

Lores fornecidos pela logics interna des tecnicas e outra 

t rtemente oposta- a favor de um estilo "organico'', proximo 

a vida biol6gica. 

Para alguns - analise Francastel - os valoras esteti
cos que sa deduzem des atividades industriais da so-

iedada moderns s acima aa tudo, valoras racio
nais; para outros/ pelo contr8rio/ s§o valores irra
cionais ou/ mais exatamanta, bio16gicos. Estas duas 
grandes corrantes compartflham entre sf o ultimo meio 
secuio. Caract:erfzam uma nova fasa da interpretar;iio 
est~tica do maquinismo/ pois dominam em c unto a 
maio parte das teories atualmente em vfgorl2. 

As teorias deste seculo, que se propuseram a resolver 

o onflito arte e tecnica, sao consideradas por Francastel a 

orma ccntemporanea do pensamento mistico. Elas fundam-se no 

sentido de um '~reencontro do homem com sua alma grat;as a 

substituiy§o do racionaLismo mec§nico por uma concep980 or-

ganica do universo"l3. 0 autor expoe e discute as teorias de 

Mumford e Giedion: o primeiro, na sua proposta de estudar as 

consequencias da introducao da maquina na vida publica e 

privada dos homens, inicia afirmando um primado absoluto da 

maquina, que domina e modifica OS dasejos, ideias, meios de 

acao e obj e vos dos homens, para tra.;ar um quadro do pro-

1 2 l d em p 4 6 

3 ! d e m p 7 3 
' 
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gresso das tecnicas atraves da hist6ria. Na tase de Mumford, 

a maquina vern romper definitivamente com o acordo entre as 

atividades diferenciadas do homem: do espiritual e do mate-

A maquina, como fim da experiencia global do homem, e 

a tese de Giedion. Segundo este, o seculo XIX teria perdido 

gradualmente a faculdade de ver os conjuntos; ao universa-

lismo das suas solucoes tecnicas opor-se-ia o peso duma es-

pecializacao que rouba ao homem a visao das relacoes gerais 

entre as suas atividades e o universo e reduz a sua partici-

pa 0 ao na vida coletiva do mundo. Ve o homem moderno irreme-

diavelrnente diLacerado, presa do conflito das suas cren 0 as e 

as suas capacidades. Inteiramente submetido, nas suas ati-

vidades cotidianas, a nova lei da m8quina, perdeu todo o 

contato com as especula 0 oes artisticas ou marais. 

Mumford ere na existencia de urn universe extra-humano 

- onde s6 e real a maquina, cujo poder se exerce segundo 

le s fisicas independentes das que determinam a atividade do 

nosso espirito ~ e/ assim, justifies a exist€ncia do confli~ 

to entre arte e o comportamento pratico ou social. 

f ancastel critic assumida por Mumford: 

"seu racionalismo mantem-se tingido de misticismo por fait a 

duma concep 0 §o verdadeiramente positiva a oparatdria das ra-

lat;5es entre pans amen to e a~:ao 4. Sua proposta para urn novo 

1 4 p, 4- ' 
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mundo e que este nao seja mais 0 da maquina, mas 0 de cria-

cao continua e de experiencia Livre e direta da personalida-

pelo 

espirito. 

Para Mumford, como para Giadion, a solucao reside no 

reencontro do homem com a sua alma, graces a substitu cao do 

racionalismo mecanico por uma concapcao organica do univer-

so, ao que francastel rebate com a coloca 0 ao de que t a is 

ideias afirmam a existencia de novos absolutes, novos mitos 

am substituicao aos antigos. "Ja n§o se ere que seja possf-

vel reconcil iar a arte imut8vel/ eterna/ com a indUstria; 

pensa-se que arte nao e mais que soma de habitos"!S. Nllo sa 

contenta, tambem, com a soluvao proposta per Giedion, que 

isola as duas formas fundamentais da inteligencia humana: 

sensibilidade e razllo. 

Francastel, desta formar sintetiza que, nas teorias 

deste primeiro meio-seculo, que se referem rala<;5es da 

arte e da m8qui a, sao as mesmas i eias sociais e esteticas 

do seculo XIX que se mantem em primeiro plano. Os temas fun-

damentais da heterogeneidade da arte e da tecnica sao fra-

quanta ante retomados: arte contra teen ca (como em Laborde 

e Cole) e a arts dentificada com a tecnica como as do fun-

cionalismo .. 

A procura da confir aclo das afirmac5es de Francas-

l 5 Idem. p, 64. 
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tel, buscamos um texto mais recente que colocasse o problema 

a partir de um enfoque dos nossos dias. Reencontramos a teo-

ria do conflito no ensaio "0 Lugar da arte na sociedade con-

temporanea"l6 de Eduardo Subirats. 0 autor da inicio as suas 

reflexoes expondo que a cria~ao artistica compreende uma se-

rie de atividades que tern por finalidade conferir uma forma 

aos objetos de nosso amb ente vital. Portanto, a experiencia 

estetica (intu tiva, emocional, sensivell, para sua elabora-

~ao, pressup5e um acervo de conhecimentos (hist6ria, reper-

t6rio, filosofia, cuLtura etc.l, meios tecnicos (dominio do 

fazerr dos materiais, tecnicas etc~) e urn conjunto de deci-

s5es formais formals ou compositivas de natureza tecno-cien-

tifica (critica,.. elementos de de 

etc~)~ Segundo seu pensar,.. a natureza expressiva do objeto 

estBtico se encontra no nUcleo da criayao artistica e esta 

se da por urn ato individual e subjetivo. 

Num bre e retrospect , Subirats exp5e que, nas formes 

artisticas rimit vas os componentes tecnicos e expressivos 

mal podem ser separados e ve, no Alto Renascimento, uma uni-

dade ideal entre conhecimento tecnico-cientifico e expressao 

artistica. 

0 enfoque do nosso problema, em Subirats, e o da cuL-

tura: Lugar def nitivo da manifestaGao sensivel, rei no dos 

objetos, a medida que sao dotados de urn valor humano. Em sua 

l 6 SUB! RATS, E. ' arte 
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tese? enuncia que esta concepy§o de 

cul tura como un iverso de formas express ivas, dotadas 
de um sentido s etivo e sensiveLmente inteLigivel e 
comunic,vel ' desmentide pelo papel predominante que 
o desenvolvimento tecnologico e as formes culturais 
que lhe sao pr6prias alcan~am na sociedade modern 7 

Baseado na diferenya entre os conceitos de cultura 

(culto, experiencia do sagrado e as suas manifesta~oes este-

ticasl e ci ilizacac (vinculado a cultura urbana e seus va-

lores racionalizadores), proclama a morts de uma comunidade 

cultura fundada em valores 4ticos e esteticos e o triunfo 

da ordem mecanica, representada pelo industrialismo por 

sua racionalidade tecno-mecanica. Expoe que o conflito entre 

uma cultura histdrica e a ci ilizaqao supera-se sob uma nova 

ordem: o projet tecno-cultural,. 

Trata-se de um con junto de formas sens ive is e val ores 
cu turaLmente integradores pcrem nao derivados de uma 
experienc a subjetiva de conhecimento, nem de um 
princ io individual de express mas precisamente 
da mesma racionalidade instrumental s acente ao de~ 

senvolvimento e a reprodupao tecno-industriaislS. 

Esclarece, entretanto, o autor que o conceito de tee-

no-cu L tura e nov - um conceito da civilizaqao pds rnoderna -

ligado aos atua s meios de produqao cornputadorizada do dese-

:SUBIRA S~ £. op. ciz., p, 15. 

l 6 1 6 • 



73 

n o industrial. Suas formas sao configuradas segundo um pa-

radigma estr tamente funcional ou tecno-funcional, cujo 

principia foi desenvolvido pelas correntes artisticas rna is 

decisivas e influentes no desenvolvimento da cultura moder-

na. 

Para comprovar sua tese, Subirats coloca OS princi-

pies esteticos que impulsionaram e legitimaram esse novo 

conceito antiestetico de cultura. Sao eles: a morte da arte, 

o func onalismo e a 

A tese da morte da arte, adotada pela vanguard a ar-

tistica do dadaismo a suas vers5es contempor§neas 7 parte da 

critica iilista da soc edade industrial; as vanguardas rus-

sas tambem adotam a morte da arte, porem como paLavra de or-

dem de uma utopia civi lizat6ria racionalista; e no futuris-

mo, cuja atividade e de culto her6ico ao novo poder oa tee-

nologia mo erna, a adovao da tese da morte da arte e expres-

sao da v ol€nci a e a propria degrada 0 ao formal da cultura. 

0 0 racionalismor 0 autor ve 0 principia est&tico em 

que a arte protagoniza os valores dominantes da cultura mo-

derna - c a eco omia raciona izada se im e a todas as ma-

nifestacOes da exist€ncia humana - de vocacdo lingUistica e 

racional zadora,. 

Concebe-se a arte como uma cria98o lin fsrica e par
tanto s eita a uma sintaxe e ainda subordina-se essa 
mesma sintaxe a um c6digo cientificista: uma defin ~ 
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9lo matemdtica da composi 0 io e des proporfieslY. 

A critica que faz o autor sobre esse modo de ser da 

arte - em que se 1nsere, entre outras, a obra de Mondrian e 

de Mies Van Der Rohe - funda-se na ausencia da expressac in-

dividual e, 0 ortanto, de eLementos reflexivos, emocionais e 

sensoriais identific~veis. ''Um tormaLismo que desp ou a 

forma artistica de seus componentes intuitivos e expressi-

vos i!,. 

A redupac linguistics acrescida de uma racionalizacao 

formal do estilo foi a premissa que permitiu, plenamente, 

for-

mas, ou seja: o funcionalismo. 

A estetica funcionaLista parte de uma racionaLiza 0 ao 

econ6mica da forma e, segundo Eduardo Subirats, em seu con-

ceito/ ocuLta-se a subordina 0 ao da cria 0 ao da fo rna artisti-

ca a urna economia racionalizada, congruente, em primeiro lu-

gar, com as exigencias da sua reproduqao tecnica. 

Na sociedade contemporanea, esses tres modos de ser 

da ar e detinem sua condi 0 ao negative, sao aspectos da crise 

da arto moderna que resumem a condi 0 ao de uma culture cujas 

formas pe deram sua au a, gerada na express3o das experien-

cias individuai , para adquirir uma sonoridade tecnica. 

j 9 
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Refletindo sobre as quest5es que c Loca, Sub rats faz 

as seguintes cons deracoes sobre o desgaste natural que 

Linguagem moderna exper menta na civilizacao pos mode rna~ 

Entre as az6es deste desgaste, relaciona a competitividade 

tecnoLogica a que a cultura moderna esta sujeita; o papel de 

menor import§ncia dado a arte diante dos grandes problemas 

economic s que d minam o mundo; a propria crise da arte e a 

nostalgia de m ideal de cultura baseado num principio de 

criati idade artis a~ 

Coloca tambem como problema a falta de Questionarnento 

sobre pode q e as formas e no mas esteticas exercem sobre 

as formas e normas da exist§ncia humana/ e ex e o paradoxo 

moderno ent e o sentimen o de crise ou obsolescencia da arte 

e da es etica diante de um desenvolvimento/ sem limites 7 da 

ecnica das fo mas~ De ecta a degradacao senso-

rial e estetica da civiliza 0 ao de hoje e a reducao esH\tica 

ormas na arquitetura 7 nas artes 

p asti as e no desenho~ 

Essa degradacao sensorial e estetica oue Subirats de-

nuncia e ambem colocada por Habermas em seu ensaio defini-

t vo sobre a quest§o da tecnica e da c encia no §mbito p Li-

t i c 0. T6cnica e Cifi§ncia enquanto ideologia 11
2 nos leva 

o igem da problem8tica colocada por Subirats~ 

2 T e c n c e Ci@ cia enquanto ideo1o{Ila, n : 

TJLJLLfL0' f:_?_ -~ _q_J_ ____ r_, 1 __ 4-__ 9 _§ _ _} Q_~ f' __ e: J:UOI a __ 4 __ q__r _e __ /i! , o Paul b T :l_ 1 cultura 

9&3, pp. 31 -4 
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Habermas trata ciencia e tecnica como rna nova ideo-

logia q e fare - entre outras coisas - um interesse que sa 

prande a duas condi9oes fundament a is da nos sa existEncia 

cultural: a in~ersub etividade de compreensao mUtua eo fato 

de produzir uma comunicayao livre de dominay§o 7 e coloca: 

( ••• J apeaar do avan 0 edo estagio de desenvotvimento 
tecnol6gico, a vida individual e determinada agora/ 
como an es, peloa ditemes do trabalho profissional, 
pela dtica de concorrdncia no desempenho, pela pres
sao da concorriinc ia de ;;status :;r pelos val ores da 

coisifica 0 §o possessive e das satisfa 0 des pelos suca
dlneos cferecidos no merca uma incompreenslo da 
ra §o pela qual d mantida a Luta institucionalizada 
pela existlncia, a disciplina do traba1ho a1ienado, 
a uiat;:iio da ensib 1 idade e da satisfaclo estetica21. 

Na a aLiavao que Subirats faz da criss da arts modsr-

ua ssta oao e mais qua uma COOSSqueocia da crise 

da cul ura moderna, que tem, na arte - no sentido de confi-

guray8o das coisas e de urn significado humano nelas 0 

Unico p incipio ae esperanya possivel~ 

A marta da arts e calacada novamente paLo autor como 

a Ultima conseqUencia da produyao tecnica das formas - o que 

veremos e compactuado por Argan, porem, em outros tarmos. 

Falando da nova estetica da cibernet ca, o autor ana isa: 

Trata~se de uma figura renovada daquela 
das capacidades expressivas e simb6Licas 

st6r ca que as vang a das futuristas e 

autonegar;:ao 
da cultura 
rae onalis-
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tas haviam antecipado e que? hoje? as modernas tecni
cas da informa<::iio assumem com o mesmo 11 Pathos u reva
Lue ionar io2 2. 

novo c nccito de cultura reduz-se ao universe da informs-

§o ef sob os seus principios tecno-cientificos, anunc a-se 

universe total de valores, de fo mas, de percepvao de 

atua;;§o .. 

As ressalvas feitas por Subirats sobre a legit midade 

culturaL das novas tecnologias resumem-se a afirmay§o de que 

como a informatica de h e e as telecomunicaci5es de 
ontem abrem poss il idades de atucu;fiio surpreendentes 
ao ser humano (~$~) toda m8auina encerra fontes de 
poder e l berdade, porem, as formas dessa criativida
de tecno-cultural vanem, ao mesmo tempo, aqueles 
meios de exp essio metaf6rica que constituiram a m~

xima riqueza e a base da autonomia individual e cole-
tiva nas c turas hist6ricas~ 

e, no questionamen o sobre o significado da arte na 

cult ra con empo §nea e o que significou pa a as cul uras 

pas a as, o f dame to para rna c itica radical das endi!n-

ias ant esteticas da civilizayao tecno~cientifica e re-

tormulaQao de m pro eto ar istico de cultu a~ 

Esse questionamento emerge de um panorama onde a Lo~ 

gica do p og ess resulta em uma logica da destruicBo; por-

anto, o d lema do homem moderno a te sua progressiva degra-

da ao vi al nao pode deixar de ser levado em consideracao, e 

2 2 SUBJ RATS, or c i t p, 
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encerra seu texto com a prop sta de uma filos fia critica da 

cultura; de uma pesquisa tecnolOgica alternativa; de uma re~ 

cuperacBo ambiental e urbana, e conclui: 

o ide a 
cias do 

de uma culture artistica foi retomado em ini
seculo com tentative de sobrepa -sea aliena-

9io, ao vazio e ~ decad§ncia da cultura moderns. e 
insere-se novamente como Dnica perspectiva te6rica e 
pretica ( ... ) projeta-se como ~nice harizonte possi
vel para o futuro da civi iza;;;a-o moderna23 .. 

Aqui
7 

novamente encontramos reflexo com as colocayOes 

de Mikel Dufrenne; es e, porem, vislumbra o horizonte a que 

Subirsts se re re: 

~~~J A arte, tomando consci§ncia de si, aprende que 
se renunc a a se rea izar; ela ~ pot§ncia de mundo, e 
esse mundo que ela reveLs e uma express§o do mundo~ 

ao mesmo tempo, a tecnica se humanizaf tanto nas 
condi 0 oes de trebelho/ quanto na forma de seus produ
ros L •• ) A busca de uma estet ica industrial rem uma 
signif ca98o consideravel: o homem, aprendendo a i
ver o progresso tecnico, pode dominar o mundo sem 
romper com ele, tamb~m pode habit~-lo como sua pa
triaf pode permanecer no fundamento sem dei ar de 

p oduzir his 6ria2 

Estas considera~Oes dizem respeito ao destino da arte 

f ente ao crescente ncremento da tecnica~ Colocadas no pen-

same t desses tres autoresf cada qual com seu enfoquef tra-

tam, bas camente, o mesmo problema: conflito e re arte 

s u B l R 1 s E 0 p c l u p 1 5 

4 D u f R E N N f M 0 c l t p 2 4 ! 
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ao e raz3o~ E clara a pos ~ao dos 

em relayao a e is encia do conflito, mesmo dentro das teo-

ias de conciliacao e identificacao, expostas por Francastel 

e em Dufrenner que s3o propostas de conciL ay8o 7 o conf ito 

nao de a de existi pois sd se considera concilia 0 ao sese 

parte de urn "a priori" de co flito. Em Subirats, o problema 

e colocado no ambito da con ernporaneidade, porem; 

pa tindo de uma id6ia de conflito. Em sua vislo, as inicia-

tivas tomadas neste seculo - que Francastel ve como repa-

redo as do terrene para o renovado estudo das 

a te e aa tecnica no lmbito da sociedade contemporlnea'~S 

se deram mais em proveito do pensamento tecnico d que do 

pensamento est6tico~ 

a cor entre eles se da nas solu~oes que pro poem 

para a discussao do problema. Francas el fala da necessidade 

de uma vest gayao sobre a medida e modo pelo quaL a pra-

tica co diana das novas teen cas o ifica as formas de ay§o 

e de represe tac§o do univer o do nomem atua 7 o que Subi-

rats denuncia, orem em uma via inversa, com a razao de des~ 

gaste da arte na cultura rnoderna: "a falta de questionamento 

sob e o poder que as formas e normas esteticas exercem sobre 

s formas en rmas da exist8ncia humanau2o~ 

Enfim, os dois te6ricos colocam o mesmo 

vies que deve permear as discuss5es nao seria 

2 5 

6 

FR NCA 

S B i R A 

TEL< F. op. cit- p. 138, 

S. E, op, ci p. 23. 

prod erna: 0 

0 da vi sao 
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s mplista do conflito: ~ recnica advers3ria da arte e das 

formas elevadas da cu tura - mas sim o das relac5es de fa to 

e de principio que existem, atualmente, entre o desenvolvi-

mento da arte e das formas de uma c v consi-

de a essencialmente tecnicista~ Uma discussao, mais 

p ofunda - f los6fica? como prop5e Subirats - para que, tan-

to o en endimento da arte como emanayao irracional de uma 

fun~ao mistica que se sobrepOe a outras atividades 

ou a tecnica e a m3quinar como monstruosos inimigos surgidos 

no campo da ativ dade humana, percam um pouco de sua colora-

0 ao radical em fun 0ao de uma maior interdisciplinaridade. 

2 7 

Os ar istas n§o representam numa sociedade o papel de 
isolados 7 a parte dos tecnicos e dos pensadores. A 
concep9ao de h ist6rias separades das diferentes dis
c inas e das diferentes atividades humanas dave so
ceder uma concep9ao global das capacidades de expres
sao duma sociedade que se forma exprimindo-se27. 

FRANCASTEL, 0 c i .. p. 1 3 9 ' 
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TE:CNICA E TE:CNICAS 

A tecnica, como universe de 
instrumentos, pede aumentar 
tanto a fraqueza como o poder 
do hamem. No est~gio atua es
te se apresenta talvez como 
ma1s otente com reia 0 ao ao 
seu apararo do que jamais o fo
ra antes.' 

MIIRCUSE 

E import an er- ne e momentop desfazer-se uma duvida 

que mui as vezes permanece quando se discute as relay5es en-

tre a e e tecnica: a dis iny8o entre a tecni a# forma gera 

da atividade de uma epoca - que Habermas relaciona dentro de 

um ccnte to global com c racional-com-res-peito-a-

fins!Jz- e as tecnicas por sl mesmas~ 

Esta distinca , apoiada no conceito de Habermas, tor-

na-se clara, quando sa trata da t'cnica da a te, na 

MARCUSE, Herber 

uanto ideo 

Pau1o: Abril 

BABERMAS, J • ~ 

1 ura 

op. 

Apud HABERNAS. J, TBcnica e 

c t .. p. 

afirma-

sao 
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9§0 de Francastel: "0 que separa o artisra do tecnico niio e 

a t&cnica/ e a final idadeii3 

Ora; existe uma quest8o das tecnicas pr6prias da arte 

que suscitam p oblemas distintos daqueles a que conduz o es-

tudo das tecnicas industriais, porem, o que queremos mostrar 

aqui e que aquela, muitas vezes, se influencia por estes. 

cie de atividade implica uma tecnica; a ar-

Quando Eduardo Subirats refere-se a criacao artisti-

ca, expbe q e, para a elabora 0 ao de urn a determinada expe-

riencia es 0tica, o a tista se vale de meios~ Entre esses 

meios? est8o o seu acerv de conhecimentos/ os meios 

cos e materlais e um conjunto de decisOes formais de nature-

zo tecno-cientifica. Hi, art e jl' for;;osamente 

t6cnicasjl' materiais e intelectuais~ 

e aq 

as ao 8 so lsso$ Francastel diz que 

nio e oossivel conceber/ em Ultima anaL se/ o e erci~ 

cio Livre/ abso u o, da funcio t~cnica fora de um 
cerro plano de acio positiva/ determina nio pelo 
puro e ercicio no absolute duma capacidade de ordena
mento mec§nico/ mas por fins onde a parte da imagina
c§o se man testa tamb~~ 

etoma o tema da 

FRANCAS EL, P, 

boa ; L ; vros do Bras i 1 p 

4 fRANCASTEL p op c j t p ?f_! 

, 
F RANC STE p op c t p 3 2 5 
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mando q e a verdadeira pos19ao d de outra origem: 

nao esta entre a arte 7 considerada como ume des for
mas imaginat vas do homem, e as t~cnicas, mas entre 
certos o etivos moment§neos que se concretizam pela 
arte e outras formas imagin8rias que se concretizam 
atualmante por meio des tecnices de industria mecani
zada&. 

Entao/ retomando Subirats, o nucleo da criacao artistica es-

ta no ato individual e subjetivo que determi a natureza 

expressive daquela manifestacao. Vamos, portanto, tratar, a 

pa tir de agora, a arte em re acao as suas tecnicas especi-

ficas: as tecnicas de expressao ou linguagens~ 

A arte ~, acima de tudo, factura, d z Francastel, os 

problemas que s pOem a urn artista sao, ern prirneiro Lugar, 

prob emas de oficio e de enriquec mento dos meios e, se-

e as de inteligibilidade. e da associavao de ati-

vidades inte ectua s e ma uais que nasce a obra~ 

Argan 5 por sua vez 7 discute a natureza dessa tecnica 

seu te to ~'A crise das tf§cnicas a tisticas(j Para o au-

0 a crise da arte moderna e a hist6ria da cr se do siste-

rna a tesanaL de produ9lo, que se di a part r da industriali-

As h p6teses que coloca para confirmor tal tese sus-

Idem, p, 

ARGAN, Q, C. Lisboa: Es amp 
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citam quest5es da necessidade de urn a radical das 

tecnicas especificas da arta. 

A primeira hipdtese colocada e a de que 

a arte e o produto de uma tecnica Jtsui generis!ir que 
va ia consoante as diversas artes, mas e constante na 
estrutura e na final idade; a t!Ecnica artistica e a 
Unica a produzir o 11 VaLor" esttit;"co alidadeJ/ rea-

lizando-o no processo irrepetive e cant nuamente 
reinventado na operav§o artistica; 

oa segunda hip6tese, e posta a ideia de que 

n§o podem existir tecnicas especiais/ exctusivas do 
artiste, porque o unico sistema tecnico Legitime e 
aquele que a soci dade vai organizando e realizando 
consoante as necessidades da vida: se a arte e uma 
necessidade da vida, o artista deve va er-se das t~c

nicas !Jsociais il/ assim como del as se deve valer a so
ciedade para tornar utiliz8veis/ por parte da comuni
dade, os vaLores produzidos pelo artistaE. 

dilema que se coloca se deve ao fato de que a 

nica da p d yao econOmico-social nao ser mais a do artesa-

nato e sim da 1ndUstria 7 mec§n ca e reoetit va~ Afirma o au-

tor que a teen ca "sui gene isjj da arte nao rna 

d1fere te/ mas sim uma t€cni a at asada, rn residue na era 

industrial? do s tema ecno 6gico de uma epoca anterior e 

ult apassada. bserva, porem, que a industria nada produz de 

artisticamente v3Lido 5 produz objetos que queriam ser artis~ 

ARGAN, G. op. cit l 0 
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ticos, mas se- evelam decadentes, talvez por trazerem o ele-

mento estetico como urn carater acess6r1or conforrne observa 

francastel em sua critica aos objetos industriais que pre-

tendem ser a t sticos ~ 

Portanto, exp5e entao, a necessidade de mudanya radi-

cal: "das teen cas especificas da arte - para que deixem de 

ser retardatitrias ou anacrOnicas; e das tecnicas industriais 

- para que estejam abertas aos impulsos criativos da artem:t ~ 

uma exposi~8o desta renovacao no ambito das 

nicas es eciais, que tem sua prime1ra grande realizaGao no 

cubismo e, logo depois, pelas vanguardas hist6ricas~ No cu-

bismo/ 

() quadro jcf e 
que o artiste 

representa 0 ao/ mas/ realidade 
faze coloca no mundo ( .•• ) A 

em s i-" 
imagem 

faz corpo com o quadro e seu espat;o real 
passe a relacionar-se com o espat;o da 
Aqu lo que o quadro manifesto e sua pr 
como a eta pict6 icolu .. 

e concreto 
existi!ncia,. 
ria ese 

0 quad adq ir forya para atrair e integrar fragmentos da 

realidade xte na como,;- por exemplo,;- nas colagens~ 

A t€-cnica da Hcollageu, segundo Argan/ permanece como 

uma das tecnicas fundame ais da arte moder a mesmo depois 

do c bismo e indepe dente dele. Reflete a experiencia da vi-

sao ragment3ria,;- comp sta po 

9 Idem, p. 92, 

dem, p, 92. 

varias divulgada 



86 

peLa fotografia e pelo cinema. Podemos dizer que, ainda ho

e, aparece combinada com as mais diversas 1
'mediasn dentro e 

fora da arte. 

Derivada da "collage", a tecnica da "Merzbau" consis

te em agregar no plano pict6rico, objetos "encontrados", cu

ja forcada existencia na obra? ana isa Argan? define urn tem

po viv1do/ uma situavao de existencia~ 

A antitese da tecnica prcjetada pela industria encon-

tra-se no automatismo surreatista, tanto a "frottage e a 

ngrattage" como as tecnicas convencionaisj' que sao, segundo 

Argan/ nao tanto teen cas mas comportamentos infantis, 

t nti osr q e podem ser raticadas sem qualquer controle 

mental sobre as m3os/ que devem traduz r os impulses cons-

cientes~ 

As tecnicas tradicionais~ na escultura/ tiveram pro-

cessos ev t vos bastan e entos: Rodin e Roso procuraram 

adequar a imagem pl~s ica ~ vitalidade cro ~tica e Luminosa 

da pintura mpressa mista; em Boccion / as esculturas a pre~ 

sentam-se como estrut ras din§micas reveladas pela luz sobre 

os planos~ 

A e cultura negra nfluenc1a e determ na grandes mo-

di ica Oes nas tecnicas trad cionais por se utilizarem do 

p incioio tecnico do encavo~ que se ve na olora de Morre. 

Mais do que uma reno a~ao, a proposta da escultura moderna e 

um re orno as ecnicas rim tivas, 

Argan ve nessa recupe acdo a esanal a inten~So poLe-



81 

m ca pa a om a tecnologia industrial# 0 que ja nao acontece 

nas correntes construtivas em que o fazer artistico eo pro-

jetar em funcao do sistema tecnol6gico existente. 

Na medida am que conhece aqueie sistema e dele dis-
P 0 a tista e Ha priori!! integrado no cicLo das 

atividades pr dutivas e, portanto, no corpo social; 
mas e tambem autoriza alias e lhe pedido que pro
ponha variantes ao mecanismo do sistema, para o nabi
iitar a produzir aqueies valores paLos quais e res
ponsave l como art is tall" 

atividade artistica qualifica-se como metodologia proje-

t u a l . 

Em 0 OS cao, as tecnicas do informalismo que rem ser 

tecnicas espont§neas nao-programadas e nao-projetadas. Sua 

d ferenca em relacao ao surrealismo reside na nao transcri-

y8o do inconsciente/ mas sim do inamismo profundo da ex is-

t€nc a~ Evita-se processes e materia s tradic onais: tint as 

respingadas e bor ifadas m sturam-se a rnat€rias para criar 

grum s e crostas 7 

casual~" reaiiza 
artista em torno 

nas varia96es dos 

a imagem resultante, aparentemente 
sobre a superficie o movimen o do 
dela/ com um ritmo que se traduz 
signos romaticosl2~ 

Novamente 7 a id€ia da existencia vivida co ocada_l' agora 

l l Idem< p. 6 

! 2 dem, p. gg 
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atraves das marcas 7 sinais? corrosOes na materia aparente-

mente nao e abo rada .. 

As correntes posteriores nao colocam qualquer questao 

tecnica. A arte A urns atividade rejeitada, o que so justifi-

ca apenas a medida que que so demarca o sistema eo contra 

diz. Argan ve que as imagens do consume - atraves dos multi-

plos canals de informaydo de massa paralisam a 

das pessoas ef ao artista/ resta seleciona-Las apresentando-

as como simb6licas da sociedade de consumo; amostragens. 

tambem o artista uma amostra de comportamento~ 

Os seus gestos sao os gestos irrefietidos do consumo 

ndiscr mi ado: a apropria9io, a acumula9io, even-
tuaimente a destrui 0 ao cega. A objetualidade da arte 

"nfio consiste na produt;i!io projetada de o etas/ 

mas no consumo ostensivamente irrefletido e gratuido 
das coisas - notic as produzidas ininterruptamente 
pelo sistema/ ou seja, par uma tecnologia que jB n8o 
~ a tecnologia do produzir mas a do consumir, e que, 

cia, ja n§o se dedica ao valor mas ao 

"Assemblag s e "decollages" atusOes ao rosto 

efemero da c dade mode na; a poet ca dadaista do objeto en-

contrado sucede a poetica do detrito~ 

Esses e outros processos an8logos - analisa rgan 
que, aos olhos do pUblico habituado a cavel pre
cis§o da tecno ogia indus rial, parecem escandalosa
mente antit€cnicos, pertencem de fato a um tipo de 

f§cnica a chamada tecni a do nBr coLage", que a -

Ide 99. 
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troo6Logo Levi-Strauss indica como p ria dos ri
mitivos recoletores" e que contrap5e iis tt!!cnicas so
ciais; projatadas/ dos povos avo1ufdos. 0 primitivo 
"Bricoieur" e um ser pre-social/ que colhe no ambien 
te naturaL aquilo que the serve para viver/ acumula e 
destr6i sem discernimento: praticando a tecnica do 
uB co eur"/ que e a antitese da do engenhe"iro/ os 
art istas pretendem s ignificar que a "soc iedade de 
consumo", embora dotada de tecnicas aperfei,:oadas/ 
coloca os consumidores na situay§o pre-social ou 
pre-h st6rica do homem das cavernes e des f1orestas/ 
determinando assim um extrema de barbarie a partir 
daqueLe que deveria ser o extremo da civiliza~§ol4~ 

recusa categoricamente as tecnicas 

"ricas" da sociedade de hoje, consiste substancialmente num 

ato 7 que pode ate ser sO roentalr como que se determina na 

sociedade de co sumo uma situayao de nao-consumo~ 

0 fim oa obra de arte como objeto coincide com o fim 

da d€ia de que o objeto constitua um valor. sociedade 

deixa de identificar o valor com os objetos destinados 

consri uir um patrim6nio a se conservado e transmitido de 

geoa 0 ao em gera 0 a . 0 dese volvimento tecnoL6gico leva 

substituivao do obj to individualizado individualiza te 

pelo "produto" padronizado: o trabalho coletivo da industria 

nao pode tomar como modelo o trabalho individual do artista. 

salto do nivel tee ol6gico colocou em crise a arte 

como encia des objetos-mode o - esta e a tese de Argan. 0 

inic 0 dessa crise e a passagem da tecnolog a dos objetos (o 

artosanatol para a tecnologia dos produtos (a indUstria); 

l 4 
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com a chamada "Segunda passcu-se da 

tocnologia dos produtos para a tocnologia dos circuit s: 

tecnologia da informa 0 ao. A informacao e a comunica9ao cons-

tituem o sistema nervoso da sociedade contempor§nea~ 

Argan coloca entao: 

A inse t; da ex cia estf?tica na tecnologia da ·ln

format;§o e aa comunicat;ao nao e teoricamente impossi
vel/ ass im como nfio era impossivel sua l igayiio com a 

tacno ogia de producao. Mas cnoca-se contra a finali
dade do sistema, que, visando a determinar uma ansia 
de consume iL mitado, faz de tudo para desestimular 
nos consumidores a tendencia de formar juizos de va
lor/ a qu l 7 pelo contrBrior e incentivada e multi
plicada peLa exigi3ncia esteticals~ 

Argan da respostas as quest5es que coloca: a produ~ao 

de ob as de arto, segundo os meios tradiciona s, nilo pode 

prosseguir independentemente de sua relayao com 0 

pois, assim 7 nao teria nenhum desenvolvimento e morreria; a 

sociedade con empor§nea, sendo urna sociedade de massas 7 nun-

ca deixar a de se constituir de componentes est€ticosr por-

q e, se a cultura estetica e cuLture de irnagens, nossa epoca 

sofre de inflaclo, mas nlo de carincia de imagens; nlo seria 

passive rea izar 7 corn suas tecnologias, os va ores que? no 

passado 7 se real zavam com as t€cnicas artisticasf pais OS 

meios de massa nB sao OS meios de difus§o de uma cultura 

dada, mas sao os aparatos que elaboram e difundern uma cultu-

ARGA G , C , , A x:___l_~ _ __l!LO d_£KJL~, S fi o P u l o : Co 111 pan h i a d as Le 

t r as , 99 p , 5 s 2 ' 
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ra estruturalmente nova 7 isto e, de massa~ Resta ainda uma 

pergunta: a sociedade de massas utilizara suas tecnoLogias 

para produzir valores esteticos diferentes e coerentes com 

suas estruturas? Argan, incredulo na sociedade contempora-

1 & 

A arte vive sua morte em seu ser arte; e clara que 
nio compromete a possibilidade de procurar, utilizan
do outros sistemas que n§o o sistema tecnico das ar
tes; atender as suas pr rias necessidades de expe
r i!ncia estetica (seas tiverJ'" 

e conclui 

Se a sociedade de amanha ainda considerar que a expe
rii!nc a estetica e a unica capaz de garantir uma ex
periencia individual livre e reativa como mundo/ e 
realizar essa experi§ncia com os meios de seu siste
ma, a arte }it niio se fara como pincel ou a argila/ 
mas/ enquanto memOria e pensamento da arte/ influira 

positivamante sobre os novos modos de expariencia es-
et ica., Lembremos que a arte./ em todo o seu pass a 

foi um mcdo de experiencia individua / um trabalho 
manua rransposto numa comunica98o conceituat* Numa 
sociedade de culture de massa/ o pensamento e a mem6-

ia da arte tambem poderao serf se estiver salvaguar
dada a iiberdade dos individuosf os impulsos criati
vos que, prov ndo des profundezas da histdriaf have
rae de garar uma experiencia individual recaotuLado
ra7 porem n5o destruidora da exaeri§ncia coleti
va,l 7 ~ 

ARGAN, 

ARG 

G, 

G, C, 

op, c i t ' p. 5 9 3 . 

op, cit. 
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GIRAVURA COMO OBJETO-MODELO 

0 homem comum nao se choca mais 
com as inven 05es tecnicas/ uti
Lize-as comumenre como feito 
diiJria e banaLl 

PHILADELPHO MENEZES 

Quando Giulio Carlo Argan diz que a crise da arte mo-

derna e a histdria da crise do sistema artesanal de producao 

que se dB a par ir da industrializacao, podemos contirmar 

sua tese pela andlise da prOpria hist6ria da gravura~ 

obsolet smo da xilogravura e posteriormente da g a-

vura em me a itografia - como me o de multiplicat;:§o de 

imagens de fins intorrnativos - determine seu re gate pel a 

a te. Surge ai uma gravura modificada, renovada. Sua Unica 

de um 

valor estetico. 

Como meio da arte, ela interessa por seu carater ru-

MENEZES, P. Experimenta ismo vira r t na. Fo ha de 



93 

dimentar. 0 expressionismo, considerado uma manifestacao da 

crise, e a corrente estetica responsavel por esse resgate, e 

procura conservar/ na sua pr3tica artistica, algo do ser 

prirnitivo, como rea9ao aos conflitos de ordern politica, so-

cial e existencial, que se desenhavam ja como conseqliencia 

da crescante industrializacao e que e lodiram com a Primeira 

Guerra Mundial .. 

A teoria de Argan, corn a qual fundamentarnos este tex-

to# cotoca que 

o desenvolvimento 
substituicfio do 
zante.i" feito peto 

anOnimo/ padroniza 
para uma sociedade 

a reaL idade do 

tecnol6gico industrial levou a 
eto individual izado e indiv dual i
homem para o homem/ pel o rodu to I! 

repetido em series i imitadas: 
que ja nlo vincula a id~ia do va

eto/ nao h8 serventia em o e
de valor; o trabalho coletivo 
tomar como modelo o trabalho 

tos que sejam modelos 
da industrie niio pode 
individuaL do artista2 

Portanto; co o objeto-modelo/ a gravu a j8 havia cum-

0 sua rnissao, e hoje, o quadro que apresenta como de sua 

sucessa es a contido na indus ria gratica. 

Os tr€s processos de grav ra se desenvolveram objeti-

vando a producao graf ca. A grafica rnoderna trabalha, hoje/ 

com t€cn cas derivadas da xilogravurar da gravura em metal e 

da Litografia liadas a processos fotograficos. 

A xilogravura; que € a gravura em relevo, determinou 

ARGAN, G. C. das 

t as , 9 2 p ' 5 g 1 ' 
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a tipografia, metodo mais antigo de impressao e ainda ut li-

zado comercialmente. As atuais matrizes tipograficas envoL-

impressao 

fotogravadas e popularmente conhecidas como gravacdes, cl -

ches ou zinc s. As impressoras sao de tres tipos basicos: as 

de platina, cujo mecanisme consiste na pressao exercida a 

partir de duas superficies planas impressora usada por Gut-

temberg); as plano~ci lindricas, cujo cofre plano e pressio-

nado porum cilindro, permitindo maier rapidez de impressao; 

e as rotativas/ de dois cilindros/ cuja chapa de impressao 

envolve um deles, e algumas que podem imprimir ao mesmo tem

po os dois Lades do papel, atingindo alta velocidade. 

A rotogravura e a forma comercial da gravura em me-

taL, agua-fo te ou baixo relevo. Assim como as chapas para 

tipogrefia, as chapas para rotogravura sao fotogravadas e 

envolvem o cilindro na impressBo feita por rn8quinas rotati-

as oe tissima vel cidade. E mais adequada para reproducao 

de imagens, pois trabatha pelo processo de transformar tons 

continuos em reticulado~ 

D s tres principais processes de 0 off-

set e o mais recente~ Deriva da litografia, em que a pedra e 

substi u da por uma chapa metBlica projetada para envolver 

um cilindro de impressao~ As chapas feitas fotoquimicamente 

sao ma1s baratas 7 ma1s rap das e simples de serem executadas 

ue s demais metodos. Ha uma grande ar edade de imp res so-

ras of -set disponi eis, desde um pequeno duplicador off-set 
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para escrit6rios, ate enormes rotativas, que podem imprimir 

um livro intei ro em uma s6 opera9ao. 

Hoje, a industria grafica e altamonte sofisticada 

i formatizada, produzindo impressos de grande qualidade 

com muita rapidez. Porem anuncia-se como sua sucessora dire-

ta nao um modo de impressao, mas sim, um novo modo de pro-

cessar textos e imagens q e eventuaLmente pode resuLtar em 

impressao, mas que funcionalmente a dispensa. 

Segundo Arlindo Machado, em seu recente texto "Livro 

perde papal e vai para tela", 

o modo de produ9ao do livro e Lento demais para um 
mundo que so re muta9oes vertiginosas a cada minuto. 
Os atrativos dol vro empalidecem diante do turbilttao 
de possibilidades aberto palos mains audiovisuais/ 
enquanto sua estrutura e funciona1idade padecem de 
uma rigidez cadaverica quando comparadas com os re
cursos in format izados/ interat ivos e mul t imidiBt icos 
das uescriturasJi eletr6nicas .. Como se tudo isso niio 
bastasse/ us custos de produ9ao do livro imprasso 
crescem agora em progressao geometries (e nao apenas 
no Brasil)/ chegando mesmo a ultrapassar os custos de 
muitos novos meios, mesmo dos mais sofisticadosl. 

0 e emplo e impor antef pois vale a toda manifesta~ao 

de natureza gr3fica 7 e, como bern assinala Argan 7 nos en con-

tramos no momento histOric llevo u91io In-

d strial e o mo ento da passagem da tecnolog a dos produ-

tos para a tecno ogia dos circuitos, a tecnologia da infor-

MACHADO, A' ' lVro perde papel e vai Fo]ha de 

sa sao Pau 1 
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rnaQao; segundo o autorf a inforrnac8o e a comunicavao consti

tuem o sistema nervoso da sociedade contemporanea. 

Em uma outra linha de sucessao, esta no senti do dos 

impressos e que ainda tem em seu sistema a utilizavao do pa-

pel, podemos consi erar as copiadoras eletronicas. Elas 

abrem grandes possibilidades aos usuaries das pequenas tira 

gens de impresses~ tornando os mais acessiveis a urn grande 

nUmero de pessoas com custo bern reduzido~ 

Esta tecnica torna agile econ6mica a reprodu.;;ao de 

originais, por el minar os usuais procedimentos fotoquimicos 

para a grava 0 ao da matriz e, ao mesmo tempo, 

pressora urn objeto de facil manejo. 

tornar im-

Inventada em 1938 pelo americana Chester Carlson, 

xerografia foi posteriormente aperfeicoada, sendo colocada 

difu-

sao em larga ascala. Nessa ocasiao, as copiadoras e istentes 

no mercado empre avam reveladores quimicos ou papal espe-

c 1 a l .. 

A xerog af a e a obtenyao de c6pias a seco~ sem a ne-

cess dade de papel se sibil zado por substancias quimicas. 

Distingue-se dos outros processos por nao precisar de uma 

matrlz prev ar sendo a c6pia fe ta diretamente a partir do 

or gina Ainda oferece a possibilida e 

prOpria c6pia como matriz 7 o que sugere possibilidades infi-

n t as de eprodu.:;Eio .. 

A xero eUner em uma mesma m8quina, as possibilidades 
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da imprensa, do fotograma e da fotografia. Seu processo para 

transferencia da imagem originaL para a c6pia baseia-se em 

dois fenomenos fisicos: a lei das cargas eletricas e o fen6-

meno da fotoconduqilo. A copiadora e de mecanisme simp es e 

de facil operaqao para 0 usuario: ao simples pressionar de 

urn botBor fornece rap damente c6pias secas em papel cornum~ 

Considerada por alguns como urn monumento burocra-

cia, a verdade e que as copiadoras sao fundamentals hoje pa-

ra o f uxo de info mac5es dentro de empresas, escolas, ins-

tituicoes e comunidades em geral. Para se ter uma de 

seu potenc al de uso, estima-se que o nUmero de usu8rios por 

copiadora no 8 asil gira em to no de 139, enquanto nos EUA e 

Japao chega pecto de 20 0 numero de usuarios por maquina4. 

Entre as de Ultima ge ay§o, est§o as copiadoras que 

permitem c6pias coloridas e co orir originais em pre to e 

b a nco,._ s recursos dessas m6quinas permitem c ria r efeitos 

espec a s como distorG5es e fundosf e ainda a reproduy3o de 

imagens em negative~ P dem ambem ser conectadas a microcom-

putayao como recurso na editoray§o eletr6nicas 

Ao mesmo tempo acessivel e sofisticado, esse modo de 

mult plicacao da imagem g afica nao pode ser igncrado como 

s cesser em funcionalidade da ilogravura do seculo XV, po-

rem aqui em outro nivel de necess1dade~ 

4 
F . ' Cresce a disputa entre copiadoras, F"olha de sao 

P a u o XLLnJ:L?_j _-f' _p __ , S .a o P a u 1 o , 1 2 d e o u t u b r o de 1 9: 9 2 , p • 1 . 

Idem, 1 0 c ' c i t. • 
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Em nosso tempo? a rnultipticacao da magem grilfica se 

faz pela necessidade de apropriacao - ou pirataria como pre-

ferem alguns - de textos e imagens, enfim: informa 0 ao. 

ocorre em grande escala dando continuidade nos dias de 

Est a 

hoje 

prop6-

s os dos primeiros metodos de manifestacoes graficas exata-

mente repetiveis~ Representa, portantor assim como a infor-

matica, um avan 0 o da tecnologia numa direcao democrat a-con-

su ista~ 

A xilogravura artistica, como se conhece hoje, tor-

nou-se 7 por s a vez 7 um anti-metodo~ Recusa-se as tt?cnicas 

"ricas" de seu tempo, sua opcilo por manter-se um metodo ru-

dime tar de producao e multipLicacao de imagens equivale 

uma atitude radical~ Esta e compactuada por toda uma verten-

te da arte moderna de carater desconstrutivista empirica 

de determinar ern uma sociedade de consumo uma situacdo de 

do ns mo, que se uti iza de teen cas primiti as em reacdo 

as t€c icas caracteristi as das civi izac5es evoluidas~ Ain-

da 7 em total ontracenso a caracteris 1 a multiexemplar de 

seu eio<, dEl a sua factu a um cardter !findividual izado e in~ 

dividuaL zante Em sua insistencia em caracterizar~se como 

uma tecnica ''sui generisH da arte, torna-se#' como na ana ise 

RGAN, G. C, p • s 8 1 
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nio uma t~cnica diferente, mas sim uma t~cnica atra
sa um residua na era industria (e podemos dizer, 
p6s industrial do s stema tecnol6g co de uma oca 

anterior e ul trap&ssada 7 • 

G , C A ;: ___ t ____ ~ ____ !§ c r i ~L.ts r:t ___ _t!_s; __ Z?:_X ___ t ___ ~ , i s b 0 
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LINGUAGEH XEROGRAFICA 

Nenhuma arte se resume as suas possibilidades tecni-

cas, o homem desenvolve tecnicas para aumentar suas possibi-

Lidades de expressao. Augusto de Campos, ao falar do "video-

grama" afirma: 

nlo e o caso de fetichizar novos ''midia'': o s !es 
dominio das suas tecnicas, por si s nlo transforms 
nin em grande artiste ou grande poeta. Mas e car
to que sua presen9a e inspiradora e seu conhecimento 
e extraordinariamente relevante para a defini9l0 dos 
rumos da poesial. 

A xerografia, portanto, destinada a reproduzir docu-

mentos, na mao do artista, ganha de procedimento 

artistico. Seu grande ganho de recurso, em reta~ao a grafica 

tradicional, sao as possibilidades de transformacao da 

1 CAMPOS, A., Do ideograma ao videograma. Polha de SAo 

lo. ltiJ&iS!< S&o Paulo, 16 de maio de 1993, p, 1. 

ima-

Pau-
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gem que se faz a partir do original. Ela nao apenas a repete 

em sua forma original, como oferece recursos de modificacao 

desta diretamente na maquina de cdpias, controlados por sis-

temas eletr6nicos de comando. Pode, alnda, a usuirio da mi-

quina transferir regras de copiagem objetivando resultados 

inusitados. 

Segundo Julio Plaza em "Tradu<;ao Intersemidtica", 

A l ica ocidental permite organizer os meios em sis
temas ou redes universais que sao utilizados como su
portes de "re-pro ao" de L inguagens, ou seja, como 
veiculos de comunica 0 ao, inteligibilidade, represen
ta0ao simbolioa e memoria. A anatogica oriental, en
tretanto/ permite a transgressao desses caracteres e 
a cria 0 ao-producao de o etos p rios. e a produ0 ao 
de contracomunicac o lade sens vel da pratica tee
no logic a2 • 

e nesse sentido que s xerografia interessa aa artista. 

Segundo Paula Brusck ' a xeragrafia artistica tern 

inicio cam as experiencias de artistes narte-arnericanos em 

1964, e, no ana seguinte, surgem as pesquisas do ita llano 

Bruna Munari e do alemaa Joseph Beuys. A partir deles, mui-

tos artistas se utilizaram do novo meia com o abjetivo de 

explarar da tecnica todas as suss possibilidades expressi-

vas, tanto que, em 1968, uma artista foi canvidada por uma 

fabricante de xerocopiadoras para desenvolver uma serie de 

2 PLAZA, TraducA~ Intersemi6ti9a. SAo Paulo: Perspect i-

va. 1987, p, 66, 

3 Pesquisador da xeroarte no Brasil. 
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pesquisas com a entao recem-inventada copiadora colorida. Em 

1970, inicia-se a xerografia artistica no Brasil, porem e a 

partir de 1974 que surge a produ 0 ao xerografica em grande 

escala com a participa 0 ao de varios artistes brasileiros•. 

Chamada de eletrografia, copy-art, xeroarte etc., no 

trabalho de artistas, a xerografia e explorada a partir de 

dois procedimentos basicos: como recurso - ferramenta aliada 

a outros meios - e como meio expressive, de caracteristicas 

pr6prias de produ.;:ao de imagens. 

Como recurso, tern na reprodu 0 ao de imagens sua prin-

cipal possibilidade, sendo utilizada tambem como geradora de 

imagens. PossibiLita a divulgayao de trabalhos artisticos, o 

intercambio de trabalhos via correio e via fax, documenta 0 ao 

de obras em trabalhos projetaveis, livros de artista etc. E 

alternativa de baixo custo a reprodu 0 ao fotografica e impor-

tanto recurso para realiza;;ao de projetos e estudos para 

obras definitivas. 

Os recursos de produqao de imagens, c6digos pr6prios 

desta tecnica, aliados as possibilidades de interferencia do 

artiste, geram pesquisas sobre uma linguagem autonoma. 

0 artista trabalha com urn dado fixo: o tempo que a 

luz varre o visor da maquina para efetuar a reprodu<;:ao; com 

isso, permite diferanciadas manipulaqoes do material de tra-

BRUSCKY, Paulo, Xerografia Artistica: a-rte sem 

I n ; P E C C I N I N I , D a i s y , A r t e . Novo s _)fie i o s LJ~~:¥ __ J_J~ __ i me i o s_, S fi o P au~ 

1o: FAAP, 1985, pp, 131-5. 
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balho (original, matriz ou objetos diversosl. Alem deste da-

do, o artista procura se apropriar dos efeitos 

0 5es da tecnica, quando, por exemplo, promovendo 

amplia 05es, da a imagem uma nova conforma~ao. 

e imperfei-

sucessivas 

S6 a possibilidade infinita de reprodu 0 ao, a simulta-

neidade de producao, a manipulacao do original, OS efeitos 

tecnicos da maquina, a ausencia de matriz, ou a c6pia da c6-

pia ja seriam suficientes para caracterizar 

propria, mas as pesquisas vao alem e muitas 

ainda estao por vir. 

uma linguagem 

possibilidades 



PARTE I I I 

XERO/:XILOGRAVURA 



ASPECTOS COMUNS ENTRE 

XERO E XILOGRAVURA: 

0 CARATER MARGINAL 

Em meio a analise dos procedimentos tecnicos da xilo-

gravure, desde a sua inven~ao, a partir da historia de seu 

desenv lvimento tecni co, podemos observar que primeira 

tecnica da reprodu 0 ao grafica propiciou tres linhas evoluti-

vas que lhe conferem tres aspectos, a principia indissocia-

veis, mas que, para fins de estudo, podemos dividir da se

guinte forma: 

Trata-se da primeira linha evolutiva, que resultou no 

aparec menta de uma industria grafica, precursora dos 

media"; diz respeito ao seu carater de tecnica de reprodu,:ao 
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grafica, palo que ja foi exposto, seu carater de 

delo. 

objeto-mo-

Maio da i\rte 

A segunda linha e a que criou o 

para que uma tecnica de multiplicat;:ao de 

possa ser considerada urn maio da arte sem 

imagens 

perda 

gravura"j' 

griificas 

da sua 

"aura" de objeto estet i co individualizado e unico, apesar de 

sa tratar de urn multiple; uma categoria artistica submetida 

aos propdsitos das correntes estilisticas e da estetica das 

epocas. 

lleio de Linguagem 

A terceira linha podemos chamar de linha da margina-

li dade. 

Marginalidade, ai, englobe nao apenas as de 

Baudri llard sobre o objeto marginal ( "o objeto que contradiz 

as ex i cias do caLculo funcional para responder a um pro-

p6sito de outra ordem ), mas tambem acrescenta ao terrno a 

ideia de inadequayao e rea~ao as normas e regras estabeleci-

das pela estetica, pela tecnica, pelas institui 0 oes 

circuito de arte .. 

Essa existenci a marginal, que fez com que a 

pelo 

xi logra-

vura nao deixasse de existir, apesar a sua histdria de al-
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tos e baixos, em que encontramos um multiple com caracteris

ticas artisticas especiais, as quais o diferenciam de qual

quer outra tecnica de reproducao, dadas pelo material empre-

gado e pela ati tude do artiste em assim considera-Lo. 

Leta em sua funcao pratica e nao atingindo de fato 

pastas de democratizacao dos valores da arte. 

as 

Db so-

pro-

Quando colocada em segundo plano pelo circuito artis

tico e pela industria da producao grafica, devido a sua pre

cariedade em relacao a outros meios, a xilo retoma seu cara

ter marginal, l iberte-se de funv5es e se abre para o experi

mental. 

0 experimentalismo ai se traduz na 

des vanguardas, pelo que ja foi exposto nas analises de Ar

gan e Eduardo Subirats sobre a morte/crise da arts. fundadas 

no experimental ismo, as vanguardas concretizaram seus propo

situs de ruptura contra a arte academica e um estado cultu

ral estabelecldo, concretizando-se em solu;6es esteticas que 

caracterizam a crise das tecnicas artisticas. A obra gravada 

de Picasso, assim como dos pioneiros do expressionismo, 

ainda do nosso contemporaneo Mimmo Paladino, 

nova atitude com rela 0 ao a gravura. 

revelam esse 

Enfatizando as imperfei 0oes inerentes ao proprio ma-

terial, a textura e as fibras da madeira; nao mais esconden-

do a resistencl a que a madeira ferece ao corte, expondo as 

lascas, esses artistes imprimem ao trabalho um ganho quali-
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tat ivo de linguagem insubstituivel. e a parte xilo da xilo-

gravura que se mostra: material facil de se obter, simples 

de se trabalhar e com possibilidades expressivas que nao po-

dem ser ditas ou traduzidas nem pelo desenho, nem pela 

tura ou qualquer outra forma de expressao. 

A xilogrevura moderna reconhece e assume para 

pin-

sua 

arte atitudes experimantais e, ainda hoje, xiLogravura 

contemporanea mantem uma atitude experimental, visando a va

Lores esteticos proprios do processo rudimentar de grava~ao 

de matrizes que nao se modificou. 

Em q estoes de reprodw;ao de originals, o gravador 

contemporaneo se mantem ortodoxo, seguindo regras tecnicas e 

se uti lizando de materiais e metodos do passado, as edi.;:oes, 

sempre numeradas, sao feitas por impressao manual ou mecani

ca mui to pr6ximas as do seculo XV. 

Podemos questioner essas regras tecnicas de impressao 

e multiplicacao, colocando-as ado a lado ao desenvoLvimento 

tecnico da industria grafica moderna, que a propria xilogra-

vura iniciou. Comparando os procedimentos de impressao t ra-

dicionais com a acessibilidade, a velocidade eo volume de 

produ~ao oferecidos palos meios tecnol6gicos de 

da arte, vemos a xi logravura operando fora do contexto da 

rea idade da nossa epoca. 

Mesmo o experimentalismo que se pro e e questionavel 

nos dies de hoje: Qual o potenciaL da ruptura que teria a 

gravure contempor§nea se comparada ao momento revolucionario 
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da xilogravura moderna? 

A radicalidade de suas solucoes esteticas, promovidas 

por uma aposta na morte da arte tradicional, perde signifi-

c<H;ao nos dias de hoj e. As inova<;oes a que se pro poe ni!io 

trazem nenhuma especi e de questionamento nesse senti do. 

Philadelpho Menezes, em seu artigo sobre o experimen-

talismo na pos-vangua rda, coloca: 

Parece evidente que palavras como 1/rupturan e ninova-
98o" estao hoje destituidas de significado. Ruptura e 
inova,:ao s6 se processam integraimente em arte quando 

act am o publico e novos processes e tecnicas sao 
dotados de um athos" capaz de aglutinar artistas em 
torno de ideias basicas comuns. 0 que ocorre, contem
poraneamente, e que a arte perdeu a capacidade de ge
rar esses elementos que a arte moderna provocava!. 

Talvez a xilogravura pade~a, neste momento, de uma 

nova crise de estagna9ao, porem, a heran~a hist6rica do mo-

dernismo produziu ganhos qualitativos indiscutiveis nesse 

meio da arte que nao podem dei ar de ser considerados. 

0 que se quest i or;a, portanto, e a ideia de experimen-

talismo com relacao a linguagem xilografica; pero caminho 

que agora traca, o que mais ha de se experimentar nesse sen-

tido? 

Co ocada a hip6tese da marginalidade da xi Logravura, 

que hoje vive ou revive mais urn destes momentosf gostaria-

l MENEZES, P. E perimentalismo ira rotina, F D 1 h a de sao 
Paulo, l\!Ji_j~_§_J_ __ , S&o Paulo, 30 de maio de 1993, p. 3. 
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mos, aqui, de compara-la nesse aspecto a xerografia. 

Assim como a xilogravura, que em outros tempos foi 

amplamente utilizada a serviqo da multiplicacao de exempla-

res, a xerografia surgiu em nosso meio e se tornou ferramen-

ta indispensavel na vida moderna. Porem, a xilogravura so 

pede se desenvolver como uma Linguagem de arte, quando caiu 

em desuso como maio de reprodu 0 ao. A xerografia, por sua 

vez, foi logo adotada palos artistes que trabalhavam a 

tica das novas tecnologias, a ponto de possibilitar, em mui-

to pouco tempo, a afirmacao da uma linguagam. Entretanto, em 

pouco de tempo, tern seu espaco tornado por novas tecnologias. 

Com o surgimento de novos meios multimidiais, a pesquisa xe-

rografica se estancou e os artistes se voltam para o compu-

de 

seus prop6sitos est6ticos. A xerografia nao representa novi-

dade no campo da arte tecnol6gica. Esta se desenvolveu entre 

nbs de forma autonoma e, assim como a xilo, sob o signo da 

margine idade. Atitudes opostas evaram a esse marginalize-

GBo: aos xilogravadores e adeptos de outras tecnicas da gra-

vura tradicionat, resignados diante da inacessibilidade do 

circuito ao multiple, e aos artistes que trabalhavam a xaro-

grafia/ assim como outros processos fotomec§nicos2f contes-

2 sao chamados processos fo omecAnicos na gravura de arte os 

que se utilizam de t6cn cas fotogr~ficas na reproduyfto das 

imagen& e au das matrizes, sao as photoechings, si k-scre

ens, cliches. carimbos. eletrografia, off-set, heJiografias 

etc. 
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tando-os. 

Nessa contesta 0 ao, a xeroarte teve um papal fundamen-

tal por subverter a ortodoxia da gravura de arte. A trans-

formavao da ordem tradicional da gravure sa inicia na ruptu-

ra ao rigido sistema de edi9ao. Consiste ale um instrumento 

atraves do qual o artista determina a quantidade de gravuras 

feitas de uma mesma matriz, a fim de regular e para que pos-

sa ser regulada a sua atua.;ao no mercado. Com isso, verifi-

ca-se 0 numero de ser i e da g avura, 0 numero de exemplares 

existantes e, pela assinatura do artista - nunca na matriz 

tem-se a garantia de que outras capias nao serao realiza-

das e, ainda, 0 a al a sua qualidade. 

A xerografia nao sa adapta a regras de pois 

cada c6pia e suporte da obra e, ao mesmo tempo, matriz para 

infinitas multiplicacoes - cada c6pia e potancialmante uma 

matriz a assinatura do artista? multas vezesr nao garante 

um controle rigido na difusao da sua arte, pois faz parte do 

carater especifico da linguagem a indu9ao a multiplicayao 

alguns artistas, inclusive, sugerem na propria obra, atraves 

de um pequeno texto ou carimbo, que ela seja multiplicada3 

A xeroarte nao se enquadra aos conceitos que definem 

3 A atitude, oeste caso livre de conveny6es e se mod:lfica 

de artista para artista e. as vezes, em funy&o da obra: Pau-

!o Bruscky usa as letras CA (c6pia autorizadal para autori-

zar a reproduy~o de seu trabalho e Arthur Matuck desenvolveu 

um simbolo em oposiy&o ao Copyright (1nstrumento egal, que 

permite ao autor controlar a oferta de seu trabalho inte1ec-

ua1), em que propOe a possibilidade de escolha de cada au~ 

tor p r liberar a informa<;d\o, 



---------~----------------

112 

a JJoriginalidadeH de uma gravura .. sao normas que estabelecem 

ios a serem seguidos paLos gravadoras, para evitar 

manobras de mercado e proteger as obras de arte" e tambem 

ara que uma gravure seja considerada uma obra de arte ori-

gina!"". Entre os cri terios adotados, estao previstos proce-

dimentos de impressao que excluem totalmente o emprego de 

processos fotomecanicos, devendo haver o contato direto da 

matriz com o papel. Entre outros, ha um criterio que propoe 

ati-

tude inviavel em xerografia, uma vez que so destruindo todas 

as copias seria possivel a destruicao da matriz. 

A subversao as regras cometidas pela xerografia aca-

baram refletindo na propria producao da gravura tradicional, 

em que quest5es de multiplicabilidade deixam de ser defini-

tivas. Olivio Tavares de Araujo verifica uma ostura de re-

sistincia antimercadol6gica e politics'~ em um grupo de gra-

vadores brasileiros da decada de 60, que resultou na 

de processes fotomecanicos. Entre eles estao: Vera Barcelos, 

Anna Bella Geiger, Marilia Rodrigues, Alex Flemming, Claudio 

Tozzi. 

Outro aspecto da marginalizavao da xerografia art is-

tica diz respei to ao seu precoce obsoletismo. Pelo que j a 

4 HERSKOVITS. A 

9 8 6. 

5 ARA JO, I . de Processos fo omeclinicos na gravura 

a r t e , I n : ~2J:~_.Q . .JLR~ .s:tg, ___ ~J;~~~~-~ o § __ ·L:~;: __ f\- _____ fLg,.~ ___ _ii r a v !!JZ-~-- ____ 4_~ ______ j;; __ !:Ll:..J---.LiJ;;u§:. . 

1990, pp, 87-8, 
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foi posto, podernos veri ficar que ainda e cor rente a ideia de 

que existe uma especie de competic;ao entre a arte e a tecni-

ca. Se considerarmos que a arte se caracteriza pelo uso de 

tecnicas artesanais e que sua associaciio com. as tecnicas 

i<sociais de nosso tempo representam sua morte, a arte e 

inimiga da tecnica por quest5es de sobrevivencia. Ha, porem, 

aqueles que acreditam que a arte morre ao insistir em sua 

nao renovac;ao t ecni ca, e que so sua associa9ao aos meios 

tecnologicos garantiriam sua sobrevivencia. 

Poderiamos colocar, nesses dois extremos, o gravador 

ortodoxo e o artists tecnologico. 0 primeiro, ultrapassado 

pela tecnica, o segundo, correndo atras dos avan9os tecnolo-

gicos para nao padecer do mesmo mal que atinge o primeiro. 

Ora, na verdade, em nossos dias, essa posicao nao se 

processa mais. Em recente artigo no jornal Folha de Sao Pau-

lo, o autor discute essa questao a partir da seguinte argu-

mentac;ao: 

Quase duzentos anos de fotografia n§o acabaram com a 
pintura .. PeLo contriirio: possibiL itaram uma renascen
ce. 0 cinema tampouco liquidou o teatro/ a a talevi
s que num primeiro momenro parecia cravar pregos 
no caix§o da aparentemente obsolete "setima arte", 
obrigou" a partir de "2007"/ os cineastas a sa torna
rem ainda mais cinematograficos (exemplo semelhante 
ao que se deu com a xilogravural enquanto o videocas
sete propiciou a ressurreic§o de milhares de velhos 

ilmes orecocemente sepultadosi. 

6 ASCHER, N,, Ele rOnica e escrita n&-o s&o excludentes, Fo~ 

1 h a d e S a o P a u l o , M~i=Li __ § __ l__. s a o P a u 1 o , 0 2 d e m a i o de l 9 9 3 ' P• 
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A tese do autor e Que novos meios e meios tradicionais nao 

sao excludentes ( livro e computador dentro de um contexte da 

escrita, mas que oferece um referencial de eQuivalencia em 

relavao as manifesta~oes graficasl. Entretanto, patente 

QUe o ritmo das transformac5es tecnologicas e tao vertigino

so que, caso um metodo de cria 0 ao venha a se fundar exclusi-

vamente nas possibiLidades apresentadas por uma determinada 

tecnica, as possibilidades de cria9ao logo se esgotarao, ou 

pior, mostrar-se-la ultrapassadas ate mesmo antes de se es

gotarem. 

A xerografia hoje sofre, portanto, do mesmo mal que 

assoLa a gravura par tanto anos, e com desvantagem, por nao 

se respaldar pel a idl!d a de "aura" dada pel a fatura artesa-

nal. A oposiclo arte e tecnica ai se da, em prejuizo da tec

nica, colocando a xerografia no mesmo estado de marginalida

de da xilogravura. 

0 quadro da gravura hoje se mostra da seguinte manei-

r a : 

Muitos gravadores assumem atitudes extremas, optando 

pela gravura unica ou em edivoes reduzidas, anulando, por-

tanto, o processo de quantificacao caracteristico da tScni-

ca; outros tratam a matriz como objeto de apreciacao e nao 

mais funcional, avan~ando, assim, o limite da sua Linguagem 

no sentido de uma outra; outros, ainda, gravam pecas unicas, 
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onde nao ha mat iz nem impressao , radicalizando o procedi-

mente tradicional. 

Em atitude oposta, alguns artistas optaram por as so-

ciar as suas pesquisas, dentro dos dominies da gravura tra-

dicional, outros maios como o off-set, a impressao tipogra 

fica, a heliografia etc., a tim tanto de ampliar a circula-

cao de seu trabalho, como de pesquisar novas linguagens. 

Hoje, na arte brasileira, ha a uti Lizacao ampla de 

processes fotomecanicos combinadas a procedimentos de gravu-

ra e nao faz senti do opor meios tradicionais aos novos 

meios. Ha, sim, uma tendencia geral em valorizar as lingua-

gens graficas, atraves da interavao delas, o que se explica 

como uma necessidade expressiva da nossa epoca. 

A atitude de muitos xerogravadores e tambem a de anu-

Lar o carater multiexemplar da tecnica. 

A especificidade da linguagem xerografica e, como ja 

vimos, tambem relacionada a multiplicabilidade. As caracte-

risticas especiais do meio sao tambem determinadas pelo que 

proprio processo permite e que a interterencia do artista, 

no memento da c piagem, pode provocar. Sua poetics propria 

tem possibilidades expressivas tanto nos seus efeitos, quan-

to nas suas imperfei 0 oes, e o resultado - a xeroc6pia - nao 

Com nas heliograf as de Eliane Prolik onde o sol atua di-

retamente em papel fotossensive1 (Cf.: descriyao de ARAUJO, 

O, T, de. op, cit., p. 90). 
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e mais urn multi plo, mas ja e encarado como urn impressa com 

caracteristicas particulares, com uma qualidade de imagem 

propria, resultado de uma experiencia que nao pode ser repe

tida com exatidao. 

Nao existem normas tecnicas preestabelecidas para 

xerografia, nem todas as suas possibilidades podem ser 

sideradas esgotadas. Alguns artistes que oretendem dar 

con

con-

tinuidade as sues pesquisas procuram as novas impressorasjl' 

que sao lan9adas regulermente no mercado, aperfeivoadas no 

senti do de ampl iar as possibilidades de copiagem e aprimorar 

a qual i dade das imagens. 



2-

ANTECEDENTES 

XILOGRAVURAS 

AS 

SECAS 

Relatamos agora os proced mentos tecnicos e conceitos 

que se instalam na poetics das Xilogravuras Secas e, para 

tant 7 partimos da descricao da serie chamada "!luble de Cor

pon/ que deixa antever os conceitos que sao objetos deste 

estudo. 

"Duble de Corpo {n2s 1 e 2 resume-se a uma s€rie de 

xilograv ras imp essas manualrnen e ern papel arroz,. cujas 

primeiras experiencias consistiam na utilizacao de uma unica 

mat iz omo modulo a ser eoet do em uma unica composicao. 

Em co aracao c m o estudo Xiloqravuras Secas, ja pode ser 

detectada ai uma atitude de q estioname to do processo de 

multi licaca de imagens no momento em que matriz/imagem e 

sada como m6dulo, e emento de composic§o e nao excl siva

mente em uncao da reproducao de e e pla es. Ao mesmo temp , 

o fenSmeno da reprodutibilidade se instala dentro do dominic 
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da propria rapresantacao, determinando, ja, parte do caratar 

auto-referente que ira predominar em todas as series subse-

quentes. Com re la9ao a grava.;:ao da imagem na matriz, aconte-

ce desde ja uma preocupacao am explicitar cortes e lascas. 

Apontamos tambem que 7 nessa experi€ncia anterior~ se 

fazia notar - porem nao tao explicitamente quanto em alguns 

trabalhos da serie Xilogravuras Secas uma refer§ncia 

hist6ria recente da arte dentro dos dominios da arte 

principa mente as serigrafias em tela de Andy Warhol 

Em outras gravuras da seriep uma imagem matriz orin-

cipa dil origem a out ras matrizes, que sao suas c6pias por 

vezes amp i ad as por vezes recortadas ou a penes repetidas. 

Esses ampliac5es fazem com que a gravura se aproxime do es-

pectador, dirija-se a ele impondo suas sutilezas, agora ex-

plioitardo-se. Os sulcos, os talhos, os Lase ados for am a i 

reproduzidos e redimensionados, dentro dos procedimentos e 

das fer amentas tradi cionais; induzem,.. peLo confronto"'" a urna 

comparacao entre imagem original e imagem ampliada, chamando 

atencao ao seu aspecto material. Recolocam a questao da mul-

tiplicabilidade pela combinacao dessas matrizes/imagens em 

Warhol deu um passe sem precedentes ao usar um processo de 

impressAo e a par da image:m fotogr&fica i a serig:rafia) 

para fazer pinturas passando com isso a 16gica de uma arte 

asea a nas imagens produzidas em massa, 0 resultadoo com i~ 

nado com a superficialidade das imagens, f ram pi turas to~ 

ta :went- des ituid s de sent doe isto f 0 i reforyado p e 1 a 

pr&tica freqiJ nte de epetir as mag en grande nUmero de 

vezes, e uma mesma tela para reduzi-las ao "statu " de ele-

me t de 

na 1933; 
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u a mesma romp si9ao, que resulta numa terceira imagem; 

gra ura final. Temos ai uma mesma imagem multiplicada a par-

tir de varias matrizes que, por sua vez, propiciam, 

a multiplicsyao de exemplares. Um dado a mais e acrescenta-

do: a possibilidade de combirdi-las diferentemente propicia 

gravuras diferent<~s, multiplicando ainda mais o numero final 

de exempLares2. 

Essa serie, po rtanto, traz em si um conteudo auto-re-

ferente, pois, atraves dos signos especificos da linguagem 

xiLografica, tratados de forma redunda te,diz sabre muLti-

plicacaof impress8o e gra ay3o~ Esta entase sera seu elo de 

liga 0 ao com as series subsequentes onde os conceitos de mul-

tiplica 0 ao e inguagem continuarao aparecendo, oorem com 

inten 0 ao de que confi gurem como material de estudo. 

2 Na sftrie Dub C e Corpo esta possib 1idade f c 0 1.J sO n s 

proje 

n a 1 n a 86 nas ero/xi log:ra u-r-as 

e1a vema se concretizar. 



XERO/XILOGRAVURA: 

PROPOSTA IDE 

NOVA LI NGUAGEM 

A gravura sempre exigiu do artista apuro tecnico e 

dedi ca 0 ao. A grava;:ao requer amplo dominio no uso dos 

trumentos, e a impressao cada vez mais, vem sendo encarada 

nBo s6 

matrizf 

omo o mome to da multiplicavao da imagem criada 

as como m p r longament da grav ci'i f passivel de 

se dar de forma cr at iva e nao apenas tecnica,. 

Impressores sempre foram consid rados 

da gravura 7 po em a i nterfer€ncia nos processes de impressBo 

reco ooa o art sta trabalhando junto a pren a ou na 

sao manual de suas gravuras .. 

imp res-

Interferencias de vBrias naturezas sao realizadas du-

a te a impressao azendo com que cad a gravura impressa 

ap esente variac5es em relaca a matriz original e entre si~ 
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MOA gravura vern sendo, cada vez mais, feita de imagens uni-

cas, 0 que retira 0 seu carater multiple. 

0 processo de gravar e Lento e trabalhoso, isso sem-

pre se justificou pela possibilidade de que, ap6s concluida 

uma matriz, dela derivaria uma edi9ao numerosa de imagens. 

Na gravura contemporanea, a lentidao do processo e encarada 

pelos artistas como uma possibilidade de amadurecimento do 

processo criativo, ja que este nao objetiva a multiexempla-

ridade. 

Porem, existem aqueles que encaram a gravure como uma 

arte democratica. 

A gravure e arte de circula9ao, diz Renina Katz, mul
tiplicacao da matriz, um suporte com voca,ao democra
tica, que ainda nao atinge os numeros ideais de im
pressao, pois as edic5es sao muito limitadasl 

Em oposi9a0 a atitude de Renina, temos o processo de 

trabalho do gravador Evandro Jardim. Este, comentando uma de 

suas series de gravuras, diz: 

As imagens evolvem. Sao gravures formadas a partir de 
uma mesma imagem/ modificadas atraves de novas inter
vencoes na matriz, proporcionando uma serie de provas 
unicas/ que retiram 0 carater multiplo da gravura2. 

K A T Z • R • • i n A M A R A N T E , L • • A_ ____ <\L£__L_§_ _____ f!J2Jn o c;;_;t;:_~:LS::..J& .... -. __ _4_~----·--~L~-XLLtlB:_ 

Katz. SAo Paulo: Gravura e Gravadores. 1986, p. 14. 

2 ~!.'a v aq ao ___ a i mores s iio. to do ___ L.i..K...Qr e p r _e __ £..J_J5 __ ,;t_, sao Paulo: 

Guia das Artes Plasticas, !3), 
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Em seu processo, a matriz nao perde totalmente a funvao, po-

rem sua atitude revela uma especie de subversao a linguagem. 

De postura divergente, esses dois artistas obtem re-

sultados sensiveis em suas obras, porem ambos nos revel am 

algo do anacronismo da gravura. 

Provas unicas, gravuras unicas, sempre existem dentro 

de urn fazer que visa a multiexemplaridade, porem sem 0 cara-

ter de regra. Sao as chamadas monotipias, as "provas de es-

tado", as "variantes de tiragem" e ate acasos. A imagem de-

finida como a melhor solucao plastica resultante dessas in-

terferencias e a "eleita" pelo artista como a imagem defini-

tiva, devendo entao ser multiplicada. Quando Renina diz que, 

mesmo visando i multiexemplaridade, as edic6es slo muito li-

mitadas, nao nos esclarece sobre o porque dessa atitude e, 

como gravadora, estas questoes sempre me inquietaram. 

Na verdade, e isso vem se refletir em minhas indaga-

v6es sobre 0 fazer tradicional, diante dos novos meios de 

reproducao e multiplicaclo da imagem, a gravura nao cumpre, 

de fato, sua "voca~ao democratica", e isso se deve ao cadi-

ter extemporaneo da sua tecnica; justifica tambem a atitude 

de gravadores considera-la como processo para obras unicas. 

Impressores profissionais, como Roberto Grassmann, 

que trabalha sozinho em seu atelier de impressao de metal, 

revela que ''chega a tirar 300 cdpias em um m€s'~, nGmero que 

3 Cf, POLES I, c. Combinax&o precisa ~~ntr~~---- art"e-~e;c_ 

Sio Paulo: Gravura e Gravadores. 1987. p. 14. 

t e g_tLL£_!i!:_, 
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podemos considerar alto em um procedimento artesanal. Jose 

Carlos Paulo, impressor da xilogravadora Maria Bonomi, im-

prime manualmente uma unica gravura de grande dimensao por 

dia4. Diante destes numeros, chega-se a conclusao de que o 

artista torna o trabalho de impressao um processo criativo, 

vivenciando todas as etapas do processo, o que resultara nas 

gravures unicas ou, insistindo na edicao, ele a inviabiliza 

pelos custos de seu trabalho, anulando do mesmo modo o seu 

Tendo vivenciado essas dificuldades, meu maior desen-

canto em relayao a xilogravura tradicional sempre sa deu 

quanto a impressao e multiplicaqao de exemplares. Apesar da 

paixao pela gravura, sempre tive a sensa9ao de falta de sin-

tonia com o meu tempo, ao trabalhar com esta tecnica. Ali-

mentava, portanto, um desejo de tornar a xilogravura mais 

simples e rapida em seus processos e, ao mesmo tempo, tornar 

a impressao um processo mais criativo, sem priva-la da mul-

tiexemplaridade. 

Trabalhando nas xilogravuras tradicionais (a serie 

descrita anteriormentel, vinha desenvolvendo algumas ideias 

de multiexemplaridade nas proprias imagens. Em um dado mo-

mento da elabora9ao de uma gravura, tendo uma matriz recem-

gravada, porem sem possibilidades materiais para realizar a 

impressao, movida pel a imensa curiosidade em rela.;:ao a 

4 Cf. l.J!Lt!Jessor _ _,~~-·-j___.n_t;§._x:__Qret!L_fi.~Li:!:.._Y.__:g_K~, Siio Paulo: Gravura 

e Gravadores, 1986, p. 16. 
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transferencia da imagem da matriz para o papel, realizei a 

primeira copia de uma matriz de madeira em fotocopiadora. Um 

mero acaso, esse lance da intuicao vem justapor-se a procura 

de solucao para urn real problema material, resultando no de

sencadeamento de todo um processo criativo que e materia es

sencial deste estudo. 

Qual nao foi minha surpresa diante do resultado ex-

tremamente ambiguo - muito proximo e muito distante do meu 

conceito de gravura. Algum tempo foi preciso para 

olhando para aquela c6pia, passasse a considera-la uma xilo

gravura. 

Enquanto se processava, nas instancias da 

uma tentativa de codifica9ao, tratei de dar andamento ao fa

zer, novamente experimentando e utilizando, agora, os recur

sos da xerografia como um meio de ampliavao e reducao foto

mec§nica, em funyao do trabalho xilografico em processo tra

dicional. 

Todavia, os processos tradicionais come 0 avam a sofrer 

modificac5es. Aconteceu, a principia, a substituicao dos 

procedimentos artesanais de amplia 0 ao de imagens, extrema-

mente demorados, pela rapidez dos meios mecanicos, dai a 

SUbStituir definitivamente OS metodos tradicionais de im-

pressao pelas tecnicas da fotoc6pia, a partir da matriz de 

madeira, foi urn passo. 

A impressao a seco substitui a tinta gordurosa e es

pessa. Diferentemente da prensa - urn meio mecanico de pres-
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sao que promove 0 contato papel/matriz, obtendo 0 result ado 

pel a a.;:ao da ti nta entre eles - a maquina de "xerox" faz a 

leitura fotografica da matriz e a transposivao da imagem pa-

ra o suporte, por um processo eletrico, em que o papel que 

recebe a imagem e exposto a uma temperatura suficientemente 

alta para fundi r o 0 6 tonalizador (a tinta xerografica), fa

zendo-o penetrar na folha de papel. 

As Xilogravuras Secas partem basicamente dos princi-

pios da serie que as precedeu, porem, com a associa9ao aos 

processes da xerografia, foi possivel dinamizar substancial

mente a producao, nao apenas do ponto de vista material, co

mo tambem do ponto de vista conceitual. 

Nessas gravuras, a grava 0 ao - elaborada atraves da 

incisao ou processamento da imagem na matriz - seguiu-se de 

forma tradicional e artesanal. As imagens foram gravadas em 

pequenas pranchas de madeira com ferramentas comuns - a in-

tenqao foi que se mantivessem, agora com uma preocupa 0 ao 

maior, as caracteristicas especiais da gravacao em madeira. 

A op 0 ao pela cria 0 ao da imagem em metodo tradicio-

naL-artesanaL se deu pela consciencia de que nao estava eu a 

descobrir retardatariamente a xeroarte, mas sim pela certeza 

de estar em busca do meu modo proprio de fazer gravuras; e 

hoje sei que eu so poderia ter feito gravuras assim. 

Consciente, portanto, do fato novo que acabava de 

criar - a impressao xerografica de uma xilogravura -a medi-

da que pude assimita-tas, constatei que meu interesse por 
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elas residia na ambiguidade material que emanavam e que, 

portanto, meu trabalho com xilogravura so havia comecado. 

Parti, entao, para a pesquisa do que seria a caracte

ristica especial e unica da xilogravura, pois, enfatizando-a 

em meu trabalho, poderia reforcar o carater material contra

ditorio que nelas me atraia. 

Com isso, substituiu-se o interesse tecnico por outro 

de natureza conceitual e poetica, que iria determinar o con

teudo da pesquisa que agora se iniciava e modificar profun

damente o aspecto formaL das imagens. 

Essas matrizes, contudo, depois de gravadas, de ram 

origem a inumeras outras, pois, a partir dai, fez-se a in-

terferencia do processo xerografico participando na producao 

da imagem ao transformar c6pia em original, ampliar, redu-

zir, recortar, fundir imagens, sobrepor etc. Desse processo, 

surgiu a segunda matriz, que chamei matriz/colagem ou matriz 

xerografica, cuja c6pia da matriz em madeira, combinada com 

outras em uma colagem, torna-se uma nova matriz. 

0 que nas xilogravuras tradicionais era trabalho ex-

clusivamente manual - ampliar imagens a fim de reproduzir 

matrizes - na xerografia, e recurso proprio da maquina. 

Substituindo a impressao a prensa pela maquina de xe

rocopias, pude continuar utilizando duas ou mais imagens/ma

trizes, tanto combinadas em justaposicao, quanta fundidas em 

sobreposicao e, ainda, usufruir das facilidades e da rapidez 

de copiagem, oferecendo, inclusive, grande facilidade na 
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elabora9ao dos estudos - as chamadas provas de estado. 

Dessa forma, tenho, tambem, determinada pela maquina, 

uma qualidade de imagem diferente da impressao tradicional, 

resultado do processo termico e da propria tinta, assim co

mo, dentro da mesma impressao tradicional, posso ter quali

dades graficas diferentes, de acordo como tipo de papel ou 

tinta usados. 

Nas xilogravuras, apenas o plano da superficie e im

presso, de modo que o registro da imagem no papeL - a gravu

ra- se resume a configura9ao do relevo, primeiro plano da 

matriz. Um fator que caracteriza as imagens produzidas pelo 

meio xeroxilografico como de qualidade especial e que, atra

ves de leitura fotografica realizada pela maquina, os varios 

planos gravados sao registrados revelando sulcos e concavi-

dades, que nao estariam presentes em qualquer outro tipo de 

impressao. 0 mesmo se da quanto ao registro dos veios e da 

textura propria da madeira, sendo registrada, nesse tipo de 

impressao, tanto a textura da superficie em relevo, quanto 

as dos segundos ou terceiros planos. Portanto, nada se perde 

na t ransferenci a da imagem da matriz para o papel suporte, 

nao restam partes invisiveis da gravacao no resultado final. 

A proposta para que nao se perca a riqueza primitiva 

da linguagem xi lografica, com todas as suas facilidades ma

teria is, foi associa-la a um meio tecnol6gico contemporaneo 

de reproducao grafica, tao acessivel quanto a natureza da 

xi lo o e. Que esse meio pudesse conservar suas caracteristi-
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cas de imagem produzida a partir do corte na madeira e que 

tornasse agil seu processo de reproducao. 

Minha pesquisa partiu da xilogravura e seu encontro 

com a xerografia se deu pela necessidade de solucionar pro-

blemas relacionados a reproduyao de exemplares. A xerogra-

fia, ao ser associada a xilogravura como sua substituta para 

multiplica9ao e edicao tradicionais, trouxe consigo a poeti

ca da sua linguagem. Esta determinou novos rumos no desen-

volvimento deste trabalho a ponto de refletir no proprio 

conteudo das imagens. Chamei de xero/xilogravura o meio de 

linguagem resultante desta experiencia e de Xilogravuras Se

cas o conjunto de trabalhos conclusivos deste estudo. 
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X I LOGRAVURA S 

ESTUDO DE UM 

SECAS:: 

MEIO DE LINGUAGEM 

( ••. ) A novidade vem ao mundo 
pela mistura, pela hibridiza9ffo 
( ••• )A novidade surge no mundo 
como se fossa uma colcha de re
taihosl 

WALY SALOMJ\0 

Grande parte das ideias que me ocorreram, que explo-

rei neste estudo e que direcionaram meu fazer, foram estimu-

Ladas e incentivadas pela Teoria da Traduvao Intersemi6tica 

concebida por Julio Plaza. 

Apesar de nao operar de forma direta com a semi6tica, 

esta, inegavelmente, assim como a teoria da traducao de Ju-

lio Plaza, serviram-me de instrumento de interpretacao para 

o que se processou nas instancias do meu proprio fazer e, de 

SALOMAO, w •• em entrevista publicada pela Folha de sao 
Paulo, Ilustrada, SS.o Paulo, 07 de junho de 1993, p, 8.. 
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certo modo, para urn entendimento do que se opera nas pn\ti-

cas cul turais contemporaneas. 

Nao se trata de uma adesao ao projeto tradutor de 

Plaza, mas sim de observar, em meu fazer, o resgate da his-

tori a e sua intera9ao com a arte do presente, num contexte 

sensivel e critico. 

Em analogia com a concep 0 ao de Walter Benjamin, Julio 

Plaza mostra a visao sincronica da hist6ria operada pelas 

consciencias; a hist6ria vista como possibilidade, 

como aquiLo que nao chegou a ser, mas que poderia tar 
s ido, e justamente na brecha de uma poss ibi I idade se
melhante (vao entre o que poderia ter sido/ mas nfio 
foi, mantendo a promessa de que ainda pode ser) que 
se insere o pr eto tradutor como projeto constelati
vo entre diferentes presentes (. •• ) que, ao se ins
taurar, necessariamente produz re-configura96es mona
do I 6 g i cas d a h is t 6 r i a2 • 

Vejo, portanto, no estudo das Xi logravuras Secas, a 

questao de como a xerografia e a xilogravura ja foram explo-

radas em pesquisas sobre as poeticas de suas linguagens, e 

como a xero e a xi lo pod em ser enquadradas dentro de uma 

possibilidade rlliio explorada ("brecha") de cad a uma dessas 

lingua gens. 

Plaza fala da contradicao em nosso tempo entre 

2 PLAZA, sao Paulo: Perspecti-

va/CNPq, 193!, pp, 4-5. 
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a intense consci§ncia do presente que/ por querer se 
afirmar como tal/ tende a negacao do passado e a im
possibiL idade de negar o tempo/ pois somos seres ha
bitados de tempo3. 

0 "vir a ser" nao considerado dentro das pesquisas da 

xeroarte devido a "intensa consci§ncia do presente" e sua 

associacao a xi logravura, aqui representada como passado, e 

a possibilidade nao explorada da xilogravura diz respeito a 

radicalidade latente de sua Linguagem. 

Este estudo opoe-se a ortodoxia tecnica da xilogravu-

ra, porem vi, em sua hist6ria, os caminhos da arte de hoje. 

Quando associada a xerografia, faz uma ponte entre passado e 

presente visando ao reviver dessas Linguagem de uma forma 

nova. 

Quando trato de insistir na enfase do carater org§ni-

co da madeira, fa9o-o por entende-lo como a essencia da xi-

logravura e tambem na tentativa de recuperar, na hist6ria da 

gravura moderna, afinidades com as questoes do presente. 

Ao expor os modos de recupera9ao da historia, o autor 

diz que interesse ao 

a recupera.;:ao 
como hist6ria 
de um projeto 
co4 , 

3 Idem, 1oc. cit, 

4 PLAZA, J,, op. cit. 

projeto tradutor 

da hist6ria como afinidade coletiva, 
de sensibilidade que se insere dentro 
nao somente poetico/ mas tambem poiiti-

p. 7. 
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atuando como reorganiza~ao do sistema de reta9oes da percep-

<;ao e da sensib i tidade. Aqui, vemos refletido o pensamento 

de Walter Benjamin, exposto na primeira parte deste estudo, 

e Plaza acrescenta "( ••• )em dialtitica como novo, mas nao 

como ideoLogia do novo a todo custo". Ainda ex poe que as 

opera~oes da tradu9ao intersemiotica fariam 

surgir o signo-novo cuja caracteristica e projetar-se 
para o ruturo, como um pre-sentimento do futuro ao 
mesmo tempo que nos faz reLer o passado com olhos no
voss .. 

0 revolucionario momento da gravura expressionista, 

dentro de sua historia, aponta para o futuro. Ao apropriar-

se do carater material do suporte como elemento plastico e 

expressive, esses artistas, ao mesmo tempo em que promovem a 

recupera9ao do passado atraves da arte primitive, preparam 

um futuro "mate rialismo", que sera explorado pel as vanguar-

das historicas como tentativa de reestabelecer o elo perdido 

com a natureza, processado pela industrializavao. 

Aqui, na proposta das xero/xilogravuras, a dialetica 

com o novo se processa a medida que convivem, em urn mesmo 

contexte, os valores caracteristicos das sociedades primiti-

vas (evocados pelo uso da madeira como signo de rusticidadel 

e da sociedade pes-industrial (atraves do uso do maio ele-

t ro-mecilni col. 

5 Idem, p. 9. 
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A arte contemporanea aponta duas vertentes at raves 

dos meios que uti Liza; a que enfatiza o fazer artesanal como 

resultado da expressao humana, e a que valoriza a 

hornem-maquina em co-autoria dessa expressao. 

Ciente destas duas vertentes, todo intento deste es-

tudo se direciona para enfatiza-las de forma dialetica em urn 

so meio. A historia analisada permite a recuperacao do mo-

mento da xilogravura moderna por afinidade eletiva, tomando, 

portanto, "eLementos de sensibil idade que estao inscritos no 

passado'' e operando neles modificavoes por urn angulo de ra-

dicalidade: a nao-gravacao. 

A "reorgan izat;:ao do sistema de relar;:oes da percepr;:ao 

e da sensibiLidade", a qual se refere Julio Plaza, se da pe-

lo redimensionamento perceptive operado na xilogravura tra-

dicional pela associacao a xerografia. 

Quando Julio Plaza diz que 

o prooesso tradutor intersemiotico sofre a influencia 
nao somente dos procedimentos de linguagem, mas tam
bem dos suportes e meios empregados, pois neles estao 
embutidos tanto a historia quanto seus procedimen
tos6 

vejo uma autentica conjuncao entre sua teoria e a proposta 

das Xilogravuras Secas. convem deixar claro que_, 

quando o autor tala am suportes e meios empregados, nao ape-

PLAZA, J,, op. cit. p, 1 0 ' 
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nas toea nas questoes que este estudo se propoe a desvendar, 

mas as ultrapassa. 

Em seu estudo, Julio Plaza poe clara sua posi9ao en~ 

tre a influencia dos meios de producao em uma transformacao 

radical da arte e aponta a interacao entre as linguagens co~ 

mo recuperacao de uma cultura intersensorial e nao categori~ 

zada. Diz: 

A arte contemporanea nao e, assim, mais do aue uma 
imensa e formidavel bricolagem da hist6ria em intera~ 

~ao sincronica, onde o novo aparece raramente, mas 
tam a possibil idade de se presentificar justo a par~ 

tir dessa intera9lo'. 

Por , deixa claro que essas rela<;:oes nao se confundem com a 

tradu9ao intersemi6tica, porque esta, apesar de se encontrar 

em linha de contiguidade desses processos artisticos, dis~ 

tingue~se deles pela atividade intencional e explicita da 

tradu.;:ao. 

Xilogravuras Secas, portanto, nao parte da intencao 

de traduzir, mas avizinha~se de questoes colocaoas por esta. 

Quanto ao carBter oas linguagens que Xilogravuras Secas 

abarca, digo que as proposicoes da traducao intersemi6tica a 

ultrapassam, a medida QUe esta segunda privilegia os meios 

intersensoriais. Enquanto meu trabalho limita~se a linguagem 

visual, esta, dentro do contexto das linguagens 

PLAZA. J,~ op. cit., p. 12, 



135 

por sua vez~ inclui as divers as materialidades das artes 

plasticas, isto e, uma linguagem nao-verbal, cujo universo 

signico (mais identificado com a linguagem escrital reside 

na sua materialidada. 

Acreditando ter justificado a imoortancia da teoria 

da tradu 0 ao intersemi6tica em meu trabalho, e em quais pon-

tos dela distingue-se, sigo mais a vontade para apropriar-me 

de alguns conceitos que referencio neste capitulo e, 

seguir, com maior liberdade, o caminho de fundamenta 0 ao de 

Xilogravuras Secas como um rneio de linguagem. 

Partindo de forma bern abrangente, e importante reco-

locar aqui o problema da ciencia e da tecnologia como te-

ma/meio, que penetra no campo da estetica, e suas implica-

coes em um novo modo de fazer e perceber a arte. 

Sintetizo, portanto, as coloca 0 5es sobre a heranca 

das vanguardas hist6ricas - trabalhadas nos capitulos ante-

riores atraves da visao de Argan e Subirats recorrendo 

urn trecho de artigo do poeta e professor Philadelpho Mene 

zes: 

Haque se distinguir duas vertentes no projeto geral 
da vanguarda: uma, vitalists, irracionalista, des
construtiva/ empirica/ cuja formula de inova 0 ao base
ava-se substancialmente num experimentalismo mate
rial, isto a experimenta 0 1o com materiais nlo-ar
tisticos e tecnicas novas, como ocorre fundamental
manta no dada 7 surrealismo, poesia futurista italia
na; outra 7 intelactualista, racional, projetualista, 
c o metoda de concepqio se fundamentava num experi
mentalismo formal, novas articulac6es da linguagem, 
como no suprematismo, no De Stjil e na poesia a arte 
concretas. Vale ressaltar 0 ue a experimenta 01o com-
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pLeta e mais comptexa ~ aquela que consegue extrair 
de novas materiais uma nova tinguagem que estava ali 
potencialmente viva, fundindc ambos os modos experi
me>ntais.". 

0 autor parte dessas premissas para promover o enten-

dimento do debate do moderno e do p6s-moderno no contexte do 

experimentalismo - "como marca de toao um periodo, e elemen-

to mais caracterfstico de toda arte de nosso s~culo"- e co-

loca sua visao de como ele se opera na arte contempodinea. 

Segundo Philadelpho Menezes, isso se da grayas a possibili-

dade de acesso crescenta do homem comum as novidades tecni-

cas, tornando-se "regra absoluta da vida cotiana da socieda-

de o6s-industriaL e informatizada" e afirma: "Tudo se reLine 

sob o signo da colagem"9. 

Entendemos, portanto, que hoje a arte se faz Pela fa-

cilidade de aproxima 0 ao aos novas meios principalmente, 

pela intera 0 ao destes entre si e com os meios tradicionais. 

Justificada a importancia do resgate da hist6ria, ex-

pastas as possibilidades que hist6ria recente da arte 

apresenta, e detectada na contemporaneidade uma intenclo de 

fusao entre linguagens, resta-nos investigar o papel dos no-

vos meios num projeto estetico voltado para uma cultura re-

sultante de crescente tecnificacao~ 

Para tanto, e imprescindivel partir de Marshal 

MENEZES. p •• Exverimentalismn vi~a roTina, F o l h a 

Idem, ] 0 c ' 

Siio Paulo, 30 de maio de 1993, p. 3. 

c i t • 

McLu-

de 
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han e suas formula<;oes tedricas sobre as tecnologias como 

extensoes do corpo e da inteligencia do homem. 

Sua analise dos meios de cornunicacao e implica<;oes no 

plano humano interessam a este trabalho no sentido em que 

trata da era da eletr6nica como profunda modificadora da ex-

periilncia e da visao do homem_. do mundo, de si mesmo e dos 

out ros. Seus conceit as basi cos fundamentam as buscas, encon

tros e desencontros de uma visao poetica de mundo processada 

peL as Xi logravuras Secas. 

Por trata-la como um meio de linguagem da arte - meio 

este que chamei de xero/xilogravura- Xilogravuras Secas e 

estudada a partir das caracteristicas especiais dos meios 

que a envolvem, que se colam para configura-la. Conforme co

toea Mcluhan, "o meio e a mensagem": uma nova tecnologia re

sulta em um novo padrao introduzido em nossas vidas. A men-

sagem de qualquer meio ou tecnologia e a mudanca de esc ala, 

cadencia ou padrao que esse meio ou tecnologia introduz nas 

co i sas humanas m 

Analisando a xerografia, vemos que seu advento nao 

introduziu a multiplicabilidade de impressos, mas acelerouj' 

ampliou e tornou acessivel a uma intinidade de oessoas as 

possibilidades de copiagem, o que criou, em escala 

novas fun.;Cies e, acima de tudo, uma grande necessidade de 

seu uso .. 

Mcluhan coloca que o conteudo de qualquer meio ou 

veiculo e sempre urn outro meio ou veiculo, e exemplifica: 



onteUdo da scrita e a tala/ ass m como a palavra 

escri a e o conteudo da 1mprensa e a oaLavra impressa 
e o conteUdo do tel rato,. Se a perguntar/ ;;Qual 

e o conteUdo da fala?u/ necessilrio se torna dizer: "£ 
um p ocesso de pensamento/ 

mesmol 
reaL/ 

neamente atribuidos como sua mensagem, 

nfio-verba1 

"sao ti!io 

oufio iref cazes na estrutura 0 f!io da forma de 

em s i 

erro-

diversos 

na 

estruturacio da forma de assoc ac6es humanas''. As copiadoras 

eletrOni as sao ampla e diversamente utilizadas em nos sa 

como meio tecnol6g co 

que# associadas a energia el€trica e a auto a ao reduzem ou 

e minam os fatores de tempo e es aco da a so iacao 

Enfim, o c~nte~do da co iadora eletr6nica ~ a velha prensa 

de Gutenberg ua sagem 7 pr cessamento 7 em alta veloci~ 

dade da infor acSo~ 

Ao c mp.arar era industria p6s-industria 

Lu a dizqueaga e re ol G3o promov a pela 

dade e a eliminac5o da seqUenc a tornand as coisas simult8-

neas. 0 ma or ganho a impre sa 

outras formas de impress8o e multiplicaGBoF reside no fat 

i ultaneidade pr p c ado pela maqu ra. A partir de cad 

cOpia realizada/ outras podem se prod z das, ao mesmo te ~ 

po 7 em mu1tos lugares~ A com atibilida e como Fax (fa -s -

i fJ cLHN.J-,L omo do 

So 
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i le; do Latim "facere"
7 

que s gnifica e 

simiLar possibil ta 7 ainda? que a produc§o realizada noes~ 

tUd o do art s a seja en iada ~via telefone - para d versas 

par es do mundo"' 

''Os efe os da tecnolog a se man testam nas 

ent: e os sen dos nas es ruturas da diz 

M Luhan. Como e tensoes do homem que sao, os meios podem ser 

classificados com prolon adores de apenas um unico de nos-

sos set dos/ e/ em "alta definic;:f:io" (um estado de a ta de-

fin ~ao de d dosJ 7 chamados pelo autor como meios quentes; e 

0 meios f ios, aue envolvem mais de um sent do fo necem 

po ca 1 for_maca "' dei d muito ser preench 

ei s f ios e uentes tBm efeitos difer ntes sobre 

seus us 3rios" explica MeL hany '
1 um meio quente permite me-

nos arti lPi'lf;:fio que um f o: uma confer§nc a env lve me nos 

ue um semincirio um L ivro menos Que um diiilogo"l 2 ~ 

Al€m do env lv ento em pro cluhan coloca 

ue as o ma f r 1 s ncl sivas~ Isso quer d r que 

tee ol g as da e a da me anizayao e am parciais e f agmenta~ 

rias? e c u ndo s as formas a terioresf a e etri a e abra ~ 

gente e nclui s as a te iores~ 

Para ca a te i a as o mas tecno 6gicas da atualida~ 

de 

l 

I 2 

om f mas tecno 

nceit s 

M-cLUH N< 

McLUH N M. 

e Me 

D 

or 

gicas tradutorasr Julio Plaza recorre 

IHI 

i t 

c i 

eanalsao 

3 

comoutador co 0 meio 
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ue c ncretiza, atr es do seu uso sensiv L/ de forma dem 

abrangen ey a recupe acao da h·ist6 ay a i clusao de outros 

meios_J' a com inac3o 7 em urn mesm de c6dig s 

ntera9ilo com 0 

usuar o p op ci ada pe lo seu cariilter rio" Esse auto f' que 

tao bern soube entende Mcluhan 1 entre suas co ocac5es.f' ex-

plica 

0 carBter at i sens ria(" 
formas eletrBn icas permi e 
sual ", !'inter ext al '~ e ni 

ios c6digos da nformar;:iiol 

inclusivo e abrangente das 
dialogar em rito "intervi
tersensor &l 11 com OS v8-

ompa a ainda a imagern da V e da mprensa sob 0 aspe to 

quentelfrio: 

A rrama mosa ca de pont s luz/ aue n s lumina e que 

produz n6s a s nestesia com unific c§o dos senti

dos e da vida imagi ativa/ enfati a a articipcu;!Jio 
ocular spectador como meio r o que e em con ra~ 

p sir;:iio aos out: os me os utares como o cinema e 
tcgr tia., Es es/' mais quentes/ acentuaL/' po isso 

esmo"' a "aLta detin Bo 11 
L,~,) a r sac o cons~ 

trutora de pan os de vis a Un COS 7 em alta def ni980; 
como me1o quen e- diz c tan o McLu an- ive confli-

os de opini5es de pon os de ista Unicos e do niia 

envalvimento sensoriaL em orofundidadel4, 

ant 7 que a erograf a, apesa de se 

pr cessar atra €s de u a 3q ina cria a com 0 objetivo de 



ace le ac;:a na producao de c6piasp inclu a imprensa caracte-

riza a como mei o quente 7 e tanto£ no campo das e p rimen~ 

tacOes estet cas pe mite maior part cipacao do auto do que 

os pr cessos tradici na s de i pressao e multip icac3o~ Pro-

porciona_f neste aso? um di3logo com o produtos de magens 

at aves da co-au ria, permite, por meio de so uc5es 

p i as de sua Lin uagemF um envolvimento intenso 0 a tor? 

ass1rn como do espectador~ Apesar de tratar-se de um meio de 

epet i <;£io mu ti pl cayao poder a partir da vontade do usuil-

m di ogo pouco repetitive~ xerograf a}' 

a ra es do Fa ou arte pos aLf dB uma nova dimensao ao pro-

ces o de criac;:ao 7 permitindo oue urn grande nUmero de pessoas 

ada" at aves das caracterist cas da imagem obtida, 

permi indo produ ir magens tanto de a ta quanto de baixa 

ompat b lidade com meios rna s abran entes 

e mite a otencial zacao ua 

trav~s de sas considerac5es, podemos con Lu 

q a o eio xerogr fi o e fr o em relay3o ao ito r8fi o de 

i presslo m nual ou mecfin c 

Mcluha fala ta am da tensidad obtida ao por al-

gum a orca oet i a, mas pel a s mples ada ac 0 de situacOes 

d ma cul ura a outra_.. sob fo rna hibrida. 

X gravura e a introdutora do ho em a era do 

dustrial smo mec§ni o; e a do omem tip grafico. Se nao t i-

vess av do a mpr s ao e a gravuras em me a e made ra 7 
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f tografia na teria aparecido 7 dlz MeL A f to rafia 7 

e present a a uptura com este estado de cois s 

i io da era g dfi a o homem eletrOn co~ 

As xer /x Logravura nas em do encontro de dois meios 

du s cul uras: a artesa at$' passand pe a indus-

t r i at eca ica - e pela grafica eletrOnica~ 

da uz, diz M Luhan, todos os meios andam 

11 ne n um me () rem e st§ncia ou sign if ar;:ao por si s6/ es-

an do na ndi!!ncia de onstante inter~relacfio com OS ou-

ros mei s !ll 5 0 fa 0 de se inte -relacionarem etermina a 

nova geracao de meios. 

a nterpenetra~ao de um meio em outro que nascem 

os ovos meios, os meios hi ridos: 

0 cinema incorporou o romance~" o o a eo palco 
odo de uma vez. A te evisio cona istou o ci ema, 

de ol vendo ao Ubl ico t atro de arena, ( ~.,, J Os 

m os estabelecem n s n i es e acionais, n§o ape
nas en o nossos sent s oarticula s, como am
b~m entre si, na medida que se in e -relacionam1 

JloPlaza Oe, de forma muito clara, o conceito de 

P.1cLuh n em u a vis o os n ssos d as: 

movimento constante de superposiy§o de tecnolo ias 
sob e teen o ias / temos dr'l s efeitos, sendo um 



deles a h bridizac§o de meios, c6digos e linguagen 

que se justapi3e e combinam,.. produzindo a intermid a e 
a mu tim dia~ 0 emp ego de suportes do oresente im~ 

plica uma consc §ncia desse presente, pais ninguem 
est& a salvo das influi§ncias sabre a percepr;fio que 

sse me m s suportes e mei s tecnol6gicas s 
pOeml 

As xero logravuras tem em si uma inte t;Bo de hibri~ 

dismof trata-se de ma experii?ncia estetica q e res lta ern 

uma associacSo d mei os de linguagern diversos. A xe ograf a 

reune as oss bi dades da imprensa 7 da fo o afia e do 

t grama em uma Un ca operacBo; le 7 portantol' em si mes 0 7 re-

sul d de u a soma de me os; as ero/xilogravuras 7 por sua 

Unem meio q e semelhante em suas origens_,. 

se evarmo co ta a era tecnol gica a que coda um perten-

ce~ Essa afini a e se resume a multiplicac§o de impresses, 

o e 0 ca ate aterial resultante de cada u desses pro~ 

ra ma e 1 lidade~ 

Esta surge c mo uma nova o tica dos mei s de ingua~ 

em pLBstica? resultad de urn modo de faze gravuras em sin~ 

tonia c m presente,., visando ambem as caracter sticas es-

pee ficas OS e os, em dia ogo e tre autor e v ic lo, con~ 

s derando sua mensagem"" 

Quando analisa objeto tecnico e o objeto 

Mike enne diz q e novos meios sugerem vos f n no 

p • c i t p, 
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caso esenvo vimento da 

descortina novos ho izontes a arte, a nao semen e a 
atividade do ar sta, que a dotado de novas mei s de 
axprassao, mas tambem de sansibil idade do esoectador, 
aue desc bre novas dominioslS ~ 

0 esteta frances sa a m sica experimental como exemp o: 

(,.,.,,.) esta sol cita mais tecnica"' isto o forneci

mento duma nova materia; os ruidos sio f ltrados, 
convert dos em sons, est cados 7 e o mUsico trabalha 
dire arne te neles em Lug r de traball!ar num instru
ment o qua };!; fora, ele mesmo, um objeto t$cni o 

,. "'"' ),. Evidentemente, essa e tensio do espat;o sonor 
pode conferi nova orientar;:f§o iJ mUs ca: para novo vo-

cabul&r o, no a sintaxe e-"' ta vez'" nova sem§ntica19, 

V lta do as consideray5es de Philadelpho Menezes sabre o ex-

rna is diz 

q e poss veL se pensar n a s 1' tese entre ou s uoe a ir'o 

dos m e tos m eria e formal da exper menta~§o oar a que 

se p oduza um expe m n a L smo de fundo sem!in i co "2 a,. 

E import ante, or em!' ei ar claro e, enq anto a co 

mun ca~ao se p eocupa mais com a semBnt ca'" para a 

mport§ncia maio est a na s ntax Cad a eio exoressivo traz 

de!ias de intaxe pr6prias,. 

2 MENEZ S, 
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No entan Or ao as oc ar xer x l grav ra~" promovo 

ganhos e perdas em cada uma das Linguagens e funcao de uma 

nova~ s Xi logravuras Seca razem das li guagens que se in~ 

terpenet am suas q al dades essenciais .. xilog avura, 

material dade do suporte/m tr z onde se c nfigura a imagemr 

da xerog af at' a potencial zac;Bo da mult plicacao de impres-

ualidede especial resultante de sou modo de 

produca de imagem,. 

A grav rasr em sua maioria 7 se f zem em dois momen-

OS: g a at;Bo e mpre sao~ Na xilogravura, a imagem e defi-

nida o memento da gravaclo da m triz e, apesar da im essao 

contribu r para a qualidade da imagem esultante, esta per~ 

mite p uca ou nenhum nterferi§nc a .. J3 na xerografia~' 

p ss vel ao art ista a pa ticipacBo nos do is momento ; sua 

atitu e pode ser explorar a maquina apenas omo copiadora 

eixando ab a l o e criacao do orig naL s6 no pri eiro 

mo ento ~ omo amb~m pos b i l que a imagem se con ig 

no mome o da irn ressaof em uma ati ude de co~autoria com 

e o. 

A soma desses do s odos de produ~ao e m ltiplicayao 

de agens p r ite ao artista agi nos momentos de gravat;§o 

e de i rnp essa promove do, d ponto de ista a g a vra em 

madeira, g nhos q a ita i os e de tenciali ay§o~ 

l\1as n§o e s6 a xi Logravura que ''ganha" com essa inte-

Obse vamos que traz xi logravu a 

o qu Li ade para esse 0 0 eio. 
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A er grafia? por tra ar~se de um processo otomeca~ 

nico de produyao de irnagemr in lui a irnorensa e fotogra-

fia. Esta 0Ltima aparece entre n6s corn substituta da g avo-

ra nas ua func5es de ep o uc§o de imagern~ McLuhan analisa 

sua nf uf§ncia e nosso modo de perceoc§o e as conseo en-

c as dess nova ecnica pa a a arte~ 

uran e scic os, as gravuras em made ra e metal ha 
v am dado onfigura9io ao mundo por uma disposic§o 
especial de l inhas e pontos que possuia uma sintaxe 
extraordin8riamente elaborada~ Muitos h storiadores 
dessa sintaxe isuaL.; tais como £,. H,. Gombrich e W L
l iam fL Ivins/ tiveram grandes di iculdades para ex
Pi car como a arte do manuscrito impregnara a arte da 
gravu a at~ que, pe o pro esso do meio-tom, os pontos 
e inhas s~bitamente cairam abaixo do limiar da visio 
n rmal ~ A s nt xe ou r§de da racional dade desapare
ceu das UL t mas gravuras t~.,., J 

Foi em 839 que William Henry fox Talbot, perante a 
Sociedade Real, pro edeu A lei ura de sua comunicacio 

titulada uNotas sObre a arte do desenho f'oto !CO"" 

ou orocesso elo quaL os objetos natura s oodem ser 
delinea s sem a ajuda do l8pis do artista!i" Ele ri 
nha olena ons i€nc'ia r:Je que a fotografia era uma es
oecie de a tomav§o que eL minava os procedime tos 

nt ticos da pena e do is~ Mas pro ave men e n§o 
tinha tnt co sci§n ia de aver at nhado o mundo 
p cr6ri o c os processos industria 

0 portante 7 no dad s coletados por 

t irma a ponto e vista dos meios ~ de que X i l 

avu a pode en ac se l bertar da imagem v sual xata da 

fotogra~ 

f a. N§o s6 a qr vura como as a tes ol,sticas em todas as 

2 j 
cLHflAN, OfL cit, 
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suas rna a pees e a literatura deslocaram-se da 

descrir;3 ara for ecer ao espectador de suas obras meios 

en olver-se no processo do fazer 

(,., ,) A maior revoluc§o introduz da vela fotograf 8 7 

d o au r? Toi talvez/' a observada no mundo das ar
tes tra iciona s., 0 pintor j8 niio podi pintar um 
mundo fotografado em demasia~ Dedicou~se vois a reve
la0ao do pro esso interno da criatividade, no expres
sionismo e na arte abstra a22,. 

Mclu an v€ ent ao a fotografia como ooeradora de um 

rocesso em nossas vi dasj' inverse ao que 0 meio ealiza: 

uFornecendo um me1o de autodel ineamento dos o ou de 

uma 'formu ac;iio s deu impulso ao 

del ineamento do mundo interio 3 

Hoje; a arteff em seus process s e prop6sitosj' vern in~ 

ftuenciar fotogra 1 a 7 poisj' ao mesmo t po em q e e a per~ 

feiyoad com meio tecnico de r-eg troj' e tambem ex orad a 

em seu ca ate e p essivo. Pe ec rso 

solari acao da 1magem etc~ e, p incipal e te em sua 

em p eto e branco/ ga ha um cara e t ansfor ad da reali-

da e ~ E e proce o quimico e lumi oso i ridizado com 

p ocesso etet ostt3tico da aq ina de re od cao coo as 

per te_,. p te c a e te/ a modifica ao do o iginal a se re~ 

p o uz do)' se a le uma imagem ual uer ou urn bjeto~ 0 ar-

2 c i t ~ 

3 
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ista,r a in o em cord nto com a m8q ina 7 a transfo ma em 

veiculo de novas pro osi 08es plasticas. 

a gravu ra ontempor nea, podemos obse var duas ati-

tudes basicas no modo de se configurar image s para muLti~ 

Aos processes fotomec§nic 5 7 tradiciona mente 7 as so-

cia-se a imagem ja pron a, p oduz da pelos me os tecnicos 

a imagem otogr Bt ca, Enquanto que OS pr cessos tEcnic s 

trad cio ais de registro/captac§o e representa ~o de imagem, 

que ocorrem atraves da obser ayao ou simp es invenc8o 7 ainda 

que esta n3o e J a uma egra? 

se ao repert6 io das te icas artesanais,. 

Novament e nves iga~5es te6ricas d P o-

fes u i 0 p za para o entendimento do que se processa na 

gravura contemp r§nea e o reflexo desse estado de co sas nas 

Xilogravuras Secas. P aza e p5e, do ponto de vista da produ-

ao 

2 4 

gnica ... a 

istingue-se entre sistemas de esboco e s stemas de 
nota 8'o""' sto ef as ar es "aut gr:!Jf cas"'? a pintura/' 
par exemplof produzem seu obje o em sistemas de esbo
~ como ca culo revio que antecede ao projeto e que 
contem !!expressiiou a togrBfica de seu a tor .. J#J as 
artes alogr6f cas ~ mUs ca? tera uraf arquitetura? 
ent e ou ras - p oduzem seus o jetos den ro de siste-

a de notar;:iio como s stema signi os mais ou menos 
famil iares e o vencionais que pos uem/' por isso mes-
o, c rAter cole iva: os sistemas de representacio 

gr8f a/ a ota-9 musical, o alfabet font§ticof en-
tre ut os24~ 

c :i t 



i' o arater aut gr fico da gravura tradiciona que 

nteressa a Xilogravuras Secas; vejamos/ por anto? como Ju~ 

li Plaza a det ne: 

Port ant 

As artes de autor caracter zam se mais vela po 
ssem a e am i idade de seus cddigos { ~ ~ ~ o auto~ 

gr~ ico, a capturar s caracteres do autor estabele 
ce os signos de qualidade d ferencial que caracter ~ 

zam as ndifereru;:as'~ a isti as(,,, enquanto o auto
g a co tende eo dioLeto/ o alog afico tende ao c6-

igo, 8 lei,,. a inva cia,. L . ., ,.) 0 art sta autogr8-
fico e tit menos l imitado do que o alogriifico_,. ao ins~ 

crever e uexpressar" sua d ferenca com tracos pesso-
a s~ Esses trat;os/ se niio sfio normatizados em termos 
de c6d go/ sao paradigmaticos aos gestos da es cie 
humana, qu chamamos de uindivfdua " siio OS aspec~ 

tos humanos (coletivos) de comportamento. ~ nessa 
fresta ue o artista inscreve a sua d'iferenr;a como 

marca de s mesmo2 3 ~ 

na xi logra u ra onvencional 7 a matriz gravada 

m~o pelo a t sta, em uma subst§ncia natural, prim6ria, densa 

e dotada e calor, sig ifica te do tempo inerente a ela 

a gra ura uma ualida e org§n evide c ada ainda 

p lo pro sso de imp es ao anual~ com in tru ento de made 

ra ou palha em um t o de gape f b oso, obtido por processo 

artesa a 

i r v rap apesar de multipli ada te rdcamente, 

m mento da avac3o/criar;5 da imagem~" seu ca Bter 

utog a o, em uma rela 3 ol o/m3o ca acterist ca dos 

tod s artesanais, a rescentada a orografia possibil ta no~ 

2 5 
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vamente ao artista OS ever" agora em uma rela §o art s 

a meiop novamente seu travo~ Temos ai m choque codifi-

cacOes inte a / q e resulta em ma maior ambigui ade de 

leitura da obra. 

A terceira materialidade q e Xilogravuras Secas inau-

gura co a nova sintaxe tom, na amb gGidade dos sentidos que 

denotap sua maior possibilidade expressiva~ por 

tan o_!' de m h brid resultante do p ocesso ar esanal do 

processo eletro-mec nico, a marca do tra 0 o criador opoe-se a 

co-auto 

Verifica-se tam €m urn senti do de contraditoriedade 

pelo ch que ent e a funcionalidade da erografia e o obsole-

tismo da x Lograv ra; pode-ser ainda 7 atribuir a ela a refe-

rene a aos signos e cent cosp das sociedades pr mitivas 

elo uso da madeira - e a s signos da sociedade indust ial ~ 

pelo uso da mBq elay§o dia etica entre 

arcaic e moderno~ 

As m ter as aue a compOem denotam urn sentido de opo~ 

sic5o entre materias quentes e i as lquente e rio aqui 

fundame tados na lass i cacao objetos de Baudr 

lard2 ), A adei a q nte 5e-se imagem eletr gr8fica 

f ria~ 

m s~r e de trabathos do conj n o Xilogravu as 

Secas-" a s6r e "Tem 

2& Ver "Lin v.:a~ero X:i Dft Part e 

deste trabalho. 
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car-8ter auto~r-e ere te .. Por considerar est a s6rie como 

sintese onstrutiva e Xi ogravuras Secas, e importante tor~ 

nar c aras algumas considerac5es sobre auto~refer€nc a~ Para 

tanto
7 

recor o a Julio P zae quando este trata da especifi-

cidade do linguagem em func§o es~ 

t tica signif a/ antes de ma;s uma ref exao sobre 

s as pr inguagens ganham qua idade 

medi a que perdem sua funcao represen ativa e c municativa~ 

z o autor~' ~~que se cria a 

diferen9a entre o signa aut6nomo, auto-referente e a lingua-

gem f cional de u o comunicativo 1

'27,. 

fu amentado na classificaG8o dos signos de P ercer o 

aut r bser-va que sig estetico f nda nao mais do que 

de (qualidadel, ess@ncia e auto-refer~ncia e diz: 

Co 

2 

Named da que o signo est&t co n§o est8 aoto a repre
s ta 

7 
que izer/ a subst t ir outro objeto 7 cons-

uindo-se ele mesmo como o jeto real no mundo, e e 
se caracteri a per sua talidade como fenomeno. 0 s g
n esteti o nao quer comunicar aLgo cue esta fora de 
Le/ nem tidistrair-se de si 11 pela remessa a um outro 
signa/ ma c ocar~se eLe p rio como o eto, Dai 

ue e est a apto a oroduzir como interp etante 
simplesmente aualidades de sentimento in nalisaveis 
-inexpL ic ve s e in in electuais2 

le a a nda ue as cualidades de sontimonto q e 0 signo 

op. cit 2 3 ' 

P:LA op, cit p, 
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p ra a ser inte igido~ 

A auto-refe ~ncia ~, portanto, um apontar para o seu 

pr6p io processo construt vo 7 a rela~ao entre as alidades 

do objeto que se encontra representado (talidade e com a 

subst§ncia (supor eJ de que a obra e constituida"., Diz o a ~ 

tor : 

No seu dese o de present ficar"" to ar concreto o ob
jeto que pretende omun car/ o artista e acerba ou 
torna proeminentes os caracteres do meio que utiliza/ 
t rnando~o auto-referencial .. Essa passagem-tens§o en
tre meios que querem comun car mas que acabam se au
ta~referenciando toea no que ha de mais transgressor 
e m is sensivel a l inguagem dos suporte-s ou se}a, 
na su pr r a materialida com elemento detonador 
de seu sentido como pura semelhanca2Y~ 

meio e Lin uagem utilizado para as Xilogravuras 

Secas e a xe o il gravura 7 sua subst§ncia mate i Lea 

dei ra impressa 7 o sen ido que enota e pr miti o_? 

ob et Q e se enc t a ep esentad e a mesma 

madeir 0 eio em a fun ao de muLti licat;:ao da imagem e 

sent do da m Ltiplica.;;:ao pela cumulacao e redun §nc a aeon-

ece en .ro do dom da prOpria imagem~ 0 choque provocad 

pe- a soma das nguagens dest.r6i a p 6pria i e a de catego-

1a artistic tradi on a que a logravura encerra~ Como 

resultado, tem s urn io de linguagem i usitado~ o inus tado 

.2 9 p L J ' op cit 
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chama-se xero xi cgravura~ 



PARTE IV 

AS XILOGRAVURAS SECAS 



1 -

A GRAVA 

DESC:RI DAS MATRIZES 

Em processo tra iclonal de xi ogravura vi ha 7 ate en~ 

tao, gravando grandes matr zes. Nesta etapa de meu traba ho, 

as eq enas Logravu as na me comoviam mais, e vinha, por-

tanto, entando produzir gravu as de aio impac o pelo ta-

manho e t rayo OS e g ava ao,. 

referen e part a era a dimensa das rna 

f l as ape sp niveis; elas determ navam a dimensi!o 

das matrizes que seriam gra adas~ 

ma r es eram const uida em pranchas e made ra 

compensada e j~ surg am id~ias de uso repetido dessas mat i-

zes em uma g ande co 

para ma exposi <;ao em ou -do 

n orme o trabalho elaborado 

do ano de 1989. Devido ao ta-

anho desses tra al os 7 eram impresses de modo manual~ 

A seg da etapa deste trabaL o descrito como 
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cede tes as Xero/Xi logravuras" partiu da n cial de 

uma mesma imagem impressa repetidas vezes compondo uma Unica 

i magenL Para tanto ... reduz o tamanho das matrizes e passei a 

compO~las em uma Unica f lha de pape _, conforme a s6rie HDu

ble de c rpo" (nQs 1 e 2l. 

foi a partir de uma dessas matrizes que iniciei as 

imp essOes erogr3ficas~ A curiosidade evou-me a copiar em 

processo erografico uma matriz recem gravada como prova de 

esta o" 

E a partir dai que se da uma grande mudanca no meu 

de trabal o e que? conseqUentementer determinaria to-

do urn metodo de cr at;8o .. Irdc ei 7 ent5o/ a gravac3o 

trizes para a impressao xerogrSfica .. 

de rna~ 

Essas matrizes deveriam ter pequenas dimens5es em 

as do v dro de exposicao da maquina reprogr3fica; 

pr me ras mediam 20 x 20 em. Deviam ainda ser de madeira 

cla a e? antes da gravacao# eram prepa adas com uma tint a 

pre~ preta (nanquiml em toda a superficie de grava Ia. Esta 

para~ o da matr z com preto e usual nos processos tradicio~ 

na s de xilog avura? sua funclo e perm tir que 0 g avador? a 

medida qu tra alha a madeira, perceba~ atraves do contraste 

da superfic e/escura com a area escavada/clara, as 

que promovem na imagem,. 

solu 05es 

F o i ray s a esse re urso ue pude obte c6pias era-

graficas 

A 

e matrizes g avadas em madeira~ 

matrizes elab adas a seg ir ive am como princi~ 
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p l finalida e abrange em dimensao, toda a area disponive 

de le tura da copiado ra, alem de trabalhar com um tamanuo 

paddio que facilitasse os p ojetos de ampliacao e redw;:ao de 

c6p as; para isso 7 elaborei matrizes nos formatos das folhas 

e papel usadas comerc i almente pa a t abalhos de fotoc6pias 

duple oficio, carta, duplo carta etc .. )., 

Com tempo, esse empreendimento se mostrou desneces-

sario,., pois jB comeyava a e aborar as rnatrizes-colagens-"' rna-

t i es const uidas po r c6pias xerogrBficas das matrizes ori-

ginais de madeira, que chamei de matrizes xerograficas. Com 

ude utilizar matrizes de madeira maiores 

que o vidr de pos <;:ao da copiadora, pois podiam se 

piadas em partes oster o mente# reconstruidas atraves da 

colagem .. Essas, por sua vez/ foram reproduzidas utras 

copiadoras que permit em c6pias rna ores_.. porem nao aceitam 

o iginais tridime s onais~ 

partir dai"' tenho detinido coo procedimento para 

as ero/x grav as do s t pos de rna r zes: as de madei a 

a ada e a olagem de c6pias e mader-a gravada- a rnatriz 

X o ra a e a mat i z xe ogr-3 i • Muitos trabalhos s6 

deram ser ealizado ao passarem por estas duas etapas, como 

extu a 1; 1 (nQ 33)
7 

e outros~ 

0 ta a ho das rnatr zes representavam mite ao meu 

traba ho come a am, entia, a serem el bora as em varias 

imens5es~ 
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() ue vinha se perdendo nas 1rnp essOes xerogr3ficas 

e a o registro dos ve ios da madeira~ Essas mar as/ que ca-

racte 1 zam a i logravura e q e, em processo tradiciona de 

rn ressdo manua / sdo se p e registradasp por mais sutis que 

sejam, na mpressa xerogr3f ca, niio fereciam contraste 

varredura do arro 6t i co da copiadora~ 

Essa Lim taclo permit u uma serie de reflex5es 

o m€todo das xero/xilogravuras na busca de solucOes~ 

sobre 

l press a o em X e o e xi logravura ocorre at raves de 

principi s diferentes, mesrno Q and 

de madeira. 

usamos uma mesma matriz 

() reg i ro a imagem no papel em processo xilogr8fico 

se da por co tate do papel com a matr z., tendo como veicu o 

a tint a co ocada nas a rea em re evo dessa matriz~ 

as xero/x 

process 

rida par 

g a uras""' a 1 p ess o xe ograt ca se 

otogri!fic e o que ne a imagem que e 

o pape e o con raste de clara e escuro~ 

No caso 

faz por 

transfe-

A imagem g ava da esultante da rna t i z preparada em 

a xero raf a/ a sol t;Bo da 1mpressao xi logra-

t ca~ Outro elemento que contribui para a identificacao en-

t e xe o e Lo avur a e a cor pre a na irrq::~ressBo; tanto um 

ua to o ro proces so sao pass vei s de efetuar c6pias em 

co porem o pr to est a/ de cer-to modo.!" incorporado ao 

ve so expressive dest a duas prepa-

da atriz e fundamental pa a que a imagem ravaca pes-

ser l da pela milqu i a, nao palo e l vo esultante da gra-



vcH;3o 7 mas sirn pelo contras e produz do na rnatriz 

g avar;Bo,. 

0 que a mBquin a n§ l€ e que a impressa 

1 5 

oor essa 

tradicional 

regi tra ~ pois trata-se de relevo ~sao as 

riz j8 traz em si~ 

cas que a ma~ 

A ntencao prime raF que se man ve como u d s eixos 

principais desta pesqu sa - o e tudo da linguagem iLogr8fi-

ca- via-se ameayada pela lirnita §o em retirar do materiaL 

usado t da a sua qual idade expressi a~ A sotuy§o encontrada 

foi a preparacao da matriz de uma forma semelhante a da en~ 

t nta e para i ress ao na gravura e metal~ Est a caracteri 

a se por p rmitir a pressao da i agem que e concebida 

ba xo relevo na matri z; para tanto 7 a tinta e colocada e de~ 

poi retirada da superficie_., enquanto a que ficou nas areas 

em profu d 

Pa a qu a coo 1 a ora pudesse fazer a leitura dos do is 

planos da matriz com c La eza.., trabalhe om tint a oreta e 

branca; a ase de agua/ na prepara 8o das matrizes~ Em or-

me ro Lugar ff com i ha fazendo, cobrindo a superficie da 

madei a de preto e depo s gravando. Apos gravadar matriz 

receb a a tinta ranc a em to a a sua supe fie e queF poste~ 

riormente/' er retirada do primeiro pla ff deixand nova en-

a super ic e preta a most a permitiodo que a tinta 

b anca penetrasse e q al uer rna ca - p oduzida por fer-ra~ 

enta ou nBo ~ que a made ra possui sse~ 

om es e re ude finalme te foryar a impressao 
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0 

em relevo.,., em t as as suas sutilezas, atra es de um or 

so fotogritfico, Todas as g avuras da ser e uGestos e t-1arcasn 

(de nQ 22 a 3 

de matriz. 

sao esultante de impressOes com este t po 

A partir do momento em que foi possivel esse 

os veios e os n6s a madeira pass am ter 

import an a no crit$rio de escolha das matrizes, tornando~se 

elementos e pr ss vos e compos cionais das rna gens elabora-

das. 

E o memento em gue se ver ica urn sal to qualitative 

no ma nitrio das Xilogravuras Secas 7 ecorrente e asponsa-

ve por uma mudanca de i o nos o ocessos perceotivos de ate 

e tao, Digo decorrente e esp ns el pelo fato de que propd-

itos exp essivos e soluG5es plitsticas oco rem simultanea~ 

me te nas stan ias da razao e da intuicao, do fazer da 

etlexao. 

s rna rizes per em a dimensao {as menores he gam 

medi 1 5 X 5 em) e gan am expressividade. as peguenas 

p anchas de madeira desca tadas ou por nds 

eios us amente o e pro ur ~ ou por a terem sido usa-

das e recebido marcas de prego e 

tem o" 

rachaduras pel a d 

Estas ma as sugerem imagens e a g avacao segue um 

est mu l propo ionado por elas: sa marc as 

sobr o f ndo ne ro em uma g ande economla de recursosw 

A medi que o repe t i de achadas se 
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ma nova mu a ya no imag nitrio das Xilogravuras 

Secas 

A ar;ao do tempo vem to nar-se a protagonista das ima~ 

o t:o na visivel a madeira~' oat de gra 

var e i ar de se fisico e to na~se mentaL,. 

s p imei ras g ravu as da serie '\Tempo sao 

resu tantes da impress§o de matr zes a pen as preparadas em 

alto contraste~ 

0 empo eo pr1 cipal recurso de gravacao e sua 

sobre as matrizes e provocada,., a medida que me limit a acu-

mula~ as sobre o tel ado para que recebam sol chuva. A 

eco om1a de recu sos agora se radicaliza e abandono defini~ 

tivamente goivas e facas e tenho o tempo como terramenta de 

g a 

s ma rizes to rnam-se image s e de xam de ser,., oor-

t nto,. apenas suportes ra c iac o de imagens 7 adquirem u 

c a a e objetu L~' mas n§o perdem suas q alidades de mat izes 

or er m pass veis e imp ess§o exa amente eoetivel~ 

0 nteresse po elas nao se imita mais apenas a tex-

t ra do ptano impressa mas tambem il forma em que fo am e-

co tad a c n s gravuras HD rmente I I I e IV,, (nQs 56 e 

57 ff 
!!La caH 38) ? "Pi midei' (nQ 46) e HD sco;; (nQ 52) . 

Algumas matrizes de madei a c mp nsada ao rae harem 

brem~ e em tan s de te turas em v r os sentidos como as 

g as x ur I e II" (nQs 33 e 3 )? "Subterr§neo 

b) 7 Q 40 e "Fontana e eland s r 



presas ocasionadas pela baixa qua idade da made ra. 

sao essas pe uenas p anc as de madeira compensada que 

apresentam dados novos ao orocesso de desenvolvi-

ment 

Ao racharem revelam 7 a em da texturaf as cores pro-

pr'ias do materia; o relev nBo se limita mais apenas a dois 

planosff e e e formado por inUme OS p l nos decorrentes das 

ascas/ da deformacao e cortes do mater al~ Portantoy as co~ 

res da mad i a e s valores r8f cos resultantes da sua tex-

tura expbem uma grande riqueza de elementos que a preparacao 

atr·iz poderia oc ltar; deix en ao de promove quaLque 

ayao sobre es as matri esT lev nd -as a serem impressas e 

sua cor n.a uraL .. 

Nesse momenta? e seu carater objetual que n vamente 

dete mi a e 1 duz a a-?> 1 
L ' ude no p ocesso criad a arao do 

art sta se az pel nao ar ~ L e " ca unicamente a c iter 0 v' ' 

da m quina xero op adora a transforma io o objeto em 1ma-

gem, 

As eflexOes ue d ssa expe iB cia decorrem fecham as 

series de Xilogra uras Secas~ A transgress So da linguagem 

xiLogra a estoura o limite das x1logravuras~ 

A ar ir da ui # as gravur s resu tantes des as rna r -

ze de - e apesar de ade1ra ganham valores e sintaxes d s 

l guagens da gravu a em meta e da fotog atia" Tornam-se 

magens de olu 8o requint da? pe a inve ao dos co t as~ 

tes ff' em opo ilo qua i dade sea e pr iva da x g avu~ 
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ra t adiciona 

A made a protagon sta mostra sua prOpria beleza"' 0 

talmente desp jada~' dei andover sua alma~ 



2-

A IIMPRESS.;i!(O:: 

DESCiRI DAS IMAOUINAS 

Na erogra ia, cada cop adora pass i caracteristica 

espe iais~ Adequadas mu to casas, e as v§o desde as por~ 

co rocessa or de ima ensr re ursos de software de edltora-

a o e e r n i c a com criacio ae efeitos especiais, f ndos 

dist e rodu do de ima ens em gat v 00 n ertidas 

e a c mb nac§o de dois o igin is em um s , al~m de z m_f' que 

a 400 sabre o tamanho o iginal etc~l * 

er inu t l star aou as d ve sas m ouinas ispo-

VelS ercado? s as ma s c muns, portant , que a este 

rabalh tetessam encontradas em q aloue e j rio 

co e esmo as a s m es sa be veLozes.., chega 0 

o r e a copindorrr lancada no Hr~si cl 

na Fo ha de Sii Paulo 0 7 e eutubro e 
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gumas a fazer ate r- nta c6pi s por inuto~ 0 aue define/' 

0 m_" a qualidade imagem xe ogrdf1 a e nUmero de pon

regu-tos po po egad algu as c egam ate a 400 - e a ooa 

la em da mAq 1na feita por tee icos especializados~ 

As cop ad ras que utilize nas Xilogravuras Secas fo-

ram a mais com ns 7 encontradas em qualq er cas a cornercia 

prestadora de serviyos de fotoc6pias~ 

A pr n pio 7 foi usada a 3510/Xerox, que ja me per i-

tia expLo a os principais recursos de intere seem toda es-

que sa os re u sos de arnpl ay o e reducao de o gina s~ 

A ai ria da c ado as oossui dispositivos de redu~ 

y§o e a pliac§o com per entua s pre-ajustad s para taman o 

padrao (p exemolo: tamanho carta 7 d plo cartar e assim p r 

on orrne aman o d papel tornecido pe o fabrican-

te) em papEis de c6pia utras a resen a /' 

oss b lidades de variac~ de percen uais pa a o ca~ 

s do o ig nais as c6pia q e nao se a equ m aos padr5es 

o nou OS vel a execuca de rna izes 

em aman os ivers s e sua ampL1at:;: o ere u Bo~ 

si ilidade toi t a alhar c m os 0 r percentua 

efetuando o es nos riginais; amp iar 

zir reduc6es 7 amplia pa t ndo de reduc6 s e 

v c -v sa/ obtendo corn isso c6p as de dime sOes diferentes 

as pa ronizadas~ 

0 tra possib 1 ad e plor da 0 a da re u agem do 
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tone para obte 9iio de c6pias mascaras acin entadas) 

matsesua (mu tas ve-zes de um preto n e so jjaveludado"} 

omo n.as ravuras "Miles I 1
' (nQ 6) e "Miles II" (nQ e 

ou as c6pi as q u i l poster o mente em colagens~ 

as co lagensf a enfas e se de ustamente na possibilidade de 

dif rentes valore d c nza mais claro ao preto mais in~ 

ten so ~ como nas compos i cOes da pr meira serie 

nos trabalh s 

1 1 ) y nQ 3 
7 

"Ferrei a" (Cornposic5es 1 e 2) (nQs 

1 e 1n., "0 Feio" (Composic es 1 e 2l entre 

o tros? culm nand na grande colagem "Mi lesH (Composicdo 2) 

(nQ 0 , ond uma ni ca imagem e o mOd Lo da composi Eio_r re-

tado de exercic o obsessive de acumulayao de c pias i e-

rene adas pelo t manho 7 c r-te e valor tonal~ 

ALgum s d ssas experii§n as fo am realizadas com ma~ 

q ina si i ares das rna ran~ 

s i fe encas s resul ados, A mai r lim tac3o 7 no caso da 

cop ado a 35 0 Para a s xe o/xi Logravuras 7 esidiu na d me -

sa do a pel do q a e a bas e ida r has de tamanho maximo 

de 28 43 em ou bobi na com argura ma ima de <~ 
~~ em~ 

I . 
-~em da mens ao do a pel de c p a, a dimens3o do vi-

ro de or1 i ais (ta bt§rn chamada placa de exoosicBo de 

ginais) se p esentou como l i tadora para copiagem das 

colage s d maio es dimensOes,. Par tanto_, cooi do a 

2510 erox a mais apropriada~ 

A X r X 5 o e P m ra cooiad ra e gra des do u-



me OS e lantas de engen ar a e pr cesso xer grBfico La -

cada no merca o b asi Lei o~ Antes dela 7 usa a~sef' para t a is 

he iogrBficas c m papeis pereciveis e sensi-

ve £ a l u como reve ad res q imicos~ 

Essa cop ado a f z impress5es em papel comum 0 

tros tipos/ tais omo papeis especiais para desenho de pro~ 

je s 0 ge al,. porem se melhor desempenho oco re com 0 

uso de pepel comum. 

Meu gra de interesse em utiliz&~La as xero/xi ogra-

vuras se deve a sua ossibi idabe de trab lho com originais 

e papE:is de c6 ia de grandes dimensOes@ A 2510 tem a capaci-

dade de copi r e pape s de qualquer taman o entre 

e largura e 28 a 3 etros e comorimento~ Com eLa 7 

pube bter rep oduc6es as m trizes xe ogritficas maiores,.. 

po endo,, a m smo.., ed til las~ sso ep esentou um avan o 

ual tat v eu trabalho m OS li~ 

es de d mensao da gr v ra radiciona 

h mo matriz xerogr~f ca ~ oLagem esultante da jus~ 

tap s G o de v~r1as xer c6p as de mat izes xilogr~ficas. Em 

s o de mpressao tradic uma matr z mad 1ra 

ness s mens6es de eria ser const uida e gravada, sua m-

pressao s6 sera po sivel de forma ITHHlUaL~ 

u dado sign i ativo nesse modo be trabal 0 e q e ~ 

mu tas veze a de um or i i a l be made ra peque 0 ( 1 5 X 

1 5 em) . Usa do u a c pi ado as~ foi possiv ampl ar s i 

at am t e a magem que, poster ormente m ntada em c -
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r sua vez 7 ser copiada na 25 alcanyando 

andes d imens5es., 

0 Lim te apresentado pela 2510 eo da espessura (ape-

nas rnm flexibil dade do original par cOpia, a q e eli-

m1r1a qual que possibilidade de copiagem diretamente das ma-

tr es de madeira., Po em, c m as pequenas matrizes? o resul-

tado e dos mais satisfat6rios em qual dade? 

boa quaL i dade tam bern nas amp l i a<;:oes. 

0 que per i e 

A.s fotocopiadoras ao pro etadas e aper eicoadas de 

acordo com as funGSes que execut m em maior escala, no ser-

vico c me cial e em e presas. Nem semp as copiadoras o as 

se r stam ao tra atho 0 tis a~' cabe este 

nessas ooderosas ado a pass b L dades e vantagens que 

norma mente sao po co expl ada 

Um exe plo e a copi dora 505 Xerox~ Pr ietada prin~ 

cipal ente para faci itar trab ho em grandes qua tidades 

6pias f est a m ui e ca az d exec uma mai r va 

dade de per 

Com ainel de nt ole sofistic , possu ndicador 

de men ag ns para orienta~Bo do operador, al6m de m sistema 

de ec i c ulat;Bo au tica de or gina s (de ate 50 originais 

por ve )Fa imen ad La eral de 

ser al ent da manu a lme te eto sob e 0 

ai:S~ Seu s tema de arnpli ao e redtH;: 8 

em percentu prt§-aju a e va , a e 5 • 

c E:m de PO SU a acte s ica 

vid 

varia 

Cop 

podeodo 

de 0 

aioda 

orig ~ 

e141%a65 

o rnulilrio 

ic ona s p 
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gramitvei s como nserc§o de capas, inserc§o de ol as edi-

ciio sele iva de c ias. Equipada c m tr~s bandejas 

a 0 comport a ate 2.000 fol s em sua bandeja p incioal e 

p d m se r ut i z dos a oe is oe dimen 5es ariadas entre 0,5 

X 25,5 m e 28 43 em., Poss a in a uma bande_ia de al1men~ 

tac8o rna ual de papeL pa a fol as avulsas esoec i l ara 

out:r s pa s, como os ma s enco pados, papeis de pouco peso 

e transpar€nc as~ 

Ap sar de todas essas possibil dades - que, mo po-

emos bserva sa direc onadas aos ser os come c a s 

q e rna s e int tesso ness a piado a, e o e resultou no 

gra de u d a em me u a a ho, e a qualidade da imagem de 

ua c6 as . contr s eLev do em pret e fo 

u men eu u 0 para a impr ssao das mat izes nao prepa-

r d a s c omo a s que s u l a ra nas rav ras il Semente I " nQ 7 

r a l ( nQ 4? ) " D l sco ( nQ 5 ) H 

D 1 s A e ' p / 
~~ 1 

;:;;,' e 5 ) e Te r r a " ( nQ 3) /'t ' 

E s a maq na t 0 u 0 5 i ve L ne s as g ravu ras f dev do 

u uat dade de imagem,., a u cac o 

um p et nt nso_., a o pela a ert a da mpa no momento 

cop agem. 

am utilizadas/ aind na ed1c3o de Xilogravuras Se-

p a oras unto 5 B e M ta D 225 Ass m co-

mo a e ox 5050, essas c p ado as possuem gran e versat i l ~ 

ade na s co e nda 

alguns o tr s ecursos que fo am U e s o me En-



re e es"" esta ste ino de 

erve pa a La rear ou es u ecer a c6p1as" ua va tagem 

em r um maior controle da 

e s dade do reto nas c6pias., 0 aLor de exposir;:8o pod a 

er alter do por me o de te Las de a}uste de exposicBo em 

seu paine de c role: para ti ar c6pias mais au-

alo F par a c p1 s ma s escuras# reduz~se 0 va-

lor" Com e se dispos 1: i vo, foi possivel obter bons result a-

dos de mat izes x rog rfific s montadas com reduvao que,.- pelas 

caracte istlcas da 

0 ns t r" (nQ 

i magens carec am de maior defin caor co

e 'Noturno II" {nQ 24), 

i z ami:H?m algumas experif!incias com c P a em u s ou 

tr§.s cores m s s copiado as~ A incip o,.. a enas sobre-

pus core e mpres sao de uma mesma image por 

exemplo_# a pres ao em er el acres i a de imp ess§o em 

a ut s e o vt:'f"" elh co urn equen de lo amen o de 

t ro ~ 0 ras v es# t l ze a u 

c p r u or ndo uma u co i a um 

r ginat a 

com u a impre 

s n rc almen e p raj' pos erio comb ina 

em co exat mente na Brea e clu da da 

0 resultad ma m gem em du s u t es cores; omo 

no roc ess xiLogr co tradicional~ 

Nas X togravu as Soc essas f gur m 

p nas c mo "nrov s de s t a o '' qravur em ase de e ecu a 

em est d nao definit i 0 para edic;:§o)f' pois acres n am 

al res ess c 1 s a pes uisa co 0 um odo 7 e p de iam 



----------------------------~---------

1 

mo er urn desvio das uest6es de interesse que m prop s ex-

plora 

eu teresseF como expus anteriormente 7 pa tiu da 

i Lografi a adici na que tem, nos va ores do p e o e bran-

co, sua e oressao mais se s ve or gravada apa ece com 

a g ravura j a ones a e na obra de a guns gra ado~ 

res ocidentais o o Hekel, Picasso e Goeldi. Vejo nas cop1a-

do ele omo nfo 2255, que possuem unidades 

de rev La9a cores - oorem nao a eproauy8o da cor real 

o o ig nal ~ uma gra de semelhanca om os principios da 1m-

pres Bo da grav ra radicional em co es, e e sob este aspec-

t q e a m i nteres sa~ 0 l m te que essas o iadoras ap e-

sentam ao traba no do artista eside na pequena var eda e de 

o es de tone que elas util zam e, muitas ezesff na impos 

sibil dade de vari cEio dos val res que!' OS sistemas d 

a 1 e expos i Oy unc nam bem c m preto 7 mas om corr 

s mel ores resultados sao ma1 d fi is de e obter~ 

A i da a i_ e ex eri~ c1a, tr balhei com 

e qual i a e e cor s o fe e s, e ainda com a impress o xe-

rog a 1 a s b e 1mpressao em o f~set~ Em eso c1a J' as 

ncia d co 1 a gem s b e off-set, ev i o a auali ade dos 

esu ugerem u no 0 aoerfei oamento 

oes es u sa n sent do das ova oss b lidades gra as 

e de associaca uma e apa 

p ste ior~ Por n3 se nouadra em ao coroo finaL de X lo 

ecasff nsid mento aut6nomo d n r do oro-
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c ss a ce do e a ten ao e ref texa pa t cu 

0 ta do a ri unto 2255,. esta tem ainda disoositivos 

de el min::H; o de o d as escur S 7 exe UGtiO de margens e pro-

duz Opias na dimens Oes que var a me 27)' 

x 43""1 emf t abalhando c m papel cornu a 

em 

s pape s esp -

c ais ermite melhor desempenho quando men ores dimen-

s es 

Os a tistas que pesquisa am a lioguag m xerog Bfica 

tiveram co o principa at tude a interfere cia pro esso 

de execu 5o das c6p as~ Dife entemente dos p ocessos t r a i-

cion is m qu OS rocedimentos e impressa s6 

repe em ou inte pret m o tra a ho exe u a o na mat iz_., ax-

rograf a permite prod zi imagens - diferen iadas das da 

t r i omento da im ressfio~ 0 resultado e a transfor a-

a i mag e)' com iss / atr bui-se m8quina tambem 

exe aqem e ao s6 ia desta. 

D ntr s m i h s pesq isasj' pr re Limi ar 

ransf rmaca da image rec rso trad ciona e am l i a 

ed c cortes n orig nal ue a m8q ina p de e e tar sem 

aue s in erfira em seu p ocesso de copia em. Houve sempre a 

p eocup cao d cr a;;So da imagem na matriz ade ra_., e que 

5 a transfer ac 0}' at raves da c6pia xe ogre! ica_., se desse 

apen s elas possibi es e traduc o co p 6pr o me o~ Es~ 

ses ites fo m impastos pe a ecess dade de se oreser a~ 

r m s caract ri ti as da age ogrB 1 a~ 

Comparando as gra ras Dor e te III nQ 56 



la- ola' (nQ 61)? observamos co o ess p ssibi ida es de 

amp ac§o e reduc§o - que poderiam se conside adas como e ~ 

tremamenLe L mitadoras em termos de t 

de um gra de economia de curs s comp sitivos/' oro e 

sol c5es pl~sticas alta ente d ve sas, p oduz no cada qua , 

mes par indo de uma esma mat q alidades sensiveis 

partie lares/' sem que se descarac erize a inguagem xilogr3-

fica~ 

Um exe pl da situac§o im te da descaracterizac§o 

? onde a imagem e apare e ravura '~felo" (Detal e (nQ 2 

resuttante e sucessivas 0 odemos detectar 

atraves dos 

mais fechad 

denun i am as 

nU eros pontos brancos as areas onde 0 preto e 

e nas l nhas que se dissolvem em mane has q e 

magens ampliadas xe ograficamente. Mesmo 

sim,. av ra a nda guard as mar as e ortes prod zidos 

pel a 0 va e tacas sobre a s pe f i i e a madeira~ 

Essa se i a uma t r nstorma ao promo ida pelos recursos 

s, portantof ocorrem d vido a acasos 

su t s de p oblemas €cnicos no mome to da impressBo~ sao 

peq enos efei tos" nas c6pias/' alguns tao comuns ue tazem 

parte a Lingua em~ Um e empto as 

pequenas ncha branca eun da m areas concentradas 

m e esu tado da umi ada o papel ecpia;oto ao as 

has fi nas e p e as no sent do em q e o papel corr 

quina, esultado de man has o cilindr as vezes, parecem 

s u as a mag m f n sima inhas ranca e i 



a r i cos tam em no lind o, e outros. 

a e ao a t sta selec onar e aorop iar~se desse 

sos em prove to da sua c iay3o., Na g a ura HPortoH {nQ 

vem os uma pe eita i tegra<;8 entre as pequenas 

b a nc s oca zadas a dire ta na mageml' resultantes 

has de definic8o na i mpressBo e' a esque da da mesma 

dam nte rep oduzidos, os ve os madei a .. 

caso,., o "def<:dtoH enfatiza uma q es ao colocada peas 
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ac -

anc as 

e fa-

ima-

Neste 

Xi lo-

gravu as Seca como co c py§o; o di3lo o ent e d as Lingu ~ 

gens~ 0 reSUL ado 0 de extrema feli dade conceitual e pl3s 

tic a, 

A n a os preble as e a olament de pape 

vocar algu s acidente eli es, como na gravura 

oodem 

M i es 

) J' c as Linhas horizontais a alelas sao resu tado 

pr -

I 1 " 

um d sse a sos e d8 o a gem uma d am ca antes nex s-

ten e _, p oduzidas na at z' mas harmoniza do-se com 

n atiza o" 0 de 

g e-nt e e ement s das duas Lin uagens~ 

Corn r-e ac o ;3 nterferencia provo ada impressa 

nao rna s a identa 

qu nas para pr-o e os co 51 /Xerox te mesmo nas comuns)~ 

po de-se orya a saida do o gi l em e oc ade ma or que a 

r endo # port ant uma ais r :§o e um 

e t da Linhas a i agem or gina 

a OS inte fe ias apresen am u a o novo~ 

emp ar U co,. Qu ndo se abalha co ex-
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per encias s8o quase im OS ive S de se e pet r m e a 

q ina assume de fat parte aa esoonsabiLidade pela auto ia$ 

0 a tis a; ao su verter o us com m da co iad ra 7 acaba po 

negar-lhe s a rinc pal fun ao; a ult plicacao. 

ain a ossivel 7 em erograf a/ ons derar c6pia 

pro zida na maqui a e pela m3quina 7 uma matriz~ 

mu ti L cacao'" Quante a def ni 3o das 

t do o uso das normas convencionadas~ A atitude 0 xeroqra-

1vre e varia e y depende do 

ista u do trabalho~ Datar~ assina e sugerir ou nao 

con ade da mu tipl ca io ~ talvez a atitude ma1s 

rente com o me1o. 

No caso das X ogravuras Secas 7 uma mesma matriz/ima-

gem e u il zada inU e as vezes-"' em diversas composi;:;:;5esy 

pre alecendo 7 porta to 5 a data em que e tas compos cOes fo~ 

ra re z das~ E as recebe a t tulos e o a e itadas em 

p uco exe Lares, as edi 5es ooder am ser efetuadas ~ medida 

ue fosse L itadasp- se osse necessaria a preo upa~ 

espaco ara armaz agem e com a onservacao .. Pod em 

re eber, ainda, carimbo e assinat ra. 

A ustificativa para a pequena edicBo das ies Xi-

logravuras Secas e a de q e se t ata de m t abalh de pes-

ui a e" p rtanto,., experimental~ 0 me po ici namento, em um 

amb geraLr e 0 da p s ra eti a do art s a, segu do a 

quaL s a ass oetura gar a te a au () a e 0 c trole da die-

t r icao do seu abalho"' sen do a 0 meracao auestiio secu -
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Podemos conclu r J' porta t aue quant ao usc- as co~ 

u t s dos seus re ursos gr8 icos e funcionais o-

ram tilizados e sempre om a preocupat;:2io e adequac;ao en 

image g avada rec rso de producio/reproduc~ , en re forma 

bom conhecimento do meio 

explor8-Lo ao max mo e as solu Oes 

rep ogr;§f co possibilita 

odem mostrar-se surpre-

endentes aos ol ares ensiveis e ate tos~ 

As co pi ad ras olor das, que reproduzem as cores dos 

orig nais/ sao lancamentos recentes no merca o nacio a 

ainda mu to rar" as e de serv cos muito caros, A copia ora 

5 51 e ox e um desses mo el s? tern monit r com t ouch 

s reenf' sensi e l ao toque"' que possui 3 microprocessado es 

internos~ usua io pode progra ar a ualidade da c r 7 au

a -men ando au diminu ndo os to s se a os, odef a ndaj' 

n a r o am h o da c a e o oca core art r de or qi-

a i p ret e branco~' chama d ? na te q aero de co es 

ferec d e !' com u c a e a n 0 igi-

n l
7 

o Lugar que quer ol r r e apertar c m o dedo na tela a 

co dese~i ada~ Essa a uina poss i 4 cores; mais ouatro va~ 

riac s e sidade? o que totaliza d ons diferentes, 

m d da, as co es reoresentam salto que fa tava 

er arte; e m itos artistas oassa 

agora a 

Me in ere se p r eL sr dentr da pesq isa Xilog avu-
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i o quando dei e1 de reparar as matr zes 

com pre o e ranee para a imp essao, Fo am p ucas as 

r encias? r~m s ficientes para constata que 0 result ado 

mag em od zida" no caso das matrizes de a pro~ 

ma-se demais do realismo fotogr~ co~ Com isso, perdeu-s 

ot a men e o carAter t ransformado orocesso pe mit ar 

reduz i nd -se ao m es regis ro documenta de urn objeto~ 

A tecno gi avanca e o artista a coloca a seu se vi-

itof' a arte se uti L za dessas possibilidades tE:cni-

cas, pr ncioal ente nos pa ses do pr meiro mundo, nde o fa-

to nao s trata de n v dade .. 

Mi sa se fundamento no fazer xilogr8fico 

er gr21fico a p rtir de ecur-sos de ue di punha. Suas oua-

Lidades de a essibilidade emu tiplicid de foram es im len-

tes des a inteny3o~ Se r a levi no e tar~' de imediatoj' 

ab ang r esta es uisa ate as reprogrdficas co 

po que este alto implicar a refl x es em outras bases q e 

nao as G e te estud n i c i o cor endo o risco tor a lo 

e ta 0 h 0 ~ 0 u con ato mai com essas copiadoras ~ isso 

implicar a popularizac o das mesma ~ forneceria bases para 

u faze ar istic reflexi c n-

l i so e su perti @ncia no universe das Xilogravuras Se~ 
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ANALISE FORMAL DAS SeRIES 

A dose 1 ao dos trabalhos, que chamei Xilogravu as 

Secas. contempla agora a anALise formal bas gravu as agrupa-

do 

omo n az dor" da obr-" opto pela a Bl se fo rna as~ 

soc ad n L s d pr cesso oe riac§o~ Para ta to-" trat;o 

alguns pa am lOS e a 2Lise extraidos das e aoas q e cons-

tituem cr a;:§io artistica~ 

Ente do acao de carate 

e pecit co
7 

indiv duaL e su jetivo" E a e r sulta o e resul 

t ra em uma experienc ia estetica que-" or s a intui~ 

ti a
7 

emoci nal e s nsiv con ece num tempo e esoaco de-

te minados e isso reside ua hi toricidade,. 

Pa a a e labo a::;:ao de eterminada experiencia 



omo bem e pbe Ed ard b at s 1 em tlor e 0 

Crista artista-"' al2m de se co oca om toda a sua oer-

sonatidade_r se v e de meios~ 

it a raves e uma at;8o sica e reflexiva sobre esses 

me os Q e o artista con er-e uma f ma aos o jetos de se 

biente ultural,. Dentro dos me os de que isp6e, est8o o seu 

ace rvo de con eci ento: o re ert6r-io c ltural? hist6rico 

fi los6fico, que the permite fu dar sua prax s p rt e 

ma omada de posiyfio ref exi a e critica de seu tempo; OS 

me i os e c i co propr amente itosr que p ss bilitam pr-omover 

pro e sos e tr ns or-rna a m que a criacao tern origem nas 

diversas matt?rias com a al dal' trata-se do fazer/ das 

tee i a e dos ma er a is; e ainda disp5e 0 artist a de m 

c n jun de dec Oe to mais ou compos it vas de atureza 

te c n - nt f i a/' t a a-se da ordenac5o dos elementos de 

ing a gem q e v ao con f qurar a express vi dade da 0 ra. 

0 art staf 0 at ar sobre esses mel s ' 0 faz de mod 

s mu L §neo e a to do momenta uns ete n m OS outro 

N sse asp ctoF as Xilogravuras Secas umpre sua fun-

r;::kio de estudo sobre u meio de li uagem da arte quej' por-

e d de ro de urn pr cesso de i a a a t s ca~ 

0 ser -s por esta a ~lis j' como se integram e in~ 

teragem ria a e tos tecnicos e lexa 

riTica: m a guns m men osf o faze dote mi us a da 

i g t p u 1 N hel 
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h st6r-i traves d rna deterrninada co rente ou~ 

tras vezes/ uma at tude assumida sugere um modo tecnico, 

Tra alhando de um mod fazer torna~se mais pra.ze~ 

ermitin o um e vo imento ndo sO emocionaL mas tambe 

cr t·ico do prOprio trabalho e refL xivo de seu temp 

cu t a. 

Pa a exempLi icarj' tomo hist6ria da gravu a 

de ma c s elac o de referenc s do repert6rio 

hist6r co e filos6fic das Xilogravuras Sooas. Esto 

s a 

dentro 

enfoque 

de er ina uma atitude o fazer t€cnico e forma quando tom , 

n orre te xpres o ista"' m referenc aL de linguagem xi-

logrBfic ssirn c mo as discussOes sabre problemas de e~ 

dut b·i Lidade t€cni ca e arte estim lam uma atitude rela 

c onada a f n a u l tip ca ao da imagem na c l tura de 

massa 7 qu aca a se configurando dentro dos domin os da ima-

gem e Lo u de elementos omo r trno"' repet -

o e red nd§ncia e/ a i da"' d term1 ando a opy3o por eio 

o de di usEio e imagem mai eticaz~ 

E: atrav s dess es relacionamentos Que retendemos des-

c eve s sl§rie que co pOem con unto Xi ogravu as Secas~ 

0 c n} nto de abalho eu dos sob o titulo Xilo-

ravuras se as comp eende t es si?r e dife nciadas qua 

ao 

to 

rocesso de criacEio da ima em~ 0 e a nao e u a pre u a~ 

ao hi! con Lit 

po endo figurac3 

entre as u s 19 rativos abstra 

e abst acao coe is irem em ma mesma 

ag m ~ sa ''modosH e ravar e m ltiplicar imagens que 
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determi a s con g y final" Est a sim a p eo cup -

ca que orientou a real zac;§o destas se i e s ~ 

Par imos / portanto_F de um m d te nico lgra a.;:aoJ pa-

ra o ce for a e de u a intencao det rminada (d f s§o) 7 

q e ta r i en a s s l c;Oes formais e prooOe novos odo 

t€ nicos, 

A proc ra d espe ificidade da l nguagem Xll gr8f 

com a e cons u r um repert o da gravac;§o na ma 

de r e seu aspect es encialr ez nasce ? uma ap6s a ou-

Grsva-

n2s 3 a 2 ) 

omo em x lograv ra o gesto 7 ao g avar__,., subtrai ma e-

o des s im gen deve rever uma execuyao ao 

i v e s 

Na p r m titude_,. ao gravar 

lleg a a obtencao e r ncos, a super 1c e cava a 

e rna or q e a superfici original ~ as areas negras~ A l i ~ 

por-as da compos G8 Cl e configuram a magem a on ecem__,., 

tant as ilr as nao tr·abalh as: e 0 que se convene CHiOU 
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chama 1 ogra ia 2~ 

Den ro da cons tel yao d 

ligay§o com a xi log a ura trad cional 

m t rmos formais. ~ a tradic§o figu at va e pression s a 

grav ra em madeira que e impOe~ 0 imag nar o da s r e 

epres ntaydo de ros osf faces masculinas e gra es vista e 

en e e ma so or., 0 processo de ria~ao dessas ma ens 

egu (de forma nao p rooosi at" a p in pio) o caminho per-

co do pelos gr vad es xpressioni s 0 n c d 

nto de partid as mascaras africanas e indi 

gena n s 3 e 4 s como +N uges1-ao vao 

e t a a proc r pe las mas aras urbanas contemp r§neas~ 

apr pr a 0 e reprodur;Oes fotograficas d npersonasn b i-

cas e an8nimas nas p~g nas de jornais determinam o epe t6-

o de a gens essa pr meira s r, e d t rab Lhos. 

resu t de imagemr mu to p x mo esquema ismo 

expressi ista_.,- e acres ido de ro re erencial~" de-

e minad pel o cBo -recnica da xe ogra ia~ Sua interfer€n-

cia se faz nesse pr mei o momento""' pelo carater com ositivo 

2 um c t :itu e ao uravar e nrtanto de resnl 

a 1mar m que et' :ine a di cren;;a entre xi op::rav ra 

lografia, primetT a s u p e f i c i iio q 2 

na seg n a. a superficic cavada <0 m ior que 

u r :l 00 :i n a l ( c '2!.1H_?:_n Q Vocabu! rio dos term s 

iio Ca t u do Sui A r t is { 3 ) 8 ~ 3 1 5 } . 
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or ela etermina o: multiplicat;Zio, am ayfio e reduc§ 

A partir do mornento em que esses dados e linguagem 

xerogr3 ica passam a agir no dominic da imagem, 0 referen-

ial e press onista sofre interfe en ia e pro uz ambigUidad 

e ou-

tra carr nte es etica,.. o movimento pop? oue tern ua ar e ba-

seada na mage-n produz cas em massa e que se uti izou da 

repetic3o como elemen o de composicBo c mentando urbanidade 

e c sumo .. 

A amb gGidade de significados que aqui se esboya de-

senvolve-se e raus d feren iados, em todas as ser es de 

gravuras~' e traz a questa oue permeia odo este 

no seu carater uestionador e cr o~ ELa e de ermi ada pe~ 

La ins peravel dial6t ca do moderno~arcaico, ri itivo~ 

cnol6gic , do tazer artesan gravar do elemento-

mec:lini o repetir em Ltiolicar)~ 

e if mos, nessa primeira s~rie, um eco omia de 

recu sos p lo t atamento da imagem ra ada c ~ 

e em en o a s e repe ido. e emento de namism e deter-

inado pel s gra ac5es de c nza, e fatizado em alguns traba-

L ho s com rrei ~ 1' c m sic§o nQ 1 ' e HMi es" (Com~ a J 

POS i a 2) (nQ 2 ? s oss veis g a cas ao novo moao de 1m-

press8o, p tanto? na 0 sao s6 OS alt co trastes se faz:em 
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presentes nes a se i mas as g a a Oes com em 

com ar as de pretos e brancos~ 

Essa p imeira s~ ie ~, portanto, figu ativa, auto-re-

ere e ( refere-se as l nguagens xer-o e logr-<\fica e ainda 

a multi Lica referente as 

cor rente ist6ri as de orientac~o op s as (expressionismo e 

art e opJ pela te il:ti c que abo da. 

Gesto e Marcas (nQs 22 a 32 

pla-

nas ue esu t a no negro da gravura finaL. atitude, ao 

g r a va nciona a 0 tencao e uma grafia em negative 

lin as b ancas s bre o negro intenso~ Nessa s€rie, o suje to 

a rep se ta~ao e 0 gesto gra aao, d if i c de se 

pols enfrenta a r sistencia da made ra que eve ser o tada, 

sto mesm , d~ a linha ou forma i te tada uma 

isualidade e pe a 

com a c li rat a grav 

perfei Oes da rna e a 

ua refe enci 

Emxito 

Em al umas comp ndo 

a ap e em os veios, rachaduras e im-

as marcas~ 

h st6r ca emete o amente gravura 

de cinza 

sao 

vada 

con ide 

e erminadas o e l a 

a i or e 

n r prnp rsdto: pea mi:stura 6tica e b a cos e temos 

e c l n z a s . 
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expression sta dentro o as ecto e resgate do carater p i-

m t i vo da grav ra em madei N o e mais 

p ess onista que inte res a ao meu trabal o, mas s m a at tu-

de de seus art istas com relac§'o a at8ria ue emoregam em 

suas ob as~ Na s.§rie uGestos Marcas''r esta atitude deter-

mina uma r u a pelo que pode ser cons derad esse cial na 

l nguage ilorfica4 .. 

Aqui? novam nt e temos a associat;f:io de urn a outra 

corrente hist c a go a 7 com o prop6sito de mais se 

opo r a Primi tivo da xil gravur,a'" mas sim de enfati~ 

z -lo. T ata-se das co rentes da abstrac2io que en aram a ma-

e ia idade o sup rt e no caso a e pressao bidimensional) 

como e emento e ress i ord s 0 eto mais estreito de Xilo-

gravur s ecas com o a stracio ismo das vang ardas ist6ri-

cas se az no nforma l ismo .. Essa cor rente tern suas orige s 

c c i uais no exp es s onismo§ tanto que e cha ada tambBm de 

e pressionismo ostra O~ uerem ser es o td e~ 

as p ogramadasr ara an "' OS ar stas uti zam em 

sua pint ras a er i as que s:§o ou oa ecem niio eLaboradasu~ 

E de G., 

V e 

rgan a que pretendem signitic r~ 

Os inais? as abra Oes/ as ueimadu as~" as 
as t ce aedes, as on usOes e as marcas 
s gn;ificar gasto? a consumpc;§o de uma 
vivida/ com a qual se den ifica a pr ia 

corros5es/ 
prat dem 

exisr§ncia 
exist§ncia 

do arttsta? como homem deste t 
a 6gi a abstrata e inftexivel 

o histdrico/ em 
do sistema raduz 

que 

ap, nt 
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di 
da5 

duo a um rragmento de mater a umilhada e ofendi-

Retorno OS procedimen OS de compos1cao da ser e a te-

de diferentes image s e fragmentos de imagens dentro de uma 

mesma gravura~ s i ageos gravadas oao mais necessitam da 

repet i y§o para Que a lingua em xerogriiflca se impon a; 0 

i3logo se faz presente mesmo nas gravu as result antes da 

impressao de uma s6 matriz e a nda pe a ampliacBoT reducao e 

interfere cias da mBquina~ 

A econom a de r cu sos ovamente faz-se no a ; as s -

Luc5es forma s sao suge idas ela prOpria materia idade da 

a de a e caracterizadas pela madeira/mat~ria; as formas.t' 

assimff nova ente cara ter z m rnadei a!' transf rmando-a 

a av~s da materialidade da xeroc6pia. 

ortanto.t' como caracter s icas principals da 

es r;Oes for ais e est ad abstra 

to/" a a t e enc a e ainda a re erencia a expressionismo 

e infer a s pel ca te eria 

Tempo G avadcr (nQs 33 a 61 J 

Sao marcas pr prias da madeira, 

ARG G, C, T, -1 R bon ; 



das marcas provocadas pela exposic§o do material a chuva 

eo sol por um grande perioclo, o epert6rio da sE?rie 

G avado n" Pequenas pr-anc as? tt'ibuas e paus encontrados tra-

zem em si o te tem ho do tempo e sua a 0 ao sobre o mater al. 

Dan iam uma ut lizacao anter or pe as marc as de pregos, 

co tes"' achadurasr recortes para encaixe etc~ Essa mat€riap 

hi! mu to descar a a_.r exposta ao o e 

imped1ram sua uti izaGao para outros fins# e a rnatriz dessas 

g a vu r a A gravay§o n§o s or meio de ferr mentas? mas 

sim e l a at ude em escolher este ou aquele det lher nest a 

ou naqu La tr z. Che a-sea uma xilog aura sem goiva, fa-

ca ou grav cBo~ o as to de interesse e o c6digo prOprio d 

madeir agora, exp cit nd -se.r sem a nterfer@ncia d s c -

dig OS a rep esen acEio~ 

t o mo ent em que Xilogravuras Secas hega ao limite 

de sua nguagem,. s aspe tos caracteristicos das materia 

xero x l gr8ficas seve efere ciaL para avalia OS 0 

sen do xpressi o amp cao p 0 essada nos termos dessas 

lin uagens, "T po Gravad rn coloca este l mite it medida que 

a matriz ao mais e co ebida de modo x ogratico tradici 

al (as mat izesr di erenteme te das matrizes das d as 

r-1;;. ante rio e f ao ma1s se pres tam a uma imo essiio de mod 

trad anal); 0 res Ltado de sua imp essao erogriif i a pro-

pOe uma nova s axe! ao carate deogra 1CO das se ies an-

erl r s edo in§ncia de uma 

isualida e foto ra 
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Estas Ul mas gravuras, porta to, se ap ox mam ae uma 

s ntaxe ao mesm tempo otogr fica e pr6 ma da a gem 

duzida pela grav ra em metal, pela transforma98o da q alid ~ 

de da nha (ver gravuras "Seme 

H 

Fo tanaqj" n s ' ? e 44 e HPi r§mid de" (Oetalhe) nQ 48) '+J . 

As matrizes ao prepara as revel am uma DOS i b i i a de 

exp essiva da rna e i a raduzida em inha QUO nao se obt€m na 

i ogr vura a icional, uma soluc&o ol st nt?dita or 

toda a sua his 6ria, em seus mementos mais re 

0 que restar nesses Ult mos t abalhos da linguagem 

X log 8fi a e 7 portan Op 0 car3ter exp ess o da made ra co 

mo m te ia~ A sub ersao da xilogravura se d3 a parti o m -

mento e ue a ma eira .. e me o para a c i a ao ;magemr 

r a-se ela prdpr a image rotagonista da obra, expressa 

de modo au o-re erente, seu elo e morte. 

az a sintaxe as Xi lognwuras Se-

ecu s s c ega a seu maxim Lim te .. 0 

a r a e m i O;; na pr meiras 

de antit2cn ca em opos c o ao sen id e assepsia q e o eio 

eLetr -mec§ni o por ventura tente i primir 8 xilogravura~ 

r a ? 
uando analisa HA crise s tecnicas artist 

c cementa a ten e cia m derna de opos ca aos materia s 

conve cio 1s q e 7 podem s ro iment 

co as categor as rad cionais da arte e da qual Xilogravu-

ras Se as e ecorrenc naturaL~ 



.1 9 

Os 6pr os a eriais tr d c onais da arte, diz o au
tor7 sfio postos em ca sa e contestados como agentes 
de pro esso de idealizac§o aue se diz mistifican
te; po isso sao ut izadas as materias ma1s diver~ 

s sfJ ~ 

Ess processo c m a na p etica dadais a do o jet o enco -

trado q e, por sua ez~" e su edida pela poetica do detrito. 

0 encaminhame t tom a do elas Xilogravuras Secas sofre 

f uenc a deste modo de faze e pe ceber~ Este e outros pro 

pertencem de rato a um diferente tipo de tecnica: a 
chamada teen ca do r cola e", que o ant 6logo Lit~ 

i-Str uss ndica como p r ados rimitivos reco~ 

etores'~ e que contrap{Je its tt!:?cnicas sociaisr proje~ 

tadas/ dos ovos evoLuidos. 0 primit vo "bricoleur" e 
um ser pre-so ial, que colhe no ambiente natural 
aqu1 o que l.he serve p ra iver/ acumula e destr6i 
sem is ern mento: prat cando a tecnica do "brico
le r' 1 que e a antitese dado engenheiro/ os artistas 
pretendem sign i ficar que a soc iedade de consumo/ em~ 

bora dotada de te n cas aperfei9oadas/ coloca os con~ 
sumidores na s ua9§o pre-socia u pre-h st6rica do 

omem das cavernas e das flo es as 7 determi ando as~ 

s1m um ext emo de barb~r e a part da le que de e-
a er 

"Tem G ava do 

o JB o achado a uma te nica s ial como a xe ografia, 

t za o ara r d a e ic do mundo contempor§neo~ A co vi en-

i a c s i u 

dustria s e ca acteris ic marc nte da soc edade 

A GA G e c 
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na; a Un ca div s3o pol ti a po sive do mu do pos 

queda dos egimes social stasF i; e tre oobres e i c 0 s; P r ~ 

mei ro e ter eiro mundos coabitam os mesmo espa;yos~ 

Toda cultura e a te c nte oraneas refletem esse es 

ta o e coisa pela c nvivencia de ma ifestac5es que retomam 

ecn cas ''pobr S
11 e v a lores ar a cos e out ras que bus cam as 

tecnicas r cas e val ores modernos~ A inten;;@io que permeia a 

poetica das Xitogravu as Secas c Loca essa 

mpo Grav:ado r" traz uma idE:ia de e:xistBn a em suas 

ma ns eF ape ar des sas se fazerem por meio de 

b et s otad s de va o huma o., Tempo Gravador eff 

or anto_,. ob tua e auto-refe ent s ntese da ooet ca da 

Xilogravuras Secas. 

Anal sadas segund intencao e once cao das i agens 

g a adas-" po emos sinte izar o rocesso criador comum a 

das as se ies,. 

0 trab lho de elabo acao das r vura fin 1s se ue um 

mesmo pr ncipi de pro dime to pa a a a d s s ries, 

Como resu ta 0, sen compos y5es de var as atr zes de urn a 

m s a serie_,.. om ina s. Em algumas gravuras, trate de man 

ter imagem e vari t anho em aue foram impres as; em 

ra r s agan de va OS co binada 

u am n om osicBo fina r vez,. 

po em e co inada entre r sult ndo em uma grande co 

n r cao de magens e a auirindo um ca 8ter monume a L 

o endo ate tor arem~se bjet d uma inst La 



1 

me te na ser es "f"!Siscaras'' ~ m itas dela 7 entreta to, f 

iona so inha s ~ sao OS ecursos de am 

r gmentaydo cas s da xero rafia 7 que regem 

os proced men s das mpos 0 0 as imp essOes 

fe ta exclus va ente pelo r cess 

ere com suas ossibilidades tecni as 7 qua idade ater al e 

ar8ter t for orp de ermina do as solu;; es plasti as 

as image s. 

Re ac o 7 na ap es tavao a se ir 7 as gravuras mais 

signii1 at vas do con]unto Xilogravuras ecasf a raves das 

se es descritas~ 



XILOGRAVURAS SECAS: 

APRESENTA ;i!(O 



ANTECEDENTES: 

DUIBL DE CORPO 



DUBL£ DE CXflPO 

Xil~ravura com 2 matrizes sobre papel arroz 

91 x 61 em 

1985 



1 



~DE CXH'O II 

Xilogravura com 4 matrizes sobre papel arroz 

67,5 x 86,5 em 

1985 



2 



MASCARAS 



MAscARA (Corte) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

37 x 27 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1990 





MASCARA (Composic;:iio simetrica) 

Xero/xilogravura em papel canson 

22 x 32 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1990 



4 



MASCARA (Composi<;So horizontal) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

45 x 20 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1990 



5 



MILES I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

21,5 x 26 em 

Matriz: 20 x 20 em 

1989 



6 



MILES II (Corte lateral) 

Xero/xilogravura em oapel sulf1te 

26 x 41.5 em 

Matr1z: 20 x 20 em 

1990 



7 



MILES DAVIS I E II 

Matriz xerografiea 

33 x 22 em 

Matriz: 20 x 20 em 

1989-90 



8 

9 



MILES (Composiviio nQ 2) 

Painel/Colagem 

192 x 133 em 

Matriz: 20 x 20 em 

1990-91 



1 0 



0 MAESTRO 

Xero/xilogravura em paoel sulfite 

43 x 28 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1990-91 



11 



MEDAGLIA 

Matriz xerografica 

28x43Cm 

Matriz: 22 X 30 em 

1990-91 



12 



T~ 

Matriz xerografica 

43x28Qn 

Matriz: 22 X 30 em 

1990-91 



1,\i 

I 

13 



TEFlEt«::E I I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

28 x 38 ern 

2 matrizes: 22 x 30 em 

1990-91 



14 



Matriz xerografica 

33 x 22 em 

4 matrizes: 20 x 20 em 

1990-91 



15 



FERREIRA (Composic;So nQ 01) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

60x82cm 

Matriz: 20 x 20 em 

1990-91 



16 



FERREIRA (Composi~ nQ 02) 

xero/xilogravura em papel sulfite 

75x101,5cm 

Matriz: 20 x 20 em 

1990-91 



17 



FEIO (Composic;;ao nQ 01} 

Matriz xerografiea 

28 x 43 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1991 



18 



FEIO (Composi9iio nQ 02) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

41 x 28 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1991-92 



19 



FE IO (Compos i <;(ilo nQ 03) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

60 x 100 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1991-92 



20 



FEIO 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

35,5 x 46,5 em 

Matriz: 22 x 30 em 

1991-92 







GESTOS E HARCAS 



TRISTE 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

31,5 x 21 em 

Matriz: 20 x 20 em 

1992 



22 



PCRTO 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

27 x 35 an 

Matriz: 18 x 23 em 

1992 



23 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

26 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



24 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

35x44cm 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



25 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

24 x 38 em 

Matriz: 15 x 23 em 

1992 



26 



OOUIR <Compos; vao > 

Xero/xilogravura em papal sulfite 

50 x 53 em 

Matriz: 15 x 23 em 

1992 



27 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

28 x 28 em 

Matriz: 20 x 20 em 

1992 



¥" ' -. -
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28 



B6LIDE 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

50 x 104 em 

Matriz: 20 x 20 em 

1992 



29 



GESTOS E MARCAS I 

Matriz xerografica 

44 x 26 em 

Varias matrizes 

1992 



30 



GESTOS E MARCAS II 

Matriz xerografica 

96 x 65 em 

Varias matrizes 

1992 



31 



GESTOS E MARCAS II I 

Painel/colagem 

166 x 107 em 

varias matrizes 

1992 



32 





TEMPO GRAVADOR 



TE.XTU'IA I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

49 x 33 em 

Matriz: 14 x 10 em 

1992 



33 



ANEL 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

43,5 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



34 



TEXTlflA II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

32,5 x 21 em 

Matriz: 14 x 10 em 

1992 



35 



SUBTERRMIEO 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

33 X 56,5 9fll 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



36 



PAISAGEM 

Xero/xilogravura em pape1 sulfite 

43 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



37 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

35 x 91 em 

Matriz: 9 x 67 em 

1992 



38 



SEMENTE II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

37 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



39 



SEMENTE 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

25 x 25 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



40 



SEHENTE I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

25 x 25 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 
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41 



FACES 

Matriz xerografica 

40 x 150 em 

4 matrizes: 15 x 15 em 

1993 



42 



FONTANA 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

28 x 43 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



43 



AlRAVel 

Colagem 

75 x 21,5 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



44 



INVERSAO 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

47 x 36 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



45 



PIRAMIDE I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

46 x 30 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



46 



PIRAHIDE II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

46 x 36 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



32 





TEMPO GRAVADOR 



TE.XTU'IA I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

49 x 33 em 

Matriz: 14 x 10 em 

1992 



33 



ANEL 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

43,5 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



34 



TEXTlflA II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

32,5 x 21 em 

Matriz: 14 x 10 em 

1992 



35 



SUBTERRMIEO 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

33 X 56,5 9fll 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



36 



PAISAGEM 

Xero/xilogravura em pape1 sulfite 

43 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



37 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

35 x 91 em 

Matriz: 9 x 67 em 

1992 



38 



SEMENTE II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

37 x 28 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



39 



SEMENTE 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

25 x 25 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



40 



SEHENTE I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

25 x 25 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 
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41 



FACES 

Matriz xerografica 

40 x 150 em 

4 matrizes: 15 x 15 em 

1993 



42 



FONTANA 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

28 x 43 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



43 



AlRAVel 

Colagem 

75 x 21,5 em 

Matriz: 15 x 15 em 

1992 



44 



INVERSAO 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

47 x 36 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



45 



PIRAMIDE I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

46 x 30 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



46 



PIRAHIDE II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

46 x 36 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



--
--"-

;~ 

47 



PIRAMIDE II 

(Detalhe) 



-
----=-

48 



PIRAMIDE (Constru9iio) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

35 x 85 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



49 

\; 

I 



PIRAMIDE II (Evolu~) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

95 x 35 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



50 



PIRAMIDE I (Evolu<;ao) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

35 x 110 em 

Matriz: 22 x 23 em 

1993 



·~II~ 
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51 



DISOO 



52 



TERRA 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

44 x 28 em 

Matri z: 22 em 

1993 



53 



DISCO II 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

29,5 x 46,5 em 

Matriz: 22 em 

1993 

DISCO I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

43 x 28,5 em 

Matriz: 22 em 

1993 



55 

54 

-~~,· 

~~· "' 
.~··,~\: 

' · .. ~ 
-~ 

\ 



l:lefM:NTE I I I 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

110 x 36 em 

Matriz: 37 x 07,5 em 

1992 



56 



I:JCRoiENTE IV 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

110 x 36 em 

Matriz: 37 x 07,5 em 

1992 



57 



DOOMENTE ( Composi Q8o nQ 1 ) 

Xero/xilogravura em papel sulfite 

64 x 50 em 

Matriz: 37 x 07,5 em 

1992 



58 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

96 x 66,5 em 

Matriz: 37 x 07,5 em 

1992 



59 



<XlCA-ooLA 

(Detalhe) 



60 



Xero/xilogravura em papel sulfite 

96,5 x 65,5 em 

Matriz: 37 x 07,5 em 

1992 



61 
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