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Resumo: 

Esta dissertac;ao traz o relato e o resultado do pro

cesso de pesquisa em poetica visual desenvolvido pelo artista 

plastico Ronaldo Macedo Brandao. 0 trabalho teve como 

tema o universo do sertao do norte de Minas Gerais e a pre

senc;a da atividade carvoeira. A relac;§o da arte com a nature

za, da arte com o espac;o industrial e aspectos da arte popular 

e barroca comp5em urn quadro de referencias que dialogam 

com as propostas artfsticas elaboradas: "Suplica" e "Nonada 

Sertao". 
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Introdu~ao 

Este trabalho tern como objetivo a elabora<;;ao de uma poetica de 

artes visuais que se alimente da experiencia de minha aproxima<;ao direta 

de areas no norte de Minas Gerais que tern como principal atividade econo

mica a produ<;ao de carvao. 0 encontro dessa realidade trouxe novas e ricas 

informa<;oes para minha produ<;ao artistica. 

Infcio com urn breve hist6rico de meu percurso artistico anterior a 
proposta que sera apresentada nesta disserta<;;ao, que e composta por 4 

capitulos. No primeiro, fa<;o uma leitura de alguns mementos da hist6ria da 

arte moderna e contemporanea, em que diferentes artistas, a partir da 

experiencia de se aproximarem de grupos com realidades distantes das 

suas, transformam e enriquecem sua produ<;ao artfstica. 

No segundo capftulo, descrevo de forma sintetica minha experien

cia de viagem ao norte de Minas Gerais, relatando as observa<;oes que reali

zei sobre o universe da carvoaria. Este capitulo tambem traz uma analise 

resumida de aspectos diversos da realidade do sertao. 

Em seguida, no terceiro capftulo desenvolvo urn percurso em que 

procure dialogar com as propostas de alguns artistas que apresentam cone

xao direta ou indireta com minha produ<;ao. Este capitulo se divide em tres 

partes: a primeira analisa a rela<;ao entre a arte e a natureza na obra de 

Joseph Beuys, Alselm Kiefer, Frans Krajcberg e Robert Smithson. A segun

da aborda a questao da aproxima<;ao da arte com a pesquisa da percept;;ao 

do espa<;o industrial, tendo como foco a pesquisa da apreensao do espa<;o. 

Nessa parte, algumas ideias ligadas ao minimalismo sao debatidas. 



No terceiro capitulo, tambem discuto a rela~ao entre tradi~ao e a 

presen~a de elementos barrocos no trabalho de alguns artistas contempora

neos, em especial de Minas Gerais. Esclare~o que as referencias e discus

sees sobre os artistas apresentados nao tern a pretensao de ser uma pes

quisa de hist6ria da arte ou de crftica de arte. Elas servem como uma forma 

de enriquecer a leitura do meu trabalho artistico. Assim, as op~oes de obras 

e de artistas sao pessoais. 

Por fim, no capitulo 4 apresento minha produ~o de poetica visual, 

que esta dividida em duas etapas. Na primeira, trabalho com elementos de 

serialidade, repeti~o, que remetem ao espa~o industrial de uma carvoaria, 

o que me aproximou de referencias minimalistas. Compoe esta parte o 

trabalho "Suplica". A segunda etapa e uma grande serie chamada "Nonada 

Sertao", formada por diversas pe~as em madeira entalhada. Nelas, trabalho 

com referen- cias da cultura de Minas Gerais como o barroco, a literatura de 

Guimaraes Rosa e a arte popular. 

Repito que esta disserta~o nao tern a pretensao de realizar uma 

leitura hist6rica ou critica das propostas artisticas estudadas. As leituras que 

fa~o da arte contemporanea apenas tentam enriquecer a discussao dos 

trabalhos desenvolvidos ao Iongo da minha propria pesquisa. 



Percurso artistico - breve historico 

Em 1991, ap6s ter frequentado o curso de artes plasticas na Escola 

Guignard, em Bela Horizonte, minha cidade natal, iniciei minha produr;;ao 

artfstica. Comecei trabalhando com imagens construfdas em espar;;os reduzi

dos de caixas de pequenas dimensoes, nos quais estabelecia uma referencia 

com o espar;;o cenico de um palco Italiano de teatro. Dentro das caixas, era 

instalado um sistema de iluminar;;ao. As cenas eram vistas atraves de uma 

pequena vitrine de cerca de 9x9cm e o espectador precisava se aproximar 

da abertura para ver as imagens. 

Os temas escolhidos para as series eram diversos. Na serie 

"Pan6ptico", de 1992, procurava retratar a situar;;ao de um prisioneiro em 

sua solitaria situar;;ao de encarcerado numa cela. A pesquisa deste universo 

da prisao foi feita a partir de imagens do documentario "Tereza" de Kika 

Goifman e Caco de Sousa 

sabre o mesmo tema. Pro

curei retratar o olhar vago 

do preso que pode estar a 

olhar pelas grades de uma 

janela ou uma porta. Sua 

solidao era mostrada, ora 

na intimidade da 

masturbar;;ao silenciosa, ora 

na sua espera pela passa

gem do tempo. 

0 trabalho 

"Pan6ptico" e formado por 

seis objetos, seis cenas 

distintas. 0 local de exposi-

1 

~'Pan6ptico" 

Cela 3, 1992 
Papel cartao, Jinha 
de a!godao, cola e 

equipamento de 

iluminac;ao 
22x12x12cm 
abertura 9x9cm 



~ao deveria ter pouca luz, pois o ideal seria ter a luz das caixas como unica 

fonte de ilumina~ao. As cenas apresentam tons cinza e negro, mas havia 

uma luminosidade de cor quente que vinda da luz de pequenas lampadas 

encandecestes que sao colocadas dentro das caixas em lugares que permi

tissem a proje~ao de algumas sombras. 

2 

'~Pan6ptico" 

cela 6, 1992 
Papel cart.3o

1 
cola e 

equipamento de 
i!umina<;.3o 

22x12x12cm 
abertura 9x9cm 

Essa serie compunha uma instala~ao que, alem da questao visual, 

apresentava temas ligados as minhas leituras academicas, motivadas pela 

minha forma~ao em Ciencias Sociais, como a ideia de panoptismo desenvol

vida por te6ricos como Michel Foucault. Essa questao era acentuada na 

montagem da instala~ao pela presen~a de uma camera de video que grava

va imagens dos trabalhos e dos espectadores que se aproximavam para ve

los, as quais eram exibidas na entrada do espa~o de exposi~ao. 

Assim, a ideia do olhar vigilante presente no panoptismo e trazida 

para o ambiente da exposi~ao, e os espectadores que percorriam o espa~o 

vendo as caixas com imagens de presos confinados podiam se sentir prisio

neiros por causa da presen~a de uma camera de vigilancia que os observa

va. A produ~ao artlstica converte-se num espa~o que procura aproximar os 
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diversos conhecimentos que vao se somando a experiencia intelectual e de 

vida do artista. 

Em 1995, a serie foi apresentada em um tune! de passagem de 

pedestres sob uma malha ferroviaria e metroviaria localizada na Prat;;a da 

Estat;;ao, area central de Belo Horizonte. A proposta envolveu uma grande 

instalat;;ao que integrava o espat;;o subterraneo ao trabalho das caixas. Estas 

foram fixadas na parede da area central do grande corredor do tunel. Toda a 

iluminat;;ao do espat;;o foi substitulda por pequenas lampadas instaladas no 

chao, que projetavam nas paredes as sombras das pessoas que passavam. 

Procurando destacar o questionamento do olhar de vigilancia cada vez mais 

presente nas sociedades tecnol6gicas como esta em que vivemos, uma 

camera foi instalada na parede oposta aquela em que estavam OS objetos, 

gravando imagens dos espectadores que paravam para ve-los, e em uma 

das saldas um monitor exibia as imagens que a camera gravava. Havia uma 

grande integrat;;ao da proposta com o espat;;o. 

"Pan6ptico" foi exibido em diversos lugares ao Iongo do a nos 90. 

Cada montagem teve um fator novo que aproximava a questao do 

panoptismo ou levava a outros questionamentos. Por exemplo, uma das 

montagens que realize! em Nova York, foi feita numa sala de reunioes do 

LaGuardia Community Certer uma grande escola de nlvel superior localizada 

no bairro do Queens. Os objetos foram colocados em uma parede no fundo 

da sala. Uma enorme mesa de reunioes com 8 lugares integrava o espat;;o. 

Uma pequena luminaria iluminava algumas folhas de papel que estavam 

sobre a mesa. A sala era iluminada pela luz das caixas e desse pequeno 

ponto de luz sobre a mesa. A montagem incorporava algo da sistematica do 

poder e das decisoes que envolvem os gabinetes e o mundo burocratico, 

que decidem sobre a vida dos presos que esperam um julgamento ou uma 

revisao de processo. 

Em 1994, a convite de arquitetos, que organizavam um espat;;o 
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cultural, realizei uma nova serie que se chamava "In-vento". Trabalhando 

com o mesmo suporte usado na serie "Pan6ptico", anteriormente, procurei 

investigar um tema que fosse praticamente oposto ao seu. "In-vento" focali

zava o tema do desejo do ser humano de voar. As imagens criadas remeti

am a cenas de um Iugar de espai;;o aberto, como o voo de um aviao, de uma 

asa delta ou de baloes. Esta serie permitiu uma rica investiga\;aO plastlca 

com o suporte-caixa. 

3 

"In-ventou 

Bal5es, 1994 

papel cartaor cola 
e equipamento de 
i!umina~ao 

22x12x12cm 
abertura 9x9 em 

4 

"In-vente" 
Engenhoca I, 

1994, 
papel cartaot cola 
e equipamento de 

iluminac;ao 
22x12x12 em 

abertura 9x9 em 

Posteriormente em 1996, a arte cinematografica tornou-se tema 

de uma nova serie chamada "Cinema Imagens", construfdo a partir de cenas 

de filmes. Escolhi 12 cenas de 12 filmes e a partir delas criei os objetos. As 

imagens 5 a 7 mostram alguns destes trabalhos. A foto 7 mostra o momen

ta em o vampiro Nosferatu, no filme de mesmo nome, aproxima-se da porta 

que o leva ao quarto de sua vftima. A dramaticidade da cena e acentuada 

pela projet;;ao de sombras na parede da escada. Ja a foto 5 faz referencia da 

cena de um pequeno barco a deriva no mar do filme "Limite" de Mario Pei

xoto. Essas e outras cenas ficaram em minha mente, e o trabalho procurava 

reinterpreta-las com o recurso de materials simples, como papelao, madeira 

8 
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5 

"Cinema Imagen~" 
Barco limite, 1996 

madeira balsa, massa 
epox e equipamento de 

i!umina<;3o. 

6 

"Cinema Imagens " 
Susca na chuva 

1996 
Papel cartao, !inha 
de algodao, massa 

epox, cola e 
equipamento de 

11umina<;.3o. 

7 

"Cinema Imagens" 
Sombras de 

Nosferatus 
1996 

papel cartao, linha de 
a!god2io1 massa epox, 

cola e equipamento 
de i!umina<;ao. 



balsa, cola, massa epox e um jogo de luz que enfatizava em muitos traba

lhos a projec;ao de sombras. 

Em 1997 viajei para Nova York, onde vivi por quase um ano. Reali

zei Ia diversos trabalhos de arte como instalac;oes, performances, desenhos 

e pinturas com tinta acrilica sobre tela. Destaco a performance-instalac;ao 

"Open Eyes", criada em conjunto com o diretor de teatro Paulo Nunes-Ueno 

e que contou com a participac;ao de 12 atores. Este trabalho abordava a 

tensao que envolve o ingresso de imigrantes em um pais estrangeiro. A 

proposta criou um pais imaginario com um idioma ininteligivel por todos que 

entravam no espac;o para vera apresentac;ao. Na montagem uma mistura 

de idiomas como portugues, Ingles, espanhol e japones criava um jogo 

multicultural. Elementos visuals como a projec;ao de sombras e a manipula

c;ao de um boneco enriqueceram o trabalho. 

Na volta ao Brasil um projeto que a muito queria realizar iria se 

iniciar: fazer um trabalho artistico a partir de uma viagem pelo sertao do 

norte de Minas Gerais, um Iugar que eu s6 conhecia atraves da obra de 

Guimaraes Rosa. Livros como Grande Sertao: Veredas fizeram-me despertar 

um sentimento de identidade pela forma poetica com que o autor constr6i 

sua hist6ria ambientada em um universe de grande riqueza cultural e geo

grafica. Recorda que em muitas conversas com amigos artistas de Minas 

sempre ficava a impressao de que ler este livre era como atravessar uma 

ponte que nos levava a uma aproximac;ao com uma identidade brasileira. 

Assim, conhecer esta regiao tornou-se um desafio e iria motivar a elabora

c;ao de uma nova proposta de poetica visual, que desenvolvi entre os a nos 

de 1998 e a presente data e que sera apresentada nas paginas seguintes 

desta dissertac;ao. 
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Capitulo 1 

1.1- Pesquisa em artes visuais: a poetica a partir do olhar 
sobre o outro 

Neste capitulo mostro de forma sintetica como a elabora<;ao de 

uma poetica visual pode ser realizada a partir da observa<;ao de um Iugar e 

de um grupo cultural (etnico ou social) diverse daquele do artista. Motiva

dos porum interesse pessoal, alguns artistas aproximam-se de determina

dos lugares e recolhem uma serie de informa<;5es sabre as pessoas que ali 

vivem, as quais se tornam fontes para o trabalho de construc;ao de sua 

poetica. 

Tal experiencia pode ser assinalada na arte moderna com Paul 

Gauguin, que procurou a diversidade cultural entre os natives do Taiti, entao 

colonia francesa. Segundo Ana Mae Barbosa, em seu livro T6picos Ut6picos 

(1999), a aproxima<;ao de Gauguin efetiva-se em dois niveis. Num primeiro 

momenta em presenc;a dos Taltianos, 

"Eie via, fascinado, a outra cultura, mas ainda a separava 
de si mesmo. Efe evitava ver, nas suas cenas cotidianas e 
idealizac;oes dos cantos e mitos, a colonizac;ao europeia crescendo 
cada vez mais forte. Suas imagens foram tomadas do ambiente 
real, mas o ponto de vista ainda era Paris." (Barbosa, 1999:69) 

Neste estagio, Gauguin ainda poderia ser comparado aos 

etn6grafos ou aos viajantes que faziam registros de habitos e costumes 

dos grupos culturais encontrados em viagens de carater explorat6rio, como 

as miss5es europeias que transitaram por diversos pafses, inclusive o Brasil. 

Para Mae Barbosa, Gauguin atinge outro estagio em sua aproxima

<;ao a medida em que comec;a a valorizar a cultura dos taitianos em relac;ao 

a cultura europeia, afastando-se de uma visao etnocentrica sobre eles. 

1 1 



Nesse segundo momenta da pintura de Gauguin percebe-se a uniao da 

liberdade criativa do artista com os sentidos mais verdadeiros da cultura do 

outro, nao havendo mais tanta imposi(;ao da cultura do artista que observa. 

Para Barbosa: 

"(. . .) a tela 'De onde viemos? Quem somos? Para onde 
Vamos' (imagem abaixo), e iconicamente a vida vista atraves do 
'outro'. Gauguin desiste de si proprio para ser 'o outro'. No Iugar de 
transformar o 'outro' e colonizar sua cuftura, e como se ele desse 
ao colonizado o direito de caniba/izar a cultura do co/onizador, 
transformando-a de acordo com sua propria cultura nativa". 
(Barbosa, 1999:70) 
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Paul Gauguin 
"De onde 
viemos? Quem 
somos? Para 
onde vamos?" 
1897, oleo 
sobre tela 

0 olhar do artista sobre o outro nao se faz isento da visao de seu 

universo de origem, mas essa troca cultural promove questionamentos. 

Atraves do outro, o artista Paul Gauguin percebe as suas diferen(;as culturais 

de forma mais clara, e assim se defronta com sua propria visao de mundo. 

Tal encontro abre um caminho de conflito que pode levar a recoloca(;ao de 

fronteiras internas que irao influir no sentido artfstico da cria(;ao. A visao de 

mundo do artista e ampliada ao se sentir encantado ou transtornado por 

elementos da identidade do outro que ate entao nao percebia. Assim, mobi

lizam-se for(;as que estao em seu interior, afirmando identifica(;6es e dife

ren(;as a partir deste novo mundo exterior . 



0 artista assume a possibilidade de receber novas informa\;6es 

atraves da cultura de grupos diversos do seu. Dentre os diferentes grupos 

culturais que compoem o mundo, ha uma variedade de imagens, ritos, 

mitos, sentidos, habitos, que podem alimentar a percep~o de proximidades 

que nos fazem integrados na condi\;ao de seres humanos com as mesmas 

duvidas e angustias inerentes a esta condi\;ao. A arte se aproxima da antro

pologia atraves do sentido de alteridade. Com a alteridade, afirma-se o 

respeito ao outro, ha medida em que ela propoe a relativiza\;ao das diversi

dades que possam existir entre as diferentes culturas. Assim, atraves da 

alteridade o mundo se percebe multicultural, nao mais havendo uma condi

\;ao cultural hegemonica. Urn ponto de vista desprovido de romantismo 

sobre esta questao nao pode desconsiderar o acelerado processo de 

interliga\;ao economica estabelecido com a globaliza~o que, em certo 

sentido, constr6i uma cultura mundial hegemonica referenciada em determi

nados paises. Entretanto, em sentido inverso no mundo globalizado afirma

se cada vez mais a cultura de grupos minoritarios. 

A troca cultural e uma das a\;6es que marcam caminhos do fazer 

na arte. 0 artista busca o desenvolvimento de uma poetica em sua cons

tante investiga\;ao. No encontro com uma outra cultura, nao se deixa de 

lado a procura de uma linguagem artistica pessoal. Nesse sentido, nao ha 

urn compromisso de documenta\;ao sistematica sobre a cultura do outro, 

mas o artista deve estar informado sobre o tema que aborda, como bern 

coloca o critico e historiador americano Hall Foster: 

"( ... ) o artista e crftico deve estar familiarizado nao s6 com 
a estrutura de cada cultura o suficiente para mapea-la, mas tambem 
com sua hist6ria o suficiente para narra-la. Da mesma forma, se 
deseja trabalhar tendo a AIDS como tema, ele deve entender nao 
s6 o discurso geral mas a hist6ria profunda das representar;ao da 
AIDS. ( ... )"(Foster, 1996:202) 



Na pesquisa para sua prodw;ao artfstica, o artista deve se compro

meter eticamente com o universe cultural do outre. Em certo memento 

pode o artista entrar em confronto com sua propria cultura diante da forma 

dominadora como esta atinge o outre, assim como aconteceu com 

Gauguin em rela<;ao aos natives do Taiti e a coloniza<;ao francesa, que des

truiu modes e costumes para impor sua presen<;a. 

Nestor Canclini, autor do livre Culturas Hfbridas(1998), analisa o 

universe contemporaneo e mostra como as culturas se relacionam neste 

movimento de hibrida<;ao. A aproxima<;ao de diferentes culturas ocorre mais 

intensamente hoje em dia com os movimentos de migra<;ao em diversas 

partes do mundo. Diversos grupos migram temporariamente para outras 

regioes ou paises, efetivando-se uma rela<;ao de troca entre culturas dife

rentes, como ocorre com os mexicanos que se deslocam para os Estados 

Unidos, ou os sertanejos de Minas Gerais que todos os anos vern trabalhar 

nas lavouras de cana de Sao Paulo. 

Alem disso, na decada de 60 intensificou-se a disputa de espa<;o 

social e politico de grupos socialmente discriminados, como os homossexu

ais, os negros e as mulheres. Eles come<;aram a se organizar em grupos de 

identidade propria, o que facilitava o encontro de iguais, propiciando assim a 

mobiliza<;ao eo aumento de for<;a politica. Em varies lugares do 

Greenvillage em Nova York pode-se ver hoje a bandeira multicolorida do 

movimento gay hasteada em frente a bares, restaurantes, lojas, ou em 

janelas de apartamentos. A contemporaneidade apresenta-se cada fez mais 

marcada pela diferen<;a, concentrada em movimentos culturais organizados. 

Assim, o artista se ve cercado de novos simbolismos. 

Um exemplo de respeito ao olhar do outre e a experiencia de 

trabalho do artista plastico contemporaneo Tim Hollis, que produz arte com 

crian<;as de areas marginais do Bronx em Nova York. Eles constroem traba

lhos artisticos a partir da propria identidade cultural daquelas crian<;as que 
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vivem em permanente confronto com a violencia, as drogas e o racismo. 0 

olhar de Hollis, que vern de urn mundo diverse, ajuda os jovens a descobrir 

formas de expressao atraves de urn pensar e fazer artfstico. Hollis e o es

trangeiro entre eles, mas o que ele traz e alga novo que desperta o interes

se de crianr;as com grande carencia de informar;ao. E o que as crianr;as tern 

a oferecer e alga novo, que Hollis desenvolve em uma proposta de fazer 

artfstico. 

Outro momenta de hibridar;ao se da na contaminar;ao entre arte 

erudita, arte popular e cultura de massa, que estao em uma constante 

relar;ao de troca. Uma das tarefas do artista na contemporaneidade talvez 

seja a de ligar sua cultura de origem com outras culturas. Em sua pesquisa 

de produr;2io artfstica, o artista realiza diversas aproximar;oes ou diversas 

hibridar;oes. Como coloca Cancline sabre os novas desafios para a arte 

atual: 

"Ser artista ou escritor, produzir obras significativas no meio 
dessa reorganizar;llo da sodedade global e dos mercados simb61icos, 
comunicar-se com publicos amplos, tornou-se muito mais 
complicado. Do mesmo modo que os artesaos ou produtores 
populares de cultura nao podem ja referir-se apenas a seu universo 
tradicional, os artistas tambem nao conseguem realizar projetos 
reconhecidos socialmente quando se fecham em seu campo. 0 

popular e o culto, mediados por uma reorganizar;;ao industrial, 
mercantil e espetacular dos processos simb61icos, requerem novas 
estrategias. "(Cancline, 1998:96) 

Na tentativa de ampliar o caminho de minha produr;2io, me aproxi

mei do universe cultural das carvoarias do norte de Minas Gerais. Para com

par uma estrategia de pesquisa sabre este universe, baseei-me, inicialmen

te, em uma postura de "antrop61ogo" que observa o outro. Esta atitude 

inicial se respaldava na minha formar;ao em Cienciais Sociais. 

Hal Foster chama "olhar etnografico~' este olhar da arte para as 

diferenr;as dos diversos grupos culturais. No capitulo "The artist as 
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ethnographer" do livro "The Return of the Rea/"(1996), Foster faz uma 

serie de considera<;oes sabre como a arte amplia sua aproxima<;ao da diver

sidade cultural da sociedade contemporanea. Segundo Foster: 

"0 mudar etnognflfico da arte contempor!mea e tambem 
conduzido pelo desenvolvimento da genealogia minimalista da arte 
nos ultimos 35 anos. Este desenvolvimento constitui uma sequencia 
de investigat;oes: primeiro do material constitufdo dos agentes da 
arte, assim de sua condit;ao espacial de percept;ao, da base corporal 
desta percept;ao - mudant;as marcadas na arte minimalista no infcio 
de 1960 ate a conceitual, performance, corpo, e side-specific art 
no infcio de 1970. Assim, a instituic;iio de arte nao pode ser descrita 
s6 em termos espaciais (studio, galeria, museu, e outros); ela era 
tambem uma extensa rede de diferentes praticas e instituit;oes, 
outras subjetividades e comunidades. Nao pode o observador de 
arte ser delimitado somente em termos fenomeno/6gicos; ele ou 
ela era tambem um sujeito soda/ definido pela linguagem e marcado 
pela diferem;a (economica, etnica, sexual, eassim pordiante). Claro 
que a quebra de restritas definit;oes de arte e artista, identidade e 
comunidade, era tambem pressuposta para movimentos sociais 
(direito civis, feminismos variados, minorias polfticas, 
multiculturalismo ( ... )"(Foster, 1996:184} 

Neste trecho, Foster atribui a amplia<;ao do sentido de arte a urn 

desdobramento da pesquisa da forma e da percep<;ao iniciada com a arte 

minimalista, seguido de propostas que pediam cada vez mais a participa<;ao 

do publico de maneira menos passiva. Ha uma amplia<;ao do sentido do 

olhar nas artes plasticas com o crescente respeito a cultura do outro. Ao 

come<;ar a participar das obras de arte, o espectador parece mostrar aos 

produtores de arte como a obra de arte pode ter diferentes leituras, fazen

do-o assim descobrir a diversidade cultural ao seu redor. Ha uma amplia<;ao 

do sentido da arte a partir do seu contato com outras referemcias culturais. 

0 artista alemao Joseph Beuys, durante os anos 60, foi urn dos 

precursores de uma forma mais ampla de pensamento sabre o sentido da 

arte. Beuys tinha uma postura crftica sabre a aura da arte, e procurava uma 

rela<;ao transformadora do mundo atraves dela. A arte para Beuys nao se 



relaciona somente a urn conceito de beleza. Ele abre uma perspectiva mai

or, ligando: cultura, pensamento, polftica e vida. A arte e colocada como 

algo possfvel a todas as pessoas, atraves da qual todos podiam expressar 

seus pensamentos. Beuys aproximava a arte de outras areas, podendo 

atuar, por exemplo, sobre a rela<;ao homem e natureza, a ecologia. 

0 respeito pela cultura do outro, Beuys parece ter descoberto de 

forma quase tragica. Durante a Segunda Guerra Mundial, entao piloto de 

aviao da RAF Alema, ele teve seu aviao abatido, e foi salvo por urn grupo de 

esquimos de origem tartara, os quais trataram de suas feridas com materi

ais retirados diretamente da natureza como gordura e peles de animais. A 

arte de Beuys iria ser marcada por este forte memento de sua vida. Beuys 

fez uso destes materiais em suas esculturas e em suas performances. Estes 

elementos passaram a ser importantes para sua arte, como foram para sua 

vida. 

1.2- 0 olhar sobre o outro marcou as artes plasticas no Brasil 

"A poesia existe nos fatos. Os casebres de a91frao e de ocre 
nos verdes da Favela, sob o azul cabralino, sao esteticos." 

Oswald de Andrade, Manffesto Pau-Brasil. 

Os modernistas de 1922 foram os primeiros no Brasil a descobri

rem o olhar sabre o outro dentro do proprio pais. Assumem uma postura 

de releitura da arte de fora atraves de urn olhar sobre a diversidade cultural 

brasileira, proclamando-se nantropofagicos" explorando em seus trabalhos 

o universe da brasilidade. Esta busca se faz em uma a<;ao de afirma<;ao de 

urn caminho proprio, mas procurando urn dialogo com a informa<;ao que 
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traziam da arte mais moderna que acontecia na Europa, em especial Paris, 

centro da arte no inicio do seculo XX no mundo. Como mostra Canclini: 

"Os modernistas beberam em fontes duplas e antagonicas: 
de um !ado, a informa9fio internacional, sobretudo francesa; de 
outro, 'um nativismo que se evidenciaria na inspira9fio e busca de 
nossas rafzes."' (canclini, 1998:79) 

A procura de uma identidade brasileira pelos artistas modernista e 

investigada por Carlos Zilio no livro A querela do Brasil (1997), em especial 

a artista Tarsila do Amaral, integrante da gerac;ao de 22. Tarsila tinha seu 

olhar ligado ao universe parisiense, mas estava procurando uma "cara" para 

uma arte brasileira. Segundo Zilio: 

"0 entusiasmo de Paris pel as artes de diversas procedendas, 
( ... ) e principalmente pelo primitivismo que ainda na decada de 
1920 era elemento influente na arte francesa. Se para o europeu o 
primitivismo representa uma fonte capaz de /he aportar elementos 
diversos daqueles da tradiqao greco-romana, para Tarsi/a e Oswald, 
ele representa a ado~_;ao de uma especificidade propria a cultura 
brasileira". (Zflio, 1997:49) 

A tela A negra de Tarsila, feita em 1923, destaca os trac;os da rac;a 

negra revelando uma sensualidade brasileira. A artista traz esta imagem da 

memoria das negras de sua inf€mcia na fazenda, e nao de leituras feitas a 

partir da observac;ao de arte africana em museus, como ocorreu com os 

cubistas. No livro de Carlos Zilio esta analise da tela e feita de forma rica 

dentro da trajet6ria plastica de Tarsila. Outra de suas telas, denominada 

"Antropofagia" e feita em 1929, iria batizar a famosa ideia de "canibalismo 

cultural" presente ate hoje na cultura brasileira e que afirma a possibilidade 

de produzir cultura em constantes re-leituras de pensamentos artisticos 

estrangeiros afinados com propostas inovadoras, mas a partir de referenci

as nativas da cultura brasileira. 
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Tarsila do Amaral 
'~A negra", 1923 
Oleo sabre tela 
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Tarsila do Amaral 
"Antropofagia", 1929 

oleo sabre tela 

Assim, enquanto Gauguin tem que ir ao Taiti, Tarsila tem que 

retornar ao seu proprio pais, e dentro dele ao universo rural das fazendas, 

para afirmar um caminho proprio. Zflio comenta as cartas que Mario de 

Andrade lhe enviava, chamando-a a retornar a "Mata virgem". Tanto, Tarsila 

quanto Gauguin eram pintores em busca de uma iconografia propria do 

mundo. Gauguin pintou seu encontro com os taitianos, que estavam indo 

ao encontro do processo de ocupa<;ao e colonizac;ao. Encontrar o outro era 

para Gauguin uma forma de se afastar do grande peso da tradi<;ao da cultu

ra europeia. Ja para Tarsila a procura do outro se associa a procura de uma 

ideia de brasilidade. 

0 olhar sobre a diversidade dentro do proprio Brasil reencontra 

outro importante momenta na decada de 60 com Helio Oiticica, que tinha 



uma atitude antropofagica em seu questionamento poetico a partir do 

olhar atento as inquieta\;oes na urbanidade na cidade do Rio de Janeiro. Mas 

a a\;ao artfstica de Oiticica, que o aproximou da atitude antropofagica, nao e 

mais centrada na imagem pict6rica, como a de Tarsila. 0 artista carioca, 

como outras experiencias das artes dos anos 60, queria aproximar o espec

tador de uma experiencia de percep\;ao plastica. Oiticica tem na arte um 

Iugar para aproximar a vida. Ele procurou levar as experiencias de sua per

cep\;ao da vida para os lugares ditos de arte. Assim, Oiticica compartilha 

com Beuys esta nova presen\;a do fazer artfstico mais proximo as suas 

vivencias, que se tornam motivadoras de sua arte. A aproxima\;ao arte e 

vida e destacada pela soci61oga Maria Lucia Bueno: 

"A manifestar;ao emergiu no infcio dos a nos 60, produto da 
experiencia pessoal de artistas em diferentes partes do mundo. 
Oiticica e Lygia Clarck, no Rio de Janeiro; Beuys, na Alemanha; 
Claes Oldenburg e Eva Hesse, em Nova York. Quase 
simultaneamente empreendem uma passagem das formas rfgidas 

para as flexfveis, envolvendo uma forte aproximar;ao da arte com 
a vida e uma grande Jiberdade em relar;ao aos procedimentos 

esteticos tradicionais. A arte e o ponto de partida, mas a meta 
estabelecida e co/oca-la em contato com a vida. Nesse movimento, 
o processo de criar;ao artfstica passa a serenfatizado em detrimento 

do produto acabado, da obra de arte. 0 ambiente e o espectador 
ganham um espar;o privilegiado no trabalho desses artistas, que 
despontam mais empenhados em produzir novas relar;oes espaciais, 

em instaurar /ugares, do que em gerar novas formas. 0 artista 
p/astico dos anos 60, como o poeta de Charles Baudelaire, que 
perdeu sua aureola na multidao, desce do pedestal, onde havia 
sido co/acado no mundo da arte, para enveredar pel as esquinas da 
vida cot/diana." (Bueno, 2000:225) 

0 processo de experienta\;ao de Helio Oiticica iria ser enriquecido 

ap6s sua aproxima\;ao da favela de Mangueira. Em sua trajet6ria de cria\;ao, 

Oiticica assume alga verdadeiramente inovador ap6s experimentar a cultura 

popular e sua inventividade construtiva em diferentes mementos como na 

constru\;aO de um barraco, na elabora\;ao de uma alegoria carnavalesca, no 

movimento do samba. Oiticica era um artista informado sabre a arte de 
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vanguarda que era produzida na Europa e America do Norte, mas come~

va a descobrir urn universo de produc;ao plastica de valores e tradic;5es 

fortes que estavam presentes na cultura popular da comunidade de Man

gueira. De certa forma, ele afirmava uma perspectiva de reac;ao a urn uni

verso de assimilac;ao excessiva do que se faz fora do pals. Oiticica aproxi

ma-se do cotidiano da comunidade da Mangueira e o traz para sua arte. A 

importancia deste encontro e assinalada pela artista Lygia Pape como fun

damental para o pensamento artfstica de Oiticica: 

'~ partir daf, ele descobriu um outro /ado da vida. Ate aU 
era apolfneo, trabalhava no atelier com aque/as cores, aquelas 
teorias, de repente ele entra em contato com o espar;o dionisfaco 
mesmo, e descobre assim o mundo, o corpo, a vida, o morro, o 
samba, tanto que vai estudar, tomou aulas particulares com o maior 
passista da Mangueira, o Miro, para poder participar dos desfiles. 
Virou um passista por estudo, trabalhando mesmo, e comer;a a 
realizar uma serie de novas experi€mdas. Af e que surge o Parangole, 
que sao aquelas fu/gurar;oes de cor, onde tem texturas, uma serie 
de coisas . ... Ele extrapola o conceito de obra, comer;a a negar a 
pintura, porque a pintura para ele agora sao fu/gurar;oes, sao 
relampejos da cor, da cor sobre o corpo que a usa. Quando da 
grande exposir;fio na Whitechapel, Helio usa as suas vivencias do 
morro, nao ilustrando, nao fazendo barracos, mas utiliza aquele 
neg6cio de pisar na agua, pisar na lama, andar no escuro no morro, 
o chiado da pedra, quando se pisa. Ele incorporou isso tudo e fez 
uma grande exposir;ao partindo desses elementos, foi uma 
descoberta. "(Pape, 1986:68) 

Oiticica queria colocar a produc;ao de arte do Brasil na discussao 

internacional, mas a partir de uma referencia cultural brasileira que ele en

controu na realidade do mundo marginal: as favelas. Sem ser discursive ou 

literal, Oiticica oferece a experiencia de vivencia do ambiente de uma subida 

ao morro com "Tropicalia", ou da fruic;ao na ligac;ao entre o samba, o corpo 

e diferentes materiais com os "Parangoles". Esses eram como capas que os 

espectadores podiam vestir e com eles realizar movimentos. 0 "Parangole" 

coloca as pessoas em contado com a cor e a textura dos diferentes mate-

71 



riais com os quais erao confeccionados, e assim oferece a possibilidade de 

experimentar sensac;oes nao somente visuais, mas outras que permitiam 

usar o tato, o olfato e a audic;ao. 

Para Beuys e Oiticica a arte estava associada a vida, a experiencia 

e ao dialogo com os que se aproximam dela. 0 fazer artistico nao se asso

cia a busca de urn produto, mas a valorizac;ao do processo que leva a reali

zac;ao de uma obra de arte, que tern no encontro com o espectador a sua 

continuidade. 

0 olhar do artista pode se voltar para a diversidade cultural do 

Brasil, que pode ser o universo da Mangueira, descoberto por Oiticica. Ou 

para a cultura do sertao do norte de Minas Gerais, local onde ha uma identi

dade propria do interior do pais diversa da cultura do litoral. Este universo 

me foi apresentado pela literatura de Joao Guimaraes Rosa. A obra de 

Rosa e urn exemplo de arte que se realiza na representac;ao de urn universo 

cultural de grande forc;a expressiva. 0 livro Grande Sertao: Veredas (1984), 

por exemplo, e uma relato de vida de urn ex-jagunc;o, urn personagem 

"existencialista" a procura da verdade. 

0 diabo existe? E Deus o acompanha? Atormentado por questoes 

tao humanas, ele segue em frente pelo sertao, movido pela amizade e o 

amor por urn companheiro, o personagem Diadorim. 0 livro guarda urn 

pouco dos misterios do sertao, que vao surgindo como se ao Iongo de sua 

leitura estivessemos entrando sertao adentro. Como diz a fil6sofa Sonia 

Viegas em seu livro A Vereda Tragica do "Grande Sertao: Veredas": 

"A poesia instaura uma realidade carregada de 
estranhamento e exuberancia. No Grande Sertao: Veredas, a 
instauraf:aO do mundo se faz atraves da constituif:tio gradativa de 
uma realidade abrangente, um "grande sertao'~ transfigura,ao 
poetica das vivencias do personagem Riobaldo. A forf:a da palavra 
faz emergir uma totalidade harmonica. 0 mundo da natureza 
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injustificado e ca6tico, cheio de miseria humana, exibe sua face 
oculta e adquire a dimensao de um cosmos. Culturalmente, nosso 
sertao nao conseguiu manter sua autonomia, perdendo suas 
potencialidades em contato com fon;as destrutivas e 
monopolizadoras da civilizar;;ao urbana." (Viegas:20) 

Essas fon;as destrutivas referidas pela autora estao operando uma 

dinamica transforma<;ao deste universe, atraves da destrui<;ao da mata 

nativa da regiao, acelerada pela implanta<;ao de urn grande polo de produ

<;ao de carvao vegetal. Meu trabalho de constru<;ao poetica acontece a 

partir do encontro entre este mundo subjetivo presente na minha memoria 

das leituras do "Grande Sertao: Veredas" e os novos personagens rea is que 

de alguma forma ocuparam o Iugar de muitos dos personagens de Guima

raes Rosa: os carvoeiros. Estes se tornaram fonte primordial para meu 

projeto artfstico, entao nascente. Assim em 1999, realizei algumas viagens 

que me permitiram uma aproxima<;ao com a regiao do norte de Minas Ge

rais area geografica onde se encena o universe literario de Guimaraes Rosa, 

as quais sao relatadas no proximo capitulo. 
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Capitulo 2 - Urn olhar sobre o sertao - a pesquisa de 
campo 

"0 gerais corre em volta. Esses gerais sao sem 
tamanho. EQfim, cada um o que quer aprova, o $enhor sabe: pao 

ou paes, e questao de opimaes ... o sertao esta em toda parte." 

Grande Sertao: Veredas 

Nesta parte apresento informac;oes e fotos coletadas durante a 

pesquisa de campo realizada no norte de Minas Gerais. Os registros fotogra

ficos ao Iongo das viagens foram importantes, pois ajudaram no trabalho de 

ate/ie para criac;ao e execuc;ao dos objetos, como uma base de informac;ao 

que alimenta a mente do artista. 0 diario de campo foi feito de forma livre, 

mas procurava registrar pontes importantes das conversas, informac;oes 

sobre datas, nomes, ideias ou impressoes dos lugares visitados. Muitas 

vezes desenhei croquis de projetos para trabalhos artfsticos. A fotografia e o 

diario de campo servem de registro para mapear urn conjunto de informa

c;Oes sem uma necessidade de sistematizac;2io. Este tipo de postura 

metodol6gica e algo comum a qualquer atividade de pesquisa, mas acredito 

que o destine e as intenc;oes que cada pesquisador procura com o uso des

ses instrumentos e que dara uma feic;ao metodol6gica propria, que pede ser 

cientffica, jornalfstica ou artfstica. 

Realizei 3 viagens ao norte de Minas Gerais, permanecendo uma 

media de sete a nove dias em cada uma delas, entre os meses de fevereiro 

e abril de 1999. A cidade de Montes Claros era o ponte de apoio. Mas as 

cidades de Rio Pardo de Minas e Sao Joao do Parafso foram o foco maier de 

observac;ao, por ainda serem grandes produtoras de carvao no norte do 

estado. Essa atividade vern diminuindo bastante nos ultimos cinco anos, 

devido a falta de incentive financeiro para viabilizar novos empreendimentos 
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de reflorestamento, e tambem devido a importa<;ao de carvao mineral rus

so. A produ<;ao de carvao foi extremamente efervescente em toda a regiao 

nas decadas de setenta e oitenta, chegando a ter seu pre<;o cotado em d61ar 

americana. Isso criou um especie de febre, quase todas as pessoas tin ham 

alguem da familia envolvido em alguma parte do processo de produ<;ao ou 

comercializa<;ao. 

Jose Maria, produtor de Rio Pardo de Minas, contou o caso de um 

cunhado que chegou a cortar todos os pes de mangueira de sua propriedade 

para fazer carvao. 0 dinheiro certo e rapido do carvao exerceu ali um fasd

nio em muitos pessoas. 

Mapa de Minas Gerais: 

1. Belo Horizonte 
2. Sete Lagoas 
3. Montes Claros 
4. Rio Pardo de Minas 
5. Sao Joao do Paraiso 
6. Sao Francisco 
7. Salinas 
8. rio Sao Francisco 
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Montes Claros 

A primeira viagem aconteceu em fevereiro de 1999. Minha primeira 

parada foi Montes Claros, cidade de 300 mil habitantes considerada a capital 

do norte de Minas. Nela, estao concentrados diversos 6rgaos publicos esta

duais e federais que atendem as questoes dos moradores des municfpios 

que com poem a regiao norte do estado. Montes Claros tem grandes aveni

das e os diversos aparatos de uma cidade grande, como hospitals e faculda

des. No centro comercial percebe-se o velho desrespeito ao patrimonio 

hist6rico, diversos im6veis estao descaracterizados. 

Tinha como objetivo nesta primeira ida ao campo contatar pelo 

menos uma carvoaria, mas percebi que conhecer diversos aspectos da re

giao ajudaria a construir uma percep.;;ao mais amplo sabre a regiao. Entre

vistei o soci61ogo Carlos Dayrell, integrante do CAA, Centro de Agricultura 

Alternativa, uma organiza.;;ao nao governamental que atua junto a pequenos 

produtores rurais em algumas cidade do norte de Minas, procurando difun

dir tecnicas de agricultura que conjuguem preocupa.;;ao ambiental e resulta

do economico. 

Dayrell explicou-me como muitos pequenos agricultores foram 

for.;;ados a ceder suas terras para serem ocupadas pelo plantio subsidiado 

de eucalipto. Essas terras ficavam nas partes mais altas, e eram de uso 

comum de todos na cria.;;ao de gado, sendo chamadas terras comunais. Os 

produtores, geralmente, vivem e plantam nas areas de baixada pr6ximas 

aos c6rregos, pois ali a terra e de melhor qualidade. Dayrell disse que diver

sos agricultores eram visitados e avisados que tin ham que cercar suas are

as, e que o restante seria considerado area do governo e seria cedido por 

alguns anos para empresas de reflorestamento. Um ou dois roles de arame 

farpado eram deixados, e uma folha era assinada, muitas vezes, segundo 

Dayrell, em branco. Desta forma, as terras comunais foram sendo usada 



unicamente pelas reflorestadoras, e os pequenos produtores confinavam-se 

em suas areas de cultivo, perdendo a terra onde era criado o gada. Mas 

outros problemas iriam surgir ao Iongo dos anos. Um problema grave tem 

sido 0 a<;;oreamento dos rios pelas aguas das chuvas, pais, como nao sao 

absorvidas pelo solo ocupado pelo eucalipto escorrem levando terra e areia 

ate os rios, reduzindo seus leitos. Os pequenos proprietaries estao vendo 

suas fontes de agua se esgotando. Voltarei a este problema mais a adiante 

quando, relatar a visita a Rio Pardo de Minas. 

Em Montes Claros tive grande dificuldade de ter acesso as carvoa

rias, mas por intermedio de um conhecido de Bela Horizonte fui apresentado 

a um agronomo proprietario de uma fazenda de gada de ra<;;a. Ele tinha uma 

carvoaria em funcionamento em sua fazenda, pais desmatara uma grande 

area para fazer pastagem e estava produzindo carvao com a madeira. 0 

fazendeiro ficou bastante desconfiado de meu interesse. Ele sabia de uma 

serie de denuncias feitas pela imprensa sabre explora<;;ao de trabalho escra

vo e infantil, alem de outras sabre destrui<;;ao de matas nativas. Depois que 

expliquei que nao era jornalista, e s6 estava interessado em conhecer a 

realidade da presen<;;a da carvoaria no norte de Minas, foi que ele cedeu, e 

entao pude acompanha-lo no dia seguinte a uma visita a sua fazenda. 

La, conheci um carvoeiro de nome Abilio. A carvoaria era formada 

por 10 fornos. Quando cheguei, Abllio estava colocando lenha em um dos 

fornos. Abilio trabalha ha 30 anos com carvoaria. Quando trabalhava contra

tado com carteira assinada por uma empresa de reflorestamento, disse que 

foi a melhor epoca de trabalho. Hoje ele trabalha ha 6 anos para o "gato", 

nome dado ao empreiteiro de carvao que contrata mao-de-obra tempon3ria 

sem assinar carteira. No acordo que faz com o fazendeiro, o gato limpa o 

terreno e em troca pode usar a madeira para fazer carvao. A rela<;;ao e de 

explora<;;ao, em que o carvoeiro ganha por produ<;;ao, geralmente 3 reais o 

metro cubico, que e vendido por 30 reais para as siderurgicas. Ha casas em 



que o gato paga R$1,80 por metro cubico ao carvoeiro. Muitas vezes se 

estabelece uma rela<;ao de dependencia financeira, as compras sendo feitas 

pelo gato, que as desconta do pagamento. Como as carvoarias ficam em 

lugares bem isolados, e comum haver uma manipulac;ao do pre<;o dos ali

mentos e remedios que o 

gato fornece, e assim o 

carvoeiro fica sempre 

devendo algum dinheiro 

que sera descontado do 

proximo pagamento. 

Bem proxima 

aos fornos, fica a casa 

onde mora Abflio com a 

mulher e a filha menor. A 

familia fica ali a semana 

toda, exceto domingo, 

quando vao ate a vila 
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o carvoeiro Abilio 

proxima. A casa e feita de madeira e revestida de folhas de buriti por fora, 

para evitar o vento e a chuva, e tem piso de terra batida. Ha uma cozinha e 

um quarto no fundo. Os outros filhos moram na vila, onde estudam. Os dois 

filhos maiores ajudam Abilio na carvoaria, mas moram na vila. Abflio tem 

um pequeno peda<;o de terra, porem vive mesmo do dinheiro que ganha 

com o trabalho na carvoaria. Ele estava preocupado em conseguir dinheiro 

para comprar um caderno para o filho, que ia reiniciar as aulas na segunda

feira. Pediu 10 reais ao empreiteiro. Vendo-o receber a nota de 10 reais, 

pergunto se ele sempre ajuda, seu Abflio responde: "As vezes, nao". Abflio 

me chama para almo<;ar. Comemos arroz e feijao, sentados num banco de 

pau dentro da casa, protegidos do sol. Pergunto se e dificil fazer carvao. Ele 
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vao. Ele responde: "Fazer carvao e muito facil. Nao tem segredo nao". Assim 

ele me explicou o processo. 

0 processo de produc;ao do carvao 

Na area da carvoaria, a madeira ja chega cortada em peda<;;os 

iguais de cerca de 1 metro de comprimento. Eles sao empilhados pr6ximos 

das aberturas dos fornos. 0 corte eo transporte da madeira sao feitos por 

uma equipe de homens contratados pelo gato, que se dedicam exclusiva

mente a esse trabalho. 

Na primeira fase de seu trabalho, o carvoeiro coloca a madeira 

dentro do forno. Os peda<;;os sao posicionados verticalmente ou horizontal

mente. Em seguida, o carvoeiro fecha a entrada do forno com tijolos e bar

ro. 0 fogo e colocado na parte superior da entrada antes de ser totalmente 

vedada com barro. 
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0 carvoeiro acompanha a queima da madeira observando a mu

danc;a de cor da fumac;a que sai pelas aberturas de ventilac;ao do forno, que 

sao chamadas de tatus. Quando a fumac;a passa da cor branca para uma 

cor azul clara e hora de cortaro oxigenio. Isso e feito vedando-se as abertu

ras com pequenos pedac;os de tijolo e barro. Esse processo vai se repetindo 

das aberturas superiores ate as aberturas localizadas na base do forno. 
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fornos de carvoarias 
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Deixa-se o forno esfriar 

por 2 ou 3 dias. Aberto, pode-se 

retirar o carvao com ferramentas 

tipo garfo, que enchem cestas de 

arame. 0 carvao e depositado no 

patio central da carvoaria, do lado 

oposto a area de deposito de 

madeira. 0 Iugar onde fica o car

vao tem que ser bem largo, para 

permitir a manobra dos cami

nhoes que serao carregados com 

o produto. Cada 3 metros cubicos 

de lenha colocada no forno ren

dem cerca de 1 metro cubico de 

carvao. 

20 e 21 
detalhe dos "tatus" 

18 

19 

A fun~ao do carvoeiro e carre

gar e descarregar os fornos, vedar com 

barro as suas paredes externas, colocar 

fogo neles e acompanhar a queima. 

Assim, ele programa sua atividade 

escalonando as diversas etapas de 

trabalhos entre OS varios fornos, OU 

seja, enquanto esta enchendo um for

no, outro esta esfriando. Desta forma, 

mantem um ou dois em queima ao 
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mesmo tempo, e vai vedando a entra

da de oxigenio a medida que for ne

cessaria. A queima e uma atividade 

ininterrupta, por isso 0 carvoeiro e 
obrigado a morar proximo aos fornos, 

tendo que acordar de madrugada para 

acompanhar o processo de 

carvoejamento de alguns fornos. Mui

tas das pessoas entrevistadas disse

ram que uma das desvantagens da 

atividade e justa mente 0 fato de ser 

uma atividade constante. Nao ha hora 

de parar. Ap6s o almo<;:o, Abilio 

volta para o trabalho de colocar 

madeira dentro do forno. 

Por fim estive na sede da 

Federa<;:ao dos Trabalhadores Rurais 

de Montes Claros. La, um dos as

sessores me disse que hoje s6 em 
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duas cidades a atividade de carvoaria ainda e importante, Rio Pardo de 

Minas e sua vizinha, Sao Joao do Parafso, que estao a pouco mais de 300 

qui16metros de Montes Claros. 0 assessor disse que no proximo mes esta 

programada uma reuniao na cidade do Rio Pardo. Marco de me encontrar 

com ele na cidade de Taiobeiras, e de Ia seguirmos para Rio Pardo. Esta 

seria minha segunda ida ao campo. 

Em mar~o de 1999 inicio a segunda viagem. As 7 horas da manha 

desembarco na rodoviaria da cidade de Taiobeiras. Na lanchonete, assisto 

ao jornal da TV tomando um capo de cafe. Logo chega Mazinho, assessor da 

Federa~ao dos Trabalhadores da Agricultura, que esta indo para ajudar na 

reuniao. Viajamos cerca de 80 quilometros de estrada de terra ate a cidade 

de Rio Pardo de Minas, onde nos dirigimos a sede do Sindicato dos Trabalha

dores Rurais. Sou apresentado ao presidente do sindicado e a varios traba

lhadores que estao chegando para a reuniao. Estao presentes diversos tec

nicos de 6rgaos do governo do estado, o prefeito da cidade e os prefeitos 

das cidades vizinhas. Sou apresentado na abertura de reuniao como pesqui

sador da Unicamp. Um video sabre a importancia da agua e os fatores que 

podem provocar sua falta foi apresentado. Em seguida a palavra foi aberta e 

iniciou-se um debate sabre a causa de falta de agua na regiao. Escutei os 

diversos pontos de vista, e percebei que de forma geral a monocultura de 

eucalipto introduzida na regiao durante a decada de 70 e apontada como 

responsavel pela seca de diversos rios. 

Foram apontados na reuniao alguns motives que explicam a dimi

nui<;ao do nfvel dos rios pela presen~a do eucalipto. Um deles, o problema 

do assoreamento causado pelo plantio de eucalipto. Outro e o fato de o 

eucalipto ser uma planta que absorve muita agua do solo. Alguns pequenos 

agricultores tambem relataram que muitas areas de nascentes foram 

destrufdas para se plantar eucalipto, e tudo foi feito sem qualquer cuidado. 



As soluc;oes que muitos prefeitos estao adotando e a criac;ao de 

barragens para manter a agua. Conversando com urn agronomo do CAA que 

participou da reuniao e com outros agricultores, eles me explicaram que 

barragens sao paliativos e podem gerar outros problemas. Na verdade elas 

tentam adiar a solw;;ao, pois, se nao houver malar cuidado com as nascen

tes dos riachos, nao havera agua para reter nestas barragem no futuro. A 

reuniao termina e vamos todos para urn grande churrasco. 
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rio seco na cidade de Rio Pardo de Minas 

Sao Joao do Paraiso 

A tarde, sigo com o pessoal da cidade de Sao Joao do Parafso que 

veio para a reuniao. Na viagem converso com os integrantes do sindicato 

rural da cidade e descubro que foi pela ac;ao deste junto ao Ministerio do 

Trabalho que comec;aram a partir de 1984 as primeiras denuncia sabre tra

balho escravo e infantil em carvoarias. Pergunto a urn senhor de 70 e pou

cos anos se ja trabalhara em carvoaria; ele disse que nunca precisou e que 

consegue viver com o que produzia no seu pequeno pedac;o de terra. Em 

nossa conversa, esse senhor queria saber de Sao Paulo e do problema da 

CPI da Camara dos vereadores da cidade, pols tinha acompanhado o assun-

14 



to pelo radio. Pergunto se com essas informa~oes da TV e do radio as pes

soas ficam mais atentas e nao aceitam tao facil os projetos de desenvolvi

mentos do governo, que se apresentam como solu~ao para a falta de traba

lho, como aconteceu com o eucalipto. Ele me diz que ha mais informa~ao e 

organiza~ao, e seria diffcil aceitar proposta como a que veio com o eucalipto 

novamente. Na cidade de Sao Joao do Paraiso ha alguns carros com placas 

de Sao Paulo. 0 presidente do sindicato me explica que todos os anos mui

tas pessoas viajam para trabalhar na colheita do cafe ou da cana em Sao 

Paulo, alguns ficam e a nos depois voltam para visitar ou viver. 

Passo a noite num pequeno hotel dessa pequena cidade, que pas

sui s6 uma avenida de blocos de cimento e algumas ruas transversais. No 

dia seguinte, saio com o presidente do sindicato para visitar carvoarias das 

empresas reflorestadoras, agradec;;o sua atenc;;ao e ele me diz: e bom ir com 

alguem de fora, a notfcia de que ha um forasteiro se espalha e as empresas 

ficam preocupadas se e fiscal do tra-

balho. 

Os arredores da cidade sao 

ocupados por florestas de eucalipto. 

As casas dos carvoeiros sao de tijolo, 

uma melhora significativa que foi 

introduzida ap6s as visitas dos fiscais 

do trabalho. Em alguns momentos, ao 

chegarmos em algumas carvoaria, 

nao encontravamos ninguem, eles 

fugiam ja orientados pelo donos 

para nao conversar com estranhos. 

A impressao sobre o espac;;o das 

carvoarias e sempre igual: uma 

fabrica de carvao no meio do sertao, 
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onde dois ou tnes homens trabalham queimando eucaliptos. A tarde retorno 

para Rio Pardo, no dia seguinte iria percorrer com dois jovem membros do 

sindicato diversas areas do municipio. 
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De volta a Rio Pardo de Minas 

De manha cedo fui conhecer diversas areas de floresta de eucalipto 

e dezenas de carvoarias. Meus guias se chamam Elmir e Jose Maria. Percor

remos cerca de 100 quilometros de estradas de terra usando duas motos. 

Jose Maria disse-me que antes achava que o eucalipto era importante para a 

regiao, tinha trazido progresso, mas ap6s Elmir ter !he mostrado as mudan

t;as que vieram, ele pensa que a regiao de Rio Pardo esteve melhor sem o 

eucalipto, pois a seca se agravara e riqueza s6 chegou para alguns poucos 

que vieram de fora para explorar o trabalho com o carvao. 
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pede pequi 
em floresta de 
eucalipto 



Conversei com diversos pequenos produtores rurais apresentado 

pelos meus dois companheiros. Nas entrevistas perguntava se ja trabalha

ram com carvao e quase todos respondiam que sim, mas sempre por pouco 

tempo. Justificavam dizendo que o pouco dinheiro pago neste trabalho nao 

compensava a poeira eo trabalho duro. Nesta atividade, o carvoeiro se 

exp5e a uma grande quantidade de p6, poucos usam mascaras, e ap6s 

alguns anos de trabalho podem surgir graves problemas no aparelho respi

rat6rio. 

fotos comunidade de 
Espera Feliz 
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A atlvidade do carvoeiro nao tem muita relar;;ao com a vida do 

pequeno produtor, e uma atividade diversa que se conecta com a industria. 

Os carvoeiros nao levam seu produto para ser vendido ou trocado nas feiras 

de sabado OU domingo. 0 carvao e a materia-prima para OS fornos da Side

rurgica que produz ferro gusa destinado a produr;;ao de a.;;:o e outras Iigas 

que abastecem as demais industrias. 0 carvoeiro e uma categoria que se 

dispersa no sertao mais distante, presa ao vigiar do forno que nao pode 

parar. Alguns carvoeiros que trabalham perto de seu pequeno pedar;;o de 

terra conseguem manter uma produr;;ao basica para seu consumo. Mas 
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muitos carvoeiros vem de outras regii3es e se dedicam somente a carvoaria. 

Um dos carvoeiros que conheci me vem sempre a memoria. Ele 

trabalha ha mais de 20 anos com carvao. Eu o encontrei ja no final do dia a 

colocar pilha em sua lanterna para fazer a vistoria dos fornos durante a 

noite. Sua carvoaria esta isolada em meio a uma grande area de eucalipto. 

A casa esta localizada a uma dist2mcia de 50 metros da bateria de carvao. 

Foi feita com tijolos de velhos fornos, pais muitos tem a cor negra em um 

dos !ados. Galinhas e um gato pregui<;;oso circulam livres ao redor da casa. 

Com ele vive sua esposa, que ganha um salario mfnimo da firma de reflo

restamento para barrear os mais de 30 fornos que funcionam aiL As faces e 

roupas tem a marca do carvao. Os filhos moram na cidade, e eles os veem 

de 15 em 15 dias. A expressao que pode ser percebida nas fotos 36 e 37 e 
de silencio e resigna.;;ao frente a vida isolada e dura da carvoaria. 0 carvoei

ro se chama Jeronimo. Ele me disse que o pai era tropeiro, vivia de trans

portar gada e mantimentos do norte de Minas. A luz do dia vai embora e 

nos despedimos, ali deixo este novo personagem do sertao. 

Quadro geral das carvoarias visitadas 

Em Rio Pardo de Minas e Sao Joao do Parafso estive em dezenas de 

carvoarias. 0 cenario era o sempre a mesmo, uma area plana com uma 

bateria de 9 a 30 fornos em funcionamento. Trabalhando duas ou tres pes

soas, geralmente o carvoeiro e esposa. Como a malaria das carvoarias 

visitadas sao de empresas, nao encontrei crian.;;as trabalhando. No mes de 

agosto de 1999, o jornal Estado de Minas denunciou a existencia de trabalho 

escravo na cidade de Sao Joao do Parafso. Apesar da a.;;ao do sindicado, 

ainda e frequente a existencia desses casas nas carvoarias. 



A volta para Belo Horizonte num caminhao de carvao 

0 caminhao de 

transporte de carvao e nor-

malmente carregado na 

carvoaria por uma equipe de 

4 carregadores. Eles sao 

chamados "chapas". Se o 

caminhao nao possui uma 

grade propria para o trans

porte desta carga, o carvao 

e colocado em sacos de 

nylon que vao sendo 
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empilhados de forma bem ordenada. Levam de 6 a 8 horas para carregar o 

caminhao. Conversando com um deles, disse que geralmente chegam de 

madrugada na carvoaria e trabalham a noite todo com lampadas ligadas as 

baterias do caminhao, 

assim evitam o sol forte 

do sertao. 

Para retornar 

para Belo Horizonte, fa<;o 

contato como um cami

nhoneiro de carvao, viaja

ria com ele numa entrega 

de carvao em Sete Lago

as, depois ele me deixaria 

no Ceasa de Belo Horizon

te, onde carrega o cami

nhao de mercadorias para 

39 

41 



retornar a Montes Claros. Saimos as 17 horas do domingo. 0 caminhao 

carrega cerca de 18 metros cubicos de carvao. Chegamos na siderurgica em 

Sete Lagoas a 1 hora da manha. 0 caminhao e pesado e estacionado proxi

mo a area de descarga. As 6 horas em ponto, come(;a o trabalho de descar

ga por uma equipe de 6 homens. Suas roupas tem a cor cinza e preta cau

sada pelo acumulo da poeira de carvao. Eles levam cerca de 45 minutos 

para descarregar toda a carga. 

Em abril retorno a Rio Pardo 

Desta vez consigo um carro emprestado em Montes Claros, e sigo 

pela estrada em dire(;ao a Rio Pardo de Minas. A visao da enorme massa de 

pedras brancas da Serra do Espinha(;o, que fica a cerca de 100 km ao norte 

depois de Montes Claros, oferece uma imagem de for(;a e beleza 
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serra do 
espinha~o 



No caminho pude ver diversas areas ocupadas por arvores de 

Eucalipto ou de Pinus. 
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Retorno a Montes Claros. No caminho pude ver praticas antigas 

que permanecem presentes, como o carro de boi que segue pela estrada de 

terra e contrasta com o grande numero de motocicletas e bicicletas, que sao 

os meios de transporte mais usados pelos moradores da regiao. 
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A antiga casa de adobe feita com uma tecnica antiga de constrUI;;ao 

que usa a terra como materia prima basica e multo presente na area rural. 
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Algumas conclusoes do trabaiho de campo 

Durante a pesquisa de campo pude ter uma visao geral dos diver

sos aspectos da economia e vida cultural do norte de Minas, um Iugar que 

faz conviver o moderno com a tradi\;ao de metodos antigoso Como a convi

vencia das motocicletas, meio de transporte extremamente usado, e o tra

balho do carro de boi que serve na !ida da fazendao Impressiona ver o pro

cesso de trabalho da carvoaria que chega a lembrar um quadro medieval 

devido as condi\;5es de trabalho, e que produz materia prima para fazer o 

ferro de onde se produzirao diversos bens, como os autom6veiso 

A fronteira que separa a atividade do carvoeiro e fundamentalmen

te social. 0 analfabetismo e a falta de acesso a terra faz diversos pals de 

familia se submeter ao esquema de explora\;ao apresentado. 
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A pesquisa de campo possibilitou o contato com urn universo Vlsu~uz4,1f)': '4(. 
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bastante rico. Em minha memoria recordo a grande mancha negra de p6 de ~ ~ 
carvao nos patios das carvoarias. Os rostos e corpos dos trabalhadores 

cobertos da fuligem ou de barro. A fuma~a branca a sair de urn ou dois 

fornos enquanto os demais em silencio. 0 cheio de alcatrao. As brasas 

avermelhada ou azulada emolduradas nas aberturas de ventila~ao dos for-

nos. As arvores retorcidas do cerrado a surgir nas estradas percorridas. 0 

sol forte do sertao, o ar seco que faz o suor do corpo evaporar logo. Os 

diferentes tons do barro que mudam a cada nova carvoaria visitada em 

lugares diferentes. A organiza~ao da madeira ao lado dos fornos e dentro 

dos mesmos. A florestas verticais de eucalipto. Ordem combinada. 0 silencio 

da carvoaria. 

Sei que uma permanencia de tempo maior enriqueceria ainda 

mais a percep~o da cultura do Iugar. Mas procurando trabalhar dentro das 

limita~oes financeiras e dos demais compromissos do programa de 

mestrado, a pesquisa de campo se restringiu ao perfodo apresentado. 

Reflexoes gerais - sertao e mudan~as 

"Agora o senhor vem, veio tarde. Tempos foram os 
costumes demudaram. Quase que de legftimo leal, pouco sohraJ 

nem nao fiObra mais nada. Mesmo que os vaqueiros duvidam de 1r 
no comercio vestidos de roupa inteira de couro, acham que traje 
de giao e feio de cap_iau. E ate o gado no grameal vai minguanao 

menos bravo, mais educado: crioulo. An, diz-se que o governo 
esta mandando abrir boa estrada rodadeira, de Pirapora a 

Paracatu, por ai ... " 

Grande Sertao: Veredas 

Quem conhece a riqueza do sertao apresentado na obra literaria de 

Joao Guimaraes Rosa e vai ao sertao real de hoje ira encontrar urn Iugar 
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diferente. Como o proprio personagem Riobaldo adverte na epigrafe deste 

item, retirado da primeira parte de Grande Sertao: Veredas. Na pesquisa de 

campo foi possivel ver algumas das diversas transformac;oes. Muitas mu

danc;as vieram com o progresso que promete a melhora de vida para a 

regiao, trazido por diversas ac;oes de politicas publicas e/ou de empreendi

mentos privados. Um tecnico da Emater - Empresa de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural do Estado de Minas Gerais - disse-me que h2i 40 anos atn3s 

eles fizeram a drenagem de diversas·areas do sertao de Minas para 

viabilizar o uso da terra para agricultura. Assim, eliminaram-se muitas das 

areas de veredas. Agora, com a falta de agua, o tecnico confessou-me que 

talvez tenha sido um erro essa ac;ao. Seguiram-se outras politicas que trou

xeram problema, como o incentive dado a plantac;ao de eucalipto para fazer 

carvao, que foi feita sem criterios adequados. Houve uma grande destrui

c;ao do cerrado e de muitas nascentes de c6rregos, acarretando a piora da 

qualidade de vida dos moradores de diversas regioes. Como a demanda de 

carvao e constante, muitas siderurgicas preferem comprar carvao feito de 

madeira da vegetac;ao nativa a investir em empreendimentos de refloresta

mento, pois o custo e menor. Assim, burlando a fiscalizac;ao dos 6rgaos de 

protec;ao florestal, o destruic;ao do cerrado tern se agravado. Segundo Carlos 

Dayrell: 

"Estamos assistindo, impotentes, a agonia dos ultimos 
remanescentes florestais de Minas Gerais. 0 norte de Minas com 
seus 12 milhoes de ha distribufdos em 42 municfpios contava, ainda 
na decada de 70, com 9 milhoes de hade matas nativas. Em 1986, 
um estudo elaborado pelo CETEC atraves de um mapeamento via 
satelite Landsat, demonstrou que ainda restavam 5,2 milhoes de 
ha. A estimativa que temos e que hoje nos resta de matas virgens 
apenas 4 milhoes de ha. Isto significa cerca de 32% de territ6rio 
norte mineiro. "(Dayre/:1988) 

Ha varios pontos de conflito na relac;ao desenvolvimento economico 

e meio ambiente. Essa tensao esta presente na hist6ria de vida do homem 



no planeta, e e um dos elementos que motivaram a minha aproximac;;ao 

deste universe e que impulsionaram o presente projeto artfstico. Ela tem 

sido repensada diante dos grandes problemas que tem afetado o clima da 

Terra, e tambem devido a uma maier consciencia ecol6gica da populac;;ao em 

geral. Mas a ambi<;ao de lucre facil de muitos pode trazer grande destruic;;ao 

ao meio ambiente e prejufzo as pessoas que habitam determinadas regioes. 

Se nao houver uma fiscalizac;;ao pelos 6rgaos competentes, ou mesmo por 

uma populac;;ao mais comprometida com sua responsabilidade de fiscalizar 

esta situa<;ao tende a continuar. Assim, lugares distantes como o sertao sao 

areas livres para ac;;ao de empreendimentos e polfticas feitas sem compro

misso com as conseqOencias futuras para o Iugar. 

Nas palavras do sertanejo Chico do Ribeirao, ve-se a consciencia 

do legado das grandes mudanc;;as ocorridas: 

"Oiha, o cerrado e coisa importante. Se o povo desse mais 
valor ... De primeiro, a gente plantava e colhia muito milho, feijao, 
ab6bra. Era tudo que plantasse colhia. Mas hoje em dia os carvoeiro 
estit acabando com o cerrado, a terra do pequizal. 0 povo estit 
esgotando o cerrado. As arvore tit acabando tudo, nao tit tendo 
mais nada. As madeira de lei tit virando tudo carvao e os pes de 
pequi, que trouxe tanta fartura, tambem til acabando tudo. E o 
povo tambem vai disgostando daqueles Iugar, vai procurando outros 
e os fazendeiro vai tomando conta de tudo. Os que pode mais vao 
comprando gado roceiro e expulsando os outros, igual ja fez comigo, 
Ia onde eu morava." (Ribeirao, Chico do:1999) 

Nessa fala pode-se perceber que a questao do carvao aparece 

como fator de ameac;;a ao sertao, junto como a concentrac;;ao da terra. 

A pesquisa de campo foi extremamente enriquecedora para o le

vantamento de uma visao mais ampla da vida desse mundo rural. Ha um 

cheque, uma tensao entre uma tradic;;ao de pequenas comunidades rurais e 
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os projetos modernizadores que sao implementados a partir de ideias pen

sadas em gabinetes de tecnocratas. 0 que estes projetos tern causado e 
agravar as dificuldades de vida de seus habitantes. 

As caracterfsticas da cultura do sertao sao decorrentes de urn 

contexte geografico que engloba relevo, vegetac;;ao, clima, tipo de solo e 

ocupac;;i3o populacional. As pessoas do norte de Minas tern urn orgulho pro

prio de pertencer ao sertao. Ha dentro do Brasil diferenc;;as culturais entre as 

regioes, como o interior sertanejo e o literal. Mas para muitos o sertao e 

vista como o Iugar do atraso diante de urn universe moderno e globalizado. 

Como mostra a soci61oga Nfsia Lima, em seu livro Um sertao chamado Bra

sil: 

"Sertao ( ... ) e concebido como um dos p6/os de dualismo 
que compoe o atraso ao moderno, e e ana/isado com frequencia 
como o espa(;o dominado pela natureza e pela barbarie. No outro, 
p61o, litoral nao significa simplesmente uma faixa de terra junto ao 
mar, mas principal mente o espa(;o da civiliza(;f§o. "(Lima, 1999:60) 

A forte cultura regional das pessoas que habitam seus pequenos 

pedac;;os de terra e nao desejam sair delas entra em confronto com os gran

de empreendimentos economicos que se apresentam para eliminar os ditos 

"atrasos" da regiao. Os grandes projetos que se iniciam com os grandes 

financiamentos esgotam-se economicamente e nao trazem melhora para os 

sertanejos. No final, os tecnicos dos empreendimentos partem, e o sertane

jos continuam por Ia, mas com novos problemas. 

Minha pesquisa tenta se respaldar em informac;;oes diversas sobre 

a regiao e a questao da carvoaria, somadas ao contato com variados pontos 

de urn quadro mais dense e complexo. 0 cantata com a realidade e as pes

seas que dela fazem parte permite que o aspecto da subjetividade se efetive 

em elementos os mais diversos: no olhar do velho carvoeiro Jeronimo ou no 

cheiro de eucalipto que se mistura ao do alcatrao da fumac;;a dos fornos em 



queima. Tudo isso e muitas outras coisas comp5em um quadro de subjetivi

dade que permeia a possibilidade do fazer artistico, e que talvez nao pos

sam ser mostradas pelas centenas de textos e palavras que se leem sobre a 

questao. A qualidade da arte esta em tentar ser livre e proxima da subjetivi

dade, da qual o artista procura se aproximar. 
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Capitulo 3 - Arte e referencias 

Este capitulo e dividido em tres partes que procuram abordar dife

rentes questoes dentro da arte, ajudando a estabelecer algumas referencias 

as propostas poeticas apresentadas no capitulo seguinte. 

Ressalto novamente que esta dissertac;ao nao tern a intenc;ao de 

ser uma reflexao critica ou te6rica sabre as artes plasticas, mas abortar 

alguns ideias que ajudam a enriquecer e dialogar com os trabalhos plasticos 

realizadas por mim ao Iongo do mestrado. 

3.1- A aproxima~ao da natureza na obra de alguns 
artistas 

Como a presente proposta de pesquisa em poeticas visuais visa 

uma produ<;ao em arte, que parte inicialmente da observa<;ao de uma regiao 

que sofreu urn grande processo de ocupa<;ao de seu espac;o natural, a partir 

da implantac;ao de urn extenso programa de desenvolvimento economico, 

parece-me pertinente discutir o trabalho de alguns artistas, que, de alguma 

forma, refletem o universe da natureza e a relac;ao desta com o homem em 

suas produc;oes artisticas. 

0 conflito entre natureza e o homem foi refletido de forma muito 

pertinente pelo alemao Joseph Beuysl, urn dos artistas mais instigantes do 

seculo XX. Em encontros de arte em diversas cidades do mundo, Beuys 

mostrava suas teorias que aproximavam cria<;ao artistica e consciencia 

1. Nascido em 1921, em Krefeld, Alemanha. Artista de grande projec;ao nas dEkadas 
de 60 e 70. Integrou o grupo Fluxus. Seu trabalho procura aproximar a arte de 
diversas areas da vida, o que lhe dava urn sentido politico e social. Trabalhou com 
objetos, escultura, instala<;ao e performance. Faleceu em 1986. 



ecol6gica. Suas ideias se expressavam nao s6 com palavras, mas em 

performances como um momenta ritual. 

Ao incorporar materials nao tradicionais em suas obras, como 

banha, cobre, feltro e outros Beuys queria acentuar a aproximac;ao de sua 

arte com elementos de uma vida mais proxima da natureza . Para Beuys, a 

natureza faz parte da cultura, e 

cabe ao artista possibilitar um 

interd!mbio entre ambas. 

Essa maneira de pen

sar a arte em Beuys se eviden

cia no questionamento que fez 

do trabalho do escultor Heinz 

BaumOIIer. Em 1983, ambos 

foram convidados para o con

gresso de escultores de 

Burgdorf, na Sufc;a. BaumOIIer 

fez uma escultura a partir de 

um grande tronco de arvore que 

encontrou nos arredores do 

local do congresso. Na obra, ele 

explorava o efeito de ilusao de 

perspectiva como tronco. 

Beuys considerava um 

erro explorar tal efeito de pers

pectiva atraves de uma arvore, 

assim propos um outro traba

lho. Segundo Sandra Lancman 

(1996): 
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"0 objetivo de Beuys era reparar um erro cometido pelo 

artista, mas tambem fazer cessar o sofrimento da arvore. Era es
sencial evitar a propagaf;fio de uma mentira, restabelecer um obje
to na verdade do seu aparecimento. Um efeito de ilusao 6tica, por 

mais interessante que fosse, nao poderia, a seu ver, cumprir a fun

f;fio da arte." (Lancman, 1996:81) 

Beuys foi urn dos fundadores do Partido Verde da Alemanha, hoje 

urn dos partidos politicos mais atuantes na Europa. Com as suas 

performances parece ter influenciado a a<;ao de grupos ecol6gico, pais em 

seus atos de protesto estes hoje em dia se valem de elementos de 

performance, como o uso de objetos e figurines. 
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Em sua proposta artfstica, 

Beuys afirmava a importancia de esta

belecer urn atitude de respeito com a 

natureza e os elementos que fazem 

parte dela, como uma arvore. 0 artista 

usava de muitos elementos da natureza 

em seus projetos artfsticos. Na proposta 

'7000 Carvalhos', esta ideia ganha gran

des dimensoes por inserir em sua pro

pasta de arte a possibilidade de 

revitaliza<;ao do espa<;o urbana; ela 

propunha que na cidade de Cassel, 

Alemanha, fossem plantadas 7000 mu

das de carvalhos, e ao !ado de cada 

uma fosse fixada uma pedra de granito. 

0 trabalho foi iniciado em 1982, como 

urn dos eventos da mostra da Docu

menta 7, e a ultima arvore foi plantada 

em 1987, mesmo depois da morte de 

Beuys, ocorrida urn ano e meio antes. 

Joseph Beuys 

plantando um carvalho dentro 

da instala~ao "7 .000 

Carvalhos", 1982 



Para Beuys cada conjunto de arvore e granite se aproxima da vida, pois 

todos poderiam acompanhar as transforma<;oes de um elemento vivo, como 

a arvore, que vai sofrendo suas transforma<;oes no correr do tempo, em 

contraposi<;ao a fixidez da pedra. 

No inicio de sua carreira, o artista Alselm Kiefer2, tambem alemao, 

olhava a floresta a procura de uma ideia de passado, de memoria. Ele nao 

tem uma proposta de engajamento ecol6gico direto em seu pensamento 

artfstico, como as a<;5es polfticas de Beuys, mas em muitos trabalhos ele se 

aproxima de um passado conflituoso que todos queriam esquecer. Simon 

Schama, no seu livro Paisagem e Memoria (1996), explica a diferen<;a de 

inten<;5es em rela<;ao a postura de engajamento ecol6gico de Joseph Beuys, 

que era mais politica e sem inten<;ao de confrontar o passado da hist6ria 

recente germanica: 

"A polftica verde, porem, sesitua, acima de tudo, no pre
sentee no futuro e invoca o passado remota (pelo menos na Euro
pa) apenas como ancestral sagrado. Umita-se a olhar por cima do 
ombro, nervosa e constrangida, para o mito e a lembranr:;a da pai
sagem a lema, como se seguir a trilha da floresta - o holzweg- pelo 
passado adentro significasse, necessaria mente, desorientar-se, per
der-se em sua escuridao."(Schama, 1996:129) 

Apesar de Beuys se voltar para o futuro e Kiefer para o passado, 

para ambos a floresta se tornou o Iugar para encontrar respostas a um 

legado tragico, o perfodo da Alemanha Nazista. Beuys queria olhar para o 

futuro do homem e apontar a importancia das florestas. Kiefer pintou a 

floresta negra, mas olhando para o passado a procura de si mesmo e sua 

heran<;a alema. 

Kiefer representa a floresta como um Iugar dense, fechado que 

guarda os misterios e parte da alma do povo alemao. Esta concep<;ao esta 

2. Nascido em 1945, em Donaueschingen, Alemanha. Entre 1970 e 1972 estuda com 
Joseph Beuys.Trabalha com pintura, escultura e instala(;ao. Participou da XIX Bienal 
de Sao Paulo em 1987. 
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presente no quadro "Caminhos da Herani;a Universal". Aproximar-se da 

floresta, para este artista, talvez seja uma forma de resgatar a herani;a 

cultural alema da usurpai;ao nazista. Na decada de 70, Kiefer vai morar 

proximo da floresta. Ele parece procurar mostrar que o passado nao perten

ce a ideologia nazista, ao fazer referencias aos classicos do pensamento 

alemao em suas obras. Em muitas de suas telas Kiefer pinta rostos de com

positores classicos ou fil6sofos de origem alema. Em outras, o artista usa de 

palavras ou frases retiradas de passagem da mitologia da cultura 

germanica. Na verdade ele tenta trazer estas referencias para a discussao 

cultural sem a manipulai;ao tendenciosa de ideologias. 

Esta inquietai;ao que motiva um constante procurar me remete a 
obra do cineasta alemao Wim Wender. Muitos de seus filmes, como "Alice na 



Cidade", "0 medo do goleiro diante do penalti" ou 

"Paris, Texas" tem como questao recorrente a busca 

dos personagens por um passado distante. Ao Iongo 

dos filmes, eles tentam reconstruir ou se 

reaproximar de seu passado outrora rompido a partir 

de algumas poucas referencias que guardam. 

Tanto Beuys, como Kiefer recorrem a flores

ta para pensar a cultura e, atraves dela, re-aprender 

a lidar com sua heran(;a cultural. Como alemaes, 

detem um legado hist6rico em que a cultura foi 

incorporada a um sistema opressor, no qual os ho

mens se transformaram em pe(;as de domina(;ao. Ir 

a floresta e estar nela e se aliar a origem primeira de 

tudo: a natureza, como se fizessem um ritual de 

purifica(;ao. 0 refugiar-se e como um momenta de 

reflexao, de humanizar-se, limpar-se da intolerancia 

e propor um olhar mais harmonioso que perm ita a 

exist€mcia de todos. 

Assim como estes alemaes tem na floresta 

um ponto de referencia para enfrentar uma heran(;a 

tragica de violencia, Frans Krajcberg3 e um outro 

artista, de origem polonesa, que tambem encontrou 

nas florestas brasileiras um Iugar de refugio para seu 

passado tambem relacionado a heran(;a da 2a Gran

de Guerra. Ele teve sua familia destrufda em campos 

de concentra(;ao nazista. Em 1948, ele veio para o 

Brasil. Aqui, apaixonou-se pelas florestas e nelas 
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3. Nascido em 1921, em Kozienice, Pol6nia. Em 1948 muda-se para o Brasil, onde se 
naturaliza. Viveu em diferentes estados do pafs, fixando atelier em 1973 em Nova 
Vic;osa, sui da Bahia. Em 1978, durante uma de suas constantes viagens para a 
Amazonia, elabora com Pierry Restany e Seep Baendereck o Manifesto do Rio Negro. 



encontrou uma gigantesca for~a de vida. Mas Krajcberg nao teve como fugir 

a um novo encontro com a destrui~ao, agora imposta aos seus lugares de 

refugio, a Mata Atlantica do litoral baiano e capixaba, e a floresta amazoni

ca. 

Em 1975, Krajcberg assume publicamente a questao ecologica em 

sua arte. Segundo ele: 

"No comec;o, pegava uma coisa marta, uma madeira quei
mada, e dava outra vida, fazendo uma escultura ou uma pintura. 
Em 1975 fiz uma grande exposic;ao no Centre Georges Pompidou, 
Beaubourg, em Paris, e, durante o perfodo da mostra, encontrava o 

publico para falar sabre a natureza do Brasil. Cheguei a conclusao 
que nao devia trabalhar com a natureza, mas tambem defende-la 
com minha revolta. Se eu comec;asse a gritar na rua, seria intema

do como louco. 0 unico meio de transmitir minha revolta era atra
ves do meu trabalho. Esse e o meu trabalho, minha !uta, meu pen
samento. Nunca vou me esquecer quando fui a Rio Branco, no Acre. 
Chorei feito crianc;a ao vera destrulc;ao. E ate hoje quando viajo do 
Sui da Bahia para o Espfrito Santo, vejo uma arvore que deixaram 
em pe. Cada vez quando a vejo, para o carro, desc;o e a abrac;o. Ela 

e linda e sobrevlveu."(Krajcberg, 2000:17) 

Frans Krajcberg se tornou um dos defensores das florestas brasilei

ras. Muitas de suas esculturas sao feitas com restos que o artista foi reco

lhendo de areas destruidas pelo desmatamento ou pelas queimadas. 0 

artista trabalha a forma organica de troncos de arvores, cip6s e raizes, em 

composic;oes onde seve ora a superficie natural da planta, ora a de areas 

negras de madeira carbonizada. Krajcberg nao usa de metafora ou simbolis

mo como Beuys. Sua arte segue uma tradi~ao construtiva, mas que esta 

impregnada de referencias do mundo das florestas. 

Voltando o olhar para um pensamento artistico bastante diverso 

dos apresentados ate agora, gostaria de comentar um pouco o trabalho do 



artista americana Robert Smithson4. Inicialmente em 1963, este artista 

realizou trabalhos que se conectavam a uma linha minimalista, usando de 

materials industrials como a.;;o e vidro em composi.;;oes de formas geometri

cas de elementos que se repetem. A partir de 1967, os trabalhos de 

Smithson se aproximam de materials mais pr6ximas a seu estado natural, 

ou seja, que nao sofreram grande interven.;;ao humana. Ele come.;;a a trazer 

elementos como pedras e areia para propostas de exposi.;;oes em galeria ou 

intervem em areas 

externas, como lagos, 

praias ou areas de 

terra. 

A proposta de 

Smithson parece que

rer mostrar a natureza 

como um Iugar em 

constante mudan.;;a, 

seja pela a.;;ao natural, 

seja pela a.;;ao huma

na. 0 ato artfstico para 

Smithson pode serum 

momento de aproxima

.;;ao ou acelera.;;ao da 

dinamica das mudan

.;;as. Sua arte faz uma 

interliga.;;ao poetica 

com elementos da 

morfologia da Terra. 

Em alguns momentos, 
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4. Nascido em1938, em Passic, New Jersey, Estados Unidos. E 1964 realiza sua pri
meira exposi~;ao de esculturas. No ano seguinte aproxima-se dos minimalistas Carl 
Andre, Dan Flavin, Donald Judd e Sol LeWitt. Trabalha na artes conceitos das ciencia 
naturals, area do conhecimento que estuda desde garoto. Em 1973, falece em aci
dente, quando sobrevoava area que pesquisava para um novo projeto. 



ele parece querer mostrar como a a<;;ao do homem acelera o processo de 

esgotamento. Muitos de seus trabalhos se realizaram em areas degradas, 

onde Smithson interferia de forma a refor<;;ar a agressao do espa<;;o ocupado. 

0 artista fez uma interpreta<;;ao poetico-visual do conceito de entropia, que 

transpos das leis da termodinamica para seu pensamento artfstico. 

0 trabalho de Smithson se liga a arte minimalista americana ao 

acentuar a percep<;;ao da obra de arte inter-relacionada ao espa<;;o onde ela 

se apresenta. Enquanto os minimalistas se voltam para o uso de materials 

industrializados, como tijolos refratarios e blocos de ferro, procurando 

pesquisar a percep<;;ao do espa<;;o em areas fechadas, como o espa<;;o de 

galerias de arte, o trabalho de Smithson, dentro da Land art, procura acen

tuar a presen<;;a do homem e sua a<;;ao 

de ocupar espa<;;os natura is. A obra de 

Smithson nao tem um sentido de 

denuncia, mas de aproxima<;;ao e re

gistro. Percebe-se uma 

intencionalidade de proposi<;;5es mais 

esteticas que questionadoras da 

integra<;;ao homem e espa<;;o natural. 0 

que se efetiva claramente ao propor 

sua propria interferencia no espa<;;o na 

natureza em projetos de grande esca

la, como a Spiral Jetty. 

A Spiral Jetty leva ao parado

xa a ideia de atua<;;ao homem sobre a 

natureza, uma espiral de grande esca

la sendo construfda a partir do projeto 

do artista de altera<;;ao do espa<;;o 

natural, dominado pela interven<;;ao do 

49 

Robert Smithson 
Spiral Jetty, Rozel 
Pointe, Great Salt 

Lake, cidade de 
Utah, 1970 



artista. Esta relac;ao arte e natureza no minimalista americano tem uma 

concepc;ao visual mais voltada para a pesquisa da espacialidade como um 

todo, nao tendo um olhar mais ecol6gico sobre a relac;ao homem/natureza. 

No depoimento de Smithson, apresentado abaixo, a prop6sito da construc;ao 

da Spiral Jetty, fica patente esta sua relac;ao com a questao da espacialidade 

e da percepc;ao. 

"0 Iugar era uma rotativa que se fechava numa !mensa 

rotundidade. do espar;;o girat6rio, emergia a possibilidade do Spiral 
Jetty. a escala do Spiral Jetty tende a flutuar, dependendo de onde 
o observador se encontre. 0 tamanho determina um objeto, mas a 
escala determina a arte. Uma rachadura na parede, se vista em 
termos de escala, nao de tamanho, poderia ser chamada de o Grand 
Canyon. Uma sa/a poderia assumir a imensidade do sistema solar. 
A escala dependende da nossa capacidade de estar consciente das 
realidades da percepr;;ao." (Smithson, 1994:323) 

Estes sao exemplos de quatro artistas que tem uma grande visibili

dade hoje no circuito artfstico, em consequencia do que, pode-se ter acesso 

a seus textos pr6prios ou sobre suas obras. Chama a atenc;ao a questao da 

memoria em Kiefer, e da natureza ocupada e agredida em Smithson, 

Kracjberg e Beuys, e como estas questoes se efetivam de forma diferente 

em seus trabalhos em arte. Aqui me interessou as diferentes abordagens do 

tema natureza, ou do espac;o da natureza, por estes artistas, que, de for

mas distintas, tem uma posic;ao crftica e de enfrentamento da dinamica do 

mundo industrial, em favor de um pensamento de preservat,;ao da nature-

za. 



3.2 - Espa~o industrial e arte 

0 contato com o espa<;;o das carvoarias durante a pesquisa de 

campo foi referencia para a cria<;;ao da instala<;;ao 'Suplica', que sera descrita 

no proximo capitulo dentro da poetica por mim construfda mas neste me

mento proponho uma reflexao sobre a rela<;;ao espa<;;o industrial e arte, 

diferente da do item anterior, em que colocava questoes ligadas a natureza 

na arte de alguns artistas. 

A arte minimalistaS teve no uso 

de materials industrials uma caracterfsti

ca comum. Eles procuravam explorar a 

percep<;;ao do espa<;;o onde estes materi

als eram colocados. A ordem e a limpeza 

da forma tem nas instala<;;oes de diver

sos artistas, como Carl Andre, a inten

<;;ao de produzir uma provoca<;;ao da 

percep<;;ao espacial do espectador. Con

forme Rosaling Krauss: 

" ... uma coisa depois da outra, 

era uma forma de furtar-se a estabele

cer rela<;;oes .... a regularidade dos 

intervalos entre elas parecia expulsar do 

ato de dispor ou organizar as formas 

qualquer possibilidade de um 'significa

do'." (Krass, 1998:293) 
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Carl Andre 
Alavanca, 1966 

137 tijolos 
refratarios, 

11,4x22,5x883,9cm 

5. Durante os anos 60 e 70 diversas propostas de artistas americanos como 
Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Robert Morris e Sol Le Witt receberam uma classifi
ca<;;ao como uma arte minimal. Apesar dos artistas terem um caminho diversos em 
suas propostas alguns pontes podem ser considerados comum, tais como: o uso de 
materials industrials, trabalho com unidades modulares, regulares e a ausencia de 
artesanato e ornamenta<;;ao. 



Este conceito se associa a ideia de apropria<;ao de materiais pre

fabricados existentes no universe industrial, num procedimento de ready

made. Como explica a mesma autora: 

" ... A ideia de nao terem sido fabricados pelo artista, mas 
sim para a/gum outro usa na sociedade em sentido amp/a - na 
construt;lio de edificios -, confere a esses elementos uma obscuri
dade natural. Sera dificil, em outras pa/avras, interpreta-los sob 
uma perspectiva ilusionista ou identificar neles a alusao a uma vida 
interior da forma (da maneira como a pedra erodida ou talhada no 
contexto de uma escultura pode a/udir a forr;as bio/6gicas intemas). 
Em Iugar disso, os tijo/os refratarios permanecem inexoravelmente 
extemos, como objetos de usa e nao como vefculos de expressao. 
Nesse sentido, os elementos ready-made sao capazes de transmi
tir, em um nfvel puramente abstrato, a ideia de simples 
exterioridade." (Krass, 1998:300) 

No livro The Return of the Real (1996), o crftico e historiador ame

ricana Hall Foster estabelece uma aproxima<;ao mais sociol6gica da produ

<;ao artistica americana nos anos 60, no caso especifico do minimalismo, e a 

pop arte. Ele relaciona-os ao universe industrial e comercial ja incorporado a 
sociedade americana p6s-decada de 50, quando se efetivara a forma<;ao de 

uma sociedade de consume, propiciando o surgimento de tais tipos de 

concep<;ao de arte. Segundo Foster, 

"Deste a revolut;lio industrial, uma contradit;lio tem ocorri
do entre o universo da produr;ao dos objetos de arte visual e a 
ordem industrial da vida social. ( ... ) Com o minimalismo e o pop, 
essa contradir;ao e ao mesmo tempo atenuada (no minimalismo 
com nuanr;as de percepr;ao) e tambem desfeita (como em Warhol 
diz: "eu quero ser uma maquina", reve/ando com esta colocar;ao 
um principia dinamico da arte modemista). Par este olhar, tam
bern, 0 serialismo do minimalismo e do pop e indicativa da produ
r;ao do avanr;ado capitalismo e do consumismo; em ambos ha o 
registra da penetrar;ao de um pensamento industrial na esfera da 
arte, da leitura, do esporte, em que um influencia o outro. "(Foster, 
1996:63) 



(E interessante comentar que, em minhas visitas as carvoarias, ao 

andar pelos ambientes ordenados de fornos enfileirados com suas formas 

semi-esfericas, e a disposi~o de trances de madeira de urn lado e montes 

de carvao de outre, percebi que tudo aquila podia remeter a ambientes 

minimalistas.) 

Torna-se importante ressaltar que o minimalismo era uma proposta 

artfstica que tinha como inten~ao a pesquisa da percep~ao do espa~o. Mui

tos trabalhos dos artistas minimalistas procuravam trabalhar a percep~ao do 

espectador em diferente interven~oes no espa~o, as pe~as do universe 

minimalista tern urn linguagem plastica com o entorno onde sao instaladas. 

Pode-se dizer que o espa~o onde elas se apresentam tam bern fazem parte 

do conjunto da obra. 

Essa questao da rela~ao forma e espa~o foi trabalhada tambem 

pelo artista Robert Morris em diversas instala~oes. Mas sua aten~ao se vol

tava para a investiga~ao sabre os materias industriais, cujos processes de 

sua feitura se escondem no cotidiano organizados dos ambientes, Morris 

propos no fim da decada de sessenta trabalhos que procuravam expor a 

materialidade dos objetos comum da vida cotidiana. No trabalho "Continuos 

project altered daily" usa terra, papel, plastico, fita, fotografias, lampadas, 

graxa, madeira e agua no espa~o da galeria e ao durante o perfodo de expo

si~ao vai alterando a montagem dos elementos. Gisela Belluzo de Campos 

destacou, em sua tese de doutoramente 'Minimalismo: aquem e alem dos 

r6tulos' (1998), a inten~o desse artista americana em suas pesquisas sobre 

a revela~o dos processos. Ela diz que: 

"Mostrar os materiais em sua crueza, sejam e/es naturais 
OU artificiais, e desvendar OS processos de fabricar;;ao, artfsticos OU 

nao artfsticos, com o intuito de mostrar a fenomenologia pre-indus
trial e pre-construfda das coisas. Estes trabalhos transcendem o 
ambito estrito da arte para adentrar na esfera mais amp/a da in
dustria e do urbano." (Campos, 1998:103) 

F;:> 



Assim, a liga(;ao entre a arte com referencias no espa(;o industrial, 

em determinados trabalhos de Morris, procura revelar os processos de 

transforma(;ao pelos quais passam os diversos materias que cercam, em 

uma infinidade de produtos, o cotidiano das pessoas. 

Voltando nosso olhar para o Brasil, e interessante pensar o traba

lho de Hello Oiticica, que nesta mesma epoca dos anos 60 e 70, fez experi

encias de propostas artfsticas, procurando oferecer ao espectador o contato 

de seus diversos sentidos com os objetos enos ambientes que cria. 

Helio Oiticica: Parangole, o pensamento da apropria~ao 

Nos anos 60, Helio Oiticica apropria-se de materials industrials, 

mas de uma maneira diversa da ordena(;ao minimalista. Sua proposta se 

conecta a uma postura mais "marginal", no sentido da aproxima(;ao criativa 

do espectador destes materials. Seu pensamento propunha o uso de materi

als industrials, mas pela transforma(;ao ludica que sofrem ao serem apropri

ados pelas pessoas de poucos recursos, que os utilizam das formas mais 

diversas para construfrem suas casas. Essas pessoas reaproveitam os restos 

do mundo urbano, ou seja, restos do mundo industrial. Para Oiticica, esta 

a(;aO afirma uma genese brasileira ligada a inventividade e a sobrevivencia. 

Algo como o cinema marginal brasileiro, que assumia sua faita de recursos 

como uma possibilidade de inven(;ao criativa. 

Oiticica se valeria dessa mesma atitude ao trabalhar com materia is 

industrials como tijolos, plasticos, telhas e outros. Este caminho de Oiticica 

aparece em trabalhos como os Parangoles e os Bolides. Os Parangoles sao 

um tipo de capa ou roupa que procurava despertar o contato de quem os 

vestia com os diferentes materias de que eram feitos, como plastico de 

cores variadas, panos, telas de nylon, por exemplo (foto 51). Ja os Bolides 



sao objetos variados em suas formas e cores, muitos se constituindo de 

recipientes que continham pigmentos de cores fortes, que podidam ser 

manipulados pelos espectadores. (foto 52). 
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Helio Oiticica 
"Parangole P8", 
capa 

Helio Oiticica 
"B15 Bolide" 

Vidro 4 - Terra 
1964 

1965 
Jeronimo da 
Mangueira 

Tal proposta de apropria(;ao iria se desdobrar na instala(;ao 

'Tropicalia'. Celso Favaretto faz um descri(;ao precisa deste trabalho: 

"Tropical/a e um labirinto de dois Penetraveis6, PN2 (1966) 
Pureza e um Mito e PN3(1966-1967) Imagetico, -plantas, areias, 

araras, poemas-objeto, capas de Parangole, aparelho de TV. E uma 
cena que mistura o tropical (primitivo, magico, popular) com o 
tecnol6gico (mensagens e imagens), proporcionando experiencias 

6. Penetraveis e uma referencia aos trabalhos anteriores de Oiticica, onde pianos 
suspensos formam caminhos para o espectador, fazendo uma aproxima~ao entre o 
espa~o plastico e o ambiente. PN2 e PN3 sao names que identificam dois destes 

traba/hos. 
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visuaisr tacteisr sonorasr assim como brincadeiras e caminhadas: 
ludismo. (. .. ) No fim do labirinto ha um aparelho de TV permanen
temente ligado no escuro; as imagens absorvem o participante 'na 
sucessao informativar global. m(Favarettor 1992: 138) 

Helio Oiticica 
"Tropicalia": PN2, 
PN3, 1967 

A instala<;ao "Tropicalia" procura explorar a percep<;ao do especta

dor de forma diversa da dos minimalistas, ha medida em que quer assumir 

a mistura de materias e de elementos nao s6 industrials mas tambem da 

natureza como plantas e passaros. "Tropicalia" incorpora uma aproxima<;ao 

da vida cotidiana do morro da Mangueira dos espa<;os de museus e galerias 

de arte. 

A proposta minimalista foi aqui comentada de forma bastante 

sintetica e limitada a alguns exemplos. A segui~ fa<;o uma reflexao sobre o 

trabalho de um artista contemporaneo japones e a aproxima<;ao de sua 

poetica visual com o minimalismo. 



Um outro olhar sobre o minimalismo 

A arte de Toshikatsu Endo tem uma conexao com a arte 

minimalista. Ele trabalha elementos do minimalismo, mas afinado as suas 

rafzes orientals. 0 que e explicado pelo artista em texto publicado no catalo

go da mostra Primal Spirit: 
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Toshikatsu Endo 
Fountain 

9 nove pec;;as, 
cada 130cmx 

diametro de 
75cm 
1989 
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Toshikatsu Endo 
Lotus 

75cm x 
diametro de 

360cm 
1989 



"Da arte minimalista 
eu aprendi a procurar remo
ver os elementos superffuos. 
A remoc;ao dos elementos 
desnecessarios toma uma 
forma mais poderosa. A 
ideia de remover tudo e tam

bern parte do pensamento 
Zen. Os conceitos Zen bu
distas permeiam a cuftura 

japonesa , e o Zen budismo 
teve uma significante inffu
encia em minha ideias ... Eu 

nao adoto o minimafismo ou 
o conceitua!ismo como um 
estifo, portanto, e por isto 
que meus trabalhos sao di
tos romanticos. Pode-se di
zer que eu discuto temas li
terarios, tais como a vida e 
a morte, mas e/es sao im
portantes no contexto da 

minha reafidade. E por mais 
romantico que sejam, e a 
unico caminho que me move 

a criar os meus trabalhos". 
(Fox, 1990:49- depoimento 
do artista) 
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Toshikatsu Endo 
epitaph 

150x185x185cm 
1989 

Este artista trabalha com materials mais pr6ximos ao universo da 

natureza, como a madeira. Em alguns trabalhos, ela passa por um processo 

de carboniza<;;ao, obtendo um sentido expressive bastante forte. A queima 

confere for<;;a a materia, acentuando sua fisicalidade e marcando uma forte 

rela<;;ao com o tempo. No trabalho deste artista ha uma reflexao mistica no 

emprego dos materials; como ele proprio afirma, ha uma liga<;;ao com o 

pensamento zen budista, no sentido da aproxima<;;ao da essencia. 0 artista 

tem uma maneira de lidar com a materia diversa da dos artistas ocidentais. 

Como destacou Howard N. Fox: 

t;.7 



"Um escultor japones trabalha uma pedra ou um pedac;o de 

madeira de uma forma muito diferente de um artista ocidental ao 
trabalhar com o mesmo material ... para um artista ocidental o 
material e usualmente vista como um produto para ser explorado e 
manipulado, na busca de imprimir seu estilo e domfnio tecnico." 
(Foxf 1990:29) 

No trabalho de Endo, a madeira queimada remete a transformat;;ao 

e a uma conexao com o tempo. Os artistas japoneses tern uma grande 

tradit;;ao no trabalho com a madeira. Ha uma herant;;a cultural que se man

tern na produt;;ao contemporanea num dialogo com o passado. A arte ligada 

a elementos mais rusticos e uma caracterfstica, mas que se faz com uma 

sutileza silenciosa de especificidades. 

3.3 - Tradh;:ao artesanal e arte - um olhar sobre a arte 
contemporanea em 
Minas Gerais. 

A arte contemporanea 

de artistas mineiros tern alguns 

elementos proximos a rusticidade 

presente na arte japonesa. Esses 

elementos remetem a tradi<;ao 

de uma cultural bastante proxi

ma da herant;;a rural e barroca. 

Ha diversos artistas que relacio

nam sua produt;;ao a um pensa

mento proximo a artesania, 

trabalhando materials como 

madeira, pigmentos e ferro, 
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Shirley Paes Leme 
Caixa de ferro com madeira 



entre outros. Ha na apropriac;;ao desses elementos um frequente uso de 

texturas e cores, com o que remetem a uma espt:kie de rusticidade. 

Tadeu Chiarelli, em artigo sabre arte tridimensional nas decadas de 

80 e 90, aborda a questao da presenc;;a de uma tradic;;ao da arte de referen

cias artesa ao comentar o trabalho da artista Shirley Paes Leme, ele afirma: 

"(. .. ) a artista tem como parametro primeiro para a sua 
produr;ao escult6rica procedimentos igualmente mais pr6ximos da 
tradic;:ao artesanal do que da propriamente erudita. Recuperando e 
recriando procedimentos ancestrais de construr;ao de objetos utifi
tarfos popu!ares para a construr;ao de escu!turas hoje em dia ten

dencfas a essencfa geometrica (o cuba, o retangulo), a produr;ao de 
Paes Leme torna perfeitamente factfve! a possibilidade de sfntese 
entre concepr;oes plasticas, em principia, as mais divergentes: aquela 

do artesao anonimo do interior do pais, aquela de tradir;ao constru
tiva erudita, de onde surgiu seu maior mestre, Ami/car de Castro." 
(Chiarelli, 1997:179) 

Particularmente, penso que esta 

aproximac;;ao com a artesaria possa ser 

deOcorrente do fato da artista trabalhar com 

materials que permitam sua transformac;;ao 

com ferramentas comuns ao trabalho de um 

artesao em sua oficina. Esta aproximac;;ao da 

arte popular de uma concepc;;ao mais erudita 

como se observa nos trabalhos de Shirley 

Paes Leme esta presente na arte de varios 

artistas de Minas Gerais como: Marcos Coe

lho Benjamim, Paulo Laender, Fernando 

Velloso, Manfredo de Souza Neto e Jose 

Bento. 
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Shirley Paes 
leme 

"Write light", 
1996 

180 X 24 X 

20cm 



As obras desses artistas mineiros fazem minha memoria alcanc;ar 

o mundo barroco das igrejas do passado e uma serie de outras lembranc;as. 

Acredito que a forte rusticidade dos materiais trabalhados seja um ponto de 

aproxima<;;:ao entre os trabalhos dos artistas citados. 

Minha memoria reencontra a textura e a presenc;a de cores 

terrosas eo uso de referencia da cultura popular em muitos trabalhos dos 

artistas citados anteriormente. Os trabalhos se aproximam de uma atmosfe

ra visual que guardo de viagens que fazia a muitas vilas do interior de Mi

nas, com suas casas de terra batida, paredes caiadas brancas ou com uma 

leve pigmenta<;;:ao verde ou azul. Na sala, imagens encardidas dos santos de 

devo<;;:ao. Na cozinha, o fogao a lenha constroi um jogo de sombras e full

gem sabre as paredes proximas. Galhos de folhas para um cha milagroso 

pendurados no teto, que sem forro permite ver o tra<;;:ado da madeira sob as 

telhas de barro. Bancos de madeira maci<;;:a se espalham pela cozinha e 

areas externas; neles, o correr do tempo alisa a superficie. Nessas vilas 

sempre uma pequena igreja recebe todos aos domingos. 0 seu interior 

podem guardar imagens feitas em madeira talhada, algumas uma rica obra 

de arte. 

Lembro que a arte contemporanea em Minas Gerais nao se restrin

ge as propostas aqui apresentadas. Estas foram escolhidas por dialogarem 

como universe visual como qual estou trabalhando para esta pesquisa. 
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CAPiTULO 4 - Proposta poetica em artes visuais 

Neste capitulo sao apresentados os principais trabalhos que com

poem a prodw;ao artfstica para a pesquisa, juntamente com o percurso da 

sua concep~;ao. Num primeiro memento, tem-se a instala~;ao "Suplica". Elas 

fazem de forma distinta conexao com a percep~;ao do espa~;o das carvoari

as. Na segunda parte, apresento uma serie de esculturas feitas em madeira 

que com poem o trabalho "Nonada Sertao". Os trabalhos desta serie tem 

diversos elementos de aproxima~o com a arte popular e o universe barre

co. 
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"Su plica" 
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4.1 - Instala~ao: "Suplica" 

No inicio do processo de pesquisa para a constru<;ao dos trabalhos 

realizei algumas experiencias no atelie. Ocupando uma area ao ar livre, 

trabalhei com tijolos maci<;os, iguais aos usados para a constru<;ao dos for

nos nas carvoarias. Com eles realizei algumas experiencias de composi<;ao. 

Lembro de na viagem ao sertao ver os tijolos sendo usados para outras 

finalidades ah:lm do forno. Em muitas cidades que visitei, era comum ver 

diversas casas, nao rebocadas, em cujas paredes se via diversos tijolos 

negros misturados aos de cor de terra, denunciando sua procedencia de 

antigas carvoarias. Pode-se ver urn exemplo na casa, que aparece na fig. 34 

na pagina 38, que fica na comunidade de Espera Feliz, em Rio Pardo de 

Minas. 0 tijolo maci<;o e urn elemento comum a qualquer constru<;ao em 

diversas partes do Brasil, adquirindo uma presen<;a mais not6ria por ser urn 

dos elementos do universe industrial das carvoarias. 

No processo de pesquisa no atelie, surgiu a ideia de trabalhar com 

torres de tijolos, que iriam compor a base da concepc;ao da instalac;ao "Su

plica". 

"Suplica" e uma representac;ao de urn forno comum de uma carve

aria do norte do pals, conforme foram mostrados no capitulo 2. A obra e 

composta de 9 torres de 1 metro de altura cada, formando uma area circu

lar com o diametro de urn forno real, aproximadamente 3,5 metros. A dis

posic;ao circular segue a de urn forno tradicional, igual aos muitos fornos que 

vi em minhas viagens ao norte de Minas. Cada torre e formada por 15 fia

das de 4 tijolos. No centro se configura uma area central vazada. Na parte 

interna da base de cada torre ha uma lampada que ilumina fotos impressas 

em transparencia. Assim, ao olhar a abertura, o espectador descobre uma 

imagem. 
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Ronalda Macedo/Hosana Celeste 

"Sliplica" 

2000 

tijolos maci~os, equipamento 

ilumina~ao e fotos em 

transparencias 

lOOx 40x40cm(uma torre) 

350cm diametro da montagem 
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detalhe das torre 
da instala~ao 

"Suplica" 
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com m OS seria a 

cenas 

como os ugares gua m a estatua barrocaf os altares e oratorios. 0 

universo barroco se faz diretamente presente tambem quando trabalho, em 

diversas pec;;:as, alguns elementos comuns a ornamentac;;:ao das igrejas bar-

rocas, como curvas e 

apenas suas asas. 

Referencias 
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Acho portante reg 

aspectos de 

seguir porum cam ou 

com a ra teve que se 

comercializados pelas 

e que 

verrnel diSS01 a q 

me nor 

tras 

0 de criac;;ao se move tarn

de idar na opc;;ao 

ern sua proposta poetica. Assi o 

is 

aos roes de med e 

izadas no Distrito de Barao 

izados ern 

basicarnente 

mate-

a , como o 

no 

ue ao 

e 
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