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RESUMO 

A necessidade de focalizar o objeto de estudo demanda urn conhecimento 

aprofundado da obra de Maria Bonomi. 

Por esta razao, a estrutura~ao desta disserta~o se apoiou na pesquisa de 

campo, para o desenvolvimento de uma biografia seletiva comentada pela relevancia 

dos acontecimentos em sua vida artfstica e para a cataloga~o de obras, em sua maioria 

ineditas ate 1950, e urn capitulo voltado a analise destas obras e de outras de diferentes 

perfodos ate a atualidade. 

Esta pesquisa permite uma reflexao de como se estruturou o programa 

repertorial da artista e sobretudo, como se formou o chamado "pensamento xilografico" 

em sua obra. 
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I I 

RESUME 

Le besoin de focaliser !'objet d'etude part d'une demande de connaitre avec 

profondeur !'oeuvre de Maria Bonomi. 

Pour cette raison, Ia structuration de cette these s'est appuyee a Ia recherche 

historique investigative, dans le developpement d'une biografie selective commentee par 

Ia priorite des evenements de sa vie artistique et par !'ordination des oeuvres dont Ia 

plupart inedites jusqu'en 1950 et un chapitre sur !'analyse de ces oeuvres-ci et d'autres 

de periodes differentes jusqu'a l'actualite. 

Cette recherche permet une reflexion: comment le programme repertoire visuel 

de !'artiste s'est structure et surtout comment Ia nomination pensee xilographique s'est 

imposee. 
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INTRODU(:AO 

"A Arte eo vies do mi/agre'. 

Maria Bonomi 

Junho de 2000 
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INTRODU~AO 

0 principal foco desta pesquisa trata processos e etapas de como a artista 

gravadora Maria Bonomi inaugurou conceitos e como contribuiu para o enriquecimento 

da linguagem da gravura e da arte no contexto do mundo midiatico de hoje. 

A obra de Maria e antes tudo pensamento grafico, como ela mesma afirma. 

Citando o conceito do escritor e fil6sofo frances Regis Debray, "pensamento e urn 

conjunto material, tecnicamente determinado, dos suportes, das relat;6es e dos meios 

de transporte que lhe garantem, em cada epoca, sua existencia social". 

A utilizat;ao da xilogravura foi o principal recurso de investigat;ao empregado para 

a planificat;ao do pensamento da artista e foi, sobretudo, a raiz de seus 

questionamentos durante os seus cinqOenta e quatro anos de criat;ao. Este processo 

merece atent;ao especial e passa a ser vital na estruturat;ao da presente pesquisa. 

A xilogravura e uma tecnica que usa uma ou mais matrizes, prancha de madeira 

de fio ou de topo e e resultado da escavat;ao de sulcos por goivas e form6es, na 

obtent;ao de vazios que trazem a luz na construt;ao da imagem e de regi6es deixadas 

em ressalto que constr6em linhas e areas escuras cheias da impregnat;ao material dos 

veios da arvore, tudo isto estampado numa superffcie fixa ou im6vel. 

Conhecida desde o primeiro milenio, esta tecnica se implantou na Europa do 

seculo XIV grat;as ao aprimoramento do papel com fibras mistas de linho e veio facilitar 

a imprensa escrita (jomal, revista, etc.) 0 processo de impressao, que pelo uso da 

matriz faz a repetit;ao da imagem. 

Na origem da xilogravura ocidental ha a funt;ao de ilustrat;ao de textos biblicos, 

pela qual as imagens eram obtidas hierarquicamente sempre como subaltemas das 

ideias que seriam transmitidas, ou seja, ocupavam urn papel utilitario para a 

visualizat;ao das palavras. No mesmo periodo surgiu a xilogravura de ilustrat;ao de 
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cartas de baralho, mas esta era praticamente proibida porque estimulava o jogo, o que 

poderia ser considerado como pecado. 

No seculo seguinte, durante o Renascimento, foi a vez de a gravura em metal 

estabelecer seu domfnio como tecnica, por ser bern mais proxima da linguagem do 

desenho do que a xilogravura. 

A partir do seculo XVI, a tecnica xilogratica comec;;ou a ter mais popularidade para 

ilustrar textos literarios e assumiu o papel de gravure de colportage (gravura ambulante 

ou de propaga<;ao). 

Durante o seculo XVII, a "xilogravura ambulante" estimulou o processo de 

alfabetizac;;ao. Teve uma otima expansao entre os burgueses europeus e alcanc;;ou seu 

auge, no seculo seguinte, espalhando-se tambem entre as classes rurais. Apos esta 

intensa participa<;ao social, comec;;ou a declinar no seculo XIX, em conseqOencia da 

mudanc;;a da atuac;;ao para a atividade panfletaria/polftica, da venda de livros no 

comercio das cidades e do proprio progresso da alfabetiza<;ao. 

Uma vez livre da antiga fun<;ao, a xilogravura ficou aberta para novas 

incumbencias e pode se desenvolver, como tecnica de expressao e de constru<;ao de 

ideias desvinculada da obrigatoriedade corrente, como a figura<;ao mimetica, ou seja, a 

reprodu<;ao naturalistajrealista. 

No Brasil do seculo XX, a xilogravura teve dois tipos de abordagens 

regionalizadas: a do cone Centro-Oeste/Nordeste e a do cone Sui/Sudoeste. 

No caso da primeira, a xilogravura e o Cordel e corresponde ao emprego da 

tecnica em fun<;ao da ilustra<;ao de versos da literatura repentista popular. Antonio 

Costella relata que este processo teve infcio por volta de 1890, sendo difundido pelo 

grande poeta do cordel leandro Gomes de Barros e, a partir dos anos 1%0, por 

Inocencio Costa Nick, conhecido como Mestre Noza, que passou a receber destaque 

intemadonal, chamando a aten<;ao para o grande numero de artistas an6nimos que 

perrneiam esta tecnica dentro da cultura folclorica/religiosa. 
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No segundo cone, a linguagem artfstica da xilogravura e enfocada como 

prioridade. Mestres como Goeldi e Lasar Segall se expressaram atraves da xilogravura 

com habilidade e poeticas muito peculiares. A heran<;a do caminho percorrido por eles 

fez seguidores e amantes desta arte como Livio Abramo e a revolucionaria desbravadora 

de imagens, responsavel pela reconstru<;ao tecnica da xilogravura, Maria Bonomi. 

A presente pesquisa usa interdisciplinalidade na estrategia de uma reflexao para 

tentar focalizar questoes nas categorias de hist6ria da arte (Argan, Giulio carlo) e da 

semi6tica na linha do grupo da Universidade de Indiana, E.U.A. (Williams, Brooke) que 

considera a hist6ria como a disciplina dialetica de todas as ciencias e, portanto, dos 

cruzamentos entre a hist6ria e a semi6tica. 

A abordagem semi6tica de que fa<;o uso parte do conceito da espiral 

hermeneutica de John Deely (1982) como movimento de pensamento, ou seja, da 

tricotomia inicial entre abduc;ao (formulac;oes de hip6teses), dedu<,;ao (desdobramentos) 

e indu<,;ao (averiguac;oes) as inferencias que esta ultima no<;ao pode produzir para 

formar novas abduc;oes e gerar, portanto, urn novo ciclo que pode ser denominado 

cerc/e sans fin ou "drculo sem fim" no desenvolvimento da compreensao e no 

crescimento da experiencia individual de pesquisa. 

Na reflexao em torno do pensamento e da produc;ao xilografica da artista, 

utilizou-se a abordagem te6rica que se denomina midiologia ou medio/ogie, inaugurada 

em 1979 por Regis Debray, que propoe o estudo das mediac;5es (o conjunto dos meios 

simb61icos de transmissao e circula<;ao), pelas quais uma ideia se toma forc;a material. 

Debray, em 1991, condensou suas ideias para publica-las no livro "Curso de 

midiologia geral". Nele nao ha uma defini<;ao do que e midiologia, mas existe urn estudo 

filos6fico contemporaneo das mediac;5es que dao limites a propostas para novas 

analises dos meios de comunica<;ao. 

Pela terminologia, o desmembramento da palavra resulta em midio: intera<;ao 

(conjunto) do homem com a tecnica; sendo a tecnica considerada em seus 

desdobramentos independentes e o homem urn ser socialmente determinado. cada urn 
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destes p61os esta inserido dentro do perfil dos meios simb61icos de transmissao e 

circula~o da comunica~o. E logo + ia, do grego, que exprime ideia de palavra, 

estudo, pensamento. 

Alguns autores tern afinidade com a midiologia por tratarem de assuntos afins. 

Michel Foucault, por exemplo, em "As palavras e as coisas", tratou o poder da palavra e 

o papel das ideias na hist6ria do homem com muita eloqOencia, mas nao se preocupou 

com a analise da representa<;ao; ja Pierre Francastel fez praticamente o oposto no 

volume "Imagem, visao e imagina~o", ao tentar elaborar urn sistema que empregou 

basicamente a filosofia e a estetica no estudo da linguagem figurativa. 

Em linhas gerais, a midiologia e bastante ampla, pois discute tres quest6es: o 

poder da palavra, a eficacia do simb61ico e o papel das ideias na hist6ria. Para tal, 

acredita-se que o midi61ogo deva estudar o acontecimento enunciativo, partindo sempre 

que possfvel da palavra pronunciada ou virtual, no momento da emissao 

(hora/dia/lugar); seguindo do movimento as transforma<;6es. 

Os acontecimentos enunciativos que nutriram a sociabilidade, a intelectualidade, 

a sensibilidade estetica e a conquista tecnica da obra da artista determinaram o 

conteudo dos capftulos 1 e 2. 

0 capitulo 1 e dividido em varios sub-capftulos para facilitar 0 entendimento da 

biografia de Maria Bonomi, o contato com mestres da xilogravura, amigos e fatos 

marcantes na sua carreira, a passagem da pintura para a xilogravura, o 

desenvolvimento de uma monumentalidade inovadora, a obra para o protesto social e a 

transposi~o da visualidade da xilogravura para outros suportes tecnicos, conservando a 

estetica xilografica. 

Segundo a midiologia, quando nao e possfvel acompanhar ou determinar 0 

nascimento deste acontecimento enunciativo, deve-se partir do reflexo de superffcie. 

Procedendo assim, adota-se o prindpio de que pela superffcie pode-se detectar as 

profundezas. 



17 

0 capitulo 2 e a analise das obras mais significativas da artista no processo de 

formac;ao do seu discurso, em uma busca de detecc;ao do ato criador e de seu 

pensamento xilografico, que foi determinado pelas origens seminais de sua estetica 

xilografica, e as inovac;oes tecnicas e a de linguagem da xilogravura. 

Justifica-se o capitulo 3 pela detecc;ao dos acess6rios te6ricos utilizados como 

aparato intelectual de Maria Bonomi no processo de criac;ao de sua obra e, tambem, 

daqueles com os quais a sua obra pode ser vista. Ainda segundo a midiologia, todos os 

aspectos acess6rios de um problema sao vitais para sua compreensao. Empregou-se 

para tal, pela convergencia de pensamento, uma licenc;a te6rica que foi a teoria 

antropol6gica da arte do antrop61ogo social ingles Alfred Gell. 

No livro "Art and agency, an anthropological theory'; publicado em 1998 e inedito 

no Brasil, Gell valoriza e destaca as relac;oes entre contexto social e identidade social no 

foco da arte e da agencia (ac;ao social e sua motivac;ao). A teoria de Gell analisa o 

universo composto pelo artista, indice, recipiente e prot6tipo, onde todos eles podem 

ser agentes ou pacientes. Aplicar a teoria implica na analise antropol6gica, biografica e 

microsc6pica das relac;oes geradas pelo locus da arte, respeitando o desencadear de 

mudanc;as de agente para paciente. 

Este ultimo instrumental te6rico veio complementar a teoria midiatica, ja que 

trata de todos os detalhes e dos desdobramentos da ac;ao social da artista de forma 

causal e linear. 
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1. BIOGRAFIA DE MARIA BONOMI 
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, 
1.1. DADOS ESQUEMATICOS 

Maria Anna Olga Luiza Bonomi nasceu em 1935 na cidade de Meina, na Italia. 

Chegou a Sao Paulo em 1945. Estudou pintura e desenho com Yolanda Lederer Mohalyi 

de 1950 a 1953 e com Karl Plattner de 1953 a 1954. Iniciou seu aprendizado em 

gravura com Lfvio Abramo no final de 1954. No ano seguinte, foi a mais jovem 

expositora da III Bienal de Arte Moderna de Sao Paulo e expos gravura com uma 

comitiva brasileira na cidade sui~ de Neuchatel. Fez urn estagio de tres meses na Italia 

com Emilio Vedova e, ao retornar, realizou, em junho de 1956, a sua primeira exposi<;ao 

individual de gravuras no Museu de Arte Moderna de Sao Paulo; esta lhe valeu o 

segundo Premio Isai Leimer de Arte Contemporanea. Em 1957, foi para Nova Iorque 

estudar gravura com Seong Moy no Pratt-Contemporaries Graphic Art Center e, em 

paralelo, cursou teoria da arte com Meyer Schapiro e gravura com Hans Muller na 

Columbia University. Voltou ao Brasil e, em 1959, frequentou a oficina de gravura em 

metal com Johnny Friedlaender, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1960, 

fundou com Lfvio Abramo o EstUdio Gravura. Durante o regime militar, fez xilogravuras 

de protesto com o intuito de revelar as injusti~s sociais. A partir da decada de 1960, 

expandiu o · tamanho usual da xilogravura e por consequencia, criou uma 

monumentalidade inedita para a tecnica no pais. Multiplicou a materialidade da matriz 

xilografica em m6dulos plasticos e a partir de 1976, realizou de maneira semelhante 

paineis em concreto para espa<;os publicos. Em 1999, doutorou-se pela Escola de 

Comunicac;5es e Artes da Universidade de sao Paulo com a tese Arte Publica. Sistema 

expressivojanterioridade. Atuou como curadora de importantes mostras nacionais e 

internacionais. Hoje, faz instala<;5es orientadas pela questao da imaterialidade da 

gravura, mas que mantem em seu processo criativo urn raciodnio de constru<;ao que se 

baseia no ferramental e na estetica xilografica. 
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1.2. OS PRIMEIROS PASSOS DE MARIA BONOMI NAS ARTES 

PLASTICAS, A DESENHISTA E A PINTORA 

A Italia saiu da Primeira Guerra Mundial bastante abalada em sua economia e no 

plano social, apesar do sentimento nacionalista que fora reforc;ado pela vit6ria, a crise 

tambem era latente pela falta de empregos e pela queda na qualidade de vida da 

populac;ao. 

Tal situac;ao fez com que Benito Mussolini, ex-deputado do Partido Socialista, 

criasse um pequeno grupo denominado "Fasci di combattimento", com a func;ao de 

reprimir as manifestac;5es populares e exacerbar as forc;as do governo. 

Em 1921, os Fasci tinham cerca de trezentos mil integrantes e conseguiram 

eleger 35 deputados. No ano seguinte, Mussolini exigiu a retirada de Luigi Facta do 

governo e o rei Vitor Emanuel III recusou-se a proclamar o estado de sitio. 

0 governo de Mussolini foi um regime de forc;a que denominou-se Fascismo e 

veio a instaurar-se de forma definitiva a partir da "Marcha sobre Roma", em 1922. Nos 

anos seguintes, a crise interna se tornou mais densa, as manifestac;5es do proletariado 

foram reprimidas com violencia, os sindicatos foram substituidos por um sistema 

corporative e a doutrina fascista atuou com programas voltados para o ensino, a arte e 

ac;5es polfticas e sociais que exaltavam o patriotismo. Em 1939, Mussolini firrnou junto a 

Hitler, com o "Pacto de Ac;o", uma uniao que fadou a nac;ao italiana a mais um conflito e 

a continuidade da opressao, vinculada ao terror e as perseguic;5es. 

Maria Bonomi nasceu em 08 de Julho de 1935 na cidade de Meina, na belissima 

regiao do Piemonte, no Noroeste da Italia, e foi alvo, com sua familia, da hostilidade 

politica destes anos. Por conseqOencia, teve que se refugiar na Suic;a em fins de 1943. 
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Maria foi uma crianc;;a timida e concentrada em suas atividades de observac;;ao 

extema atraves do desenho, isto porque, segundo ela mesma diz: ·~ •. Eu tinha muitos 

problemas de audi¢o, eu ficava isolada ... ". 1 

Filha de pai italiano, Ambrosio Bonomi, e de mae brasileira, Giorgina Martinelli 

Bonomi, pode experimentar uma mescla cultural ftalo-brasileira que trouxe as suas 

maos livros de Monteiro Lobato e de Raul Bopp. Oeste segundo autor, seu livro predileto 

era o "Cobra Norato", que a fascinou tanto, que nao resistiu a vontade de ilustrar as 

passagens mais marcantes de sua est6ria. A tecnica utilizada foi a da pintura em 

nanquim sobre papelao, com desenhos escavados por extrac;;ao de areas negras. 

Em 1945, Maria Bonomi, acompanhada pelo avo materno Giuseppe Martinelli, 

chegou ao Brasil, visitou Sao Paulo e depois se instalou no Rio de Janeiro, em urn 

ediffcio que o avo estava construindo no Morro da Viuva. Af, realizou a sua primeira 

escultura, uma pomba em gesso para a capela e, da convivencia com o seu avo e a 

equipe de empreiteiros, extraiu o sonho de ser arquiteta. 

Com a morte de seu avo, aos 11 anos mudou-se para Sao Paulo. 

No Colegio das Conegas de Santo Agostinho teve um desempenho fabuloso em 

desenho, pois retratava suas colegas de classe e fazia paisagens de Sao Paulo; 

chegando a receber do colegio, em 1947, a primeira premiac;;ao em desenho de sua vida 

artfstica. 

A matematica a afastou da ideia de ser arquiteta e a vocac;;ao de artista ficou 

cada vez mais evidente, pois desenhava ate mesmo durante suas ferias, geralmente 

desfrutadas na Fazenda sao Francisco de Paula, propriedade do casal Pinto Alves, 

localizada em Dobrada, no interior de Sao Paulo. 

Em 1950, Lasar Segall executou a definitiva averiguac;;ao vocadonal de Maria 

Bonomi para as artes plasticas e a encaminhou ao atelie da pintora Yolanda Lederer 

Mohalyi, que a acolheu prontamente. 

1 BONOMI, Maria, Depoimento livre, 04.05.2000, p. 6. 
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Ha no Acervo de Maria Bonomi uma caixinha onde se le: "Maria Bonomi (1951) -

Pequena medalha de prata". Entretanto, pelo fato da medalha original nao ter sido 

encontrada, nao ha dados que possam fomecer informa~oes de onde e com o que a 

artista ganhou tal premia~o. 

Yolanda Lederer Mohalyi, como mestra no ensino de pintura Iavis, enviou seus 

alunos para apresenta~ao na exposi~o peri6dica do Museu de Arte de sao Paulo em 13 

de maio de 1952. Esta foi a primeira apari~ao de Maria Bonomi no circuito das artes no 

Brasil e, certamente, foi o ponto de referencia para que Lina Bo Bardi apontasse Maria 

como uma artista diletante, em seu artigo publicado na Revista Habitat 7 deste mesmo 

a no. 

Maria foi passar suas ferias no Norte da Italia, na casa de seu tio paterna Ginetto 

Bonomi, que era um arquiteto, colecionador e restaurador de arte muito influente na 

epoca. Gra~as a inumeros contatos, participou de uma execu~o cenografica com a 

equipe do famoso artista, te6rico e critico italiano Enrico Prampolini. Alem de integrar-se 

a um grupo de arque61ogos que trabalhavam na escava~o de vestigios da fascinante 

arte etrusca e suas combina~5es contrastantes de acres, vermelhos e negros. 

Ao retornar para Sao Paulo, por recomenda~o do artista brasileiro Waldemar 

Cordeiro, amigo de Prampolini, Maria foi incorporada como assistente no atelie de Karl 

Plattner em 1953, onde teve a oportunidade de aprender a fazer pintura encaustica, 

tecnica pict6rica antiga que agrega pigmento a cera. 0 aprendizado foi muito benefico 

pois, neste mesmo ano, a sua participa~o no 1 o Salao de Agosto do Instituto Cultural 

Israelita Brasileiro de Sao Paulo, lhe conferiu men~o honrosa em 08 de setembro. 

Neste mesmo ano, ao travar conhecimento com a gravura do mestre Livio 

Abramo, atraves de uma exposi~ao no Museu de Arte de Sao Paulo, Maria percebeu que 

era exatamente aquilo que gostaria de fazer, ou seja, que a gravura tinha o resultado 

estetico que ela almejava para a sua poetica e, a partir dai, come~ou a questionar-se 

enquanto pintora. 
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Em fevereiro de 1954, Maria expos na Galeria de Arte Contemporanea de Sao 

Paulo, obteve uma 6tima cobertura da imprensa e aos olhos do publico e do circuito 

artfstico, parecia consolidar-se como pintora. 

0 primeiro trabalho de ilustrac;i':io da artista a ser publicado foi o de pinturas Iavis 

para o livro de poesias "Vesperal de silencio", de Geraldo Azevedo, publicado em 1955. 

Neste mesmo ano, Maria Bonomi, seledonada com duas pinturas, foi a mais 

jovem expositora da III Bienal de Arte Modema de Sao Paulo; em sequencia, expos no 

4° Salao Paulista de Arte Moderna da cidade, na Galeria Prestes Maia, ao lado de artistas 

como Aldemir Martins, Alfredo Volpi, Anita Malfati e Frans Krajcberg. 

0 crftico Antonio Bento escreveu na epoca sobre o perfil dos jovens artistas 

brasileiros da III Bienal: 

" ... Gra<;as as modifica<;5es operadas em nossos meios artfsticos desde 1951, 

como conseqOencia das duas bienais ja realizadas, acentua-se a preocupac;i':io dos 

jovens artistas brasileiros em expressar-se atraves de uma linguagem plastica de carater 

internacionais, ao contrario do que se verificou nos primeiros tempos do modernismo. A 

tendencia 'nacional' vai assim aos poucos se enfraquecendo, enquanto aumenta o 

numero de artistas abstratos ... ". 2 

Apesar do sucesso de Maria Bonomi como pintora, a sua despedida da tecnica foi 

marcada pela exposi<;i':io coletiva "50 anos de paisagem brasi/eira'; nos meses de 

fevereiro a mar<;o de 1956, no Museu de Arte Moderna de sao Paulo. 

2 BENTO, Antonio, Artistas brasileiros e estrageiros residdentes no Brasil, sao Paulo, catalogo da III 
Bienal - MASP, 1955, p. 11-15. 
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1.3. MARIA BONOMI, A GRAVADORA E A ILUSTRADORA 

No final do ano de 1954, ap6s muita insistencia, Maria Bonomi conseguiu 

freqOentar o atelie de Lfvio Abramo e iniciou-se urn Iongo aprendizado que nao come<;ou 

com a gravac;:ao xilogn3fica direta, pois a artista teve que aprender a conhecer as 

madeiras, lixa-las e observar seus veios e texturas antes de executar o seu primeiro 

corte/incisao. 

0 mestre queria que sua aluna entendesse, pelo fazer e pela conquista da 

tecnica, a importancia de se respeitar a madeira como matriz-mae geradora da 

reproduc;:ao (a prole) da imagem grafica. 

Foi este ensino rigoroso que a havia descartado, em 1953, da II Bienal do Museu 

de Arte Moderna de Sao Paulo, onde se inscrevera com cinco pinturas. 

Em 1955, a cidade sufc;:a de Neuchiltel resolveu homenagear uma figura que 

muito honrou a na<,;ao, o marchand James de Pury, que viveu quase toda a vida no 

Brasil e era urn ra de nossas artes. Organizou-se, entao, uma exposic;:ao fmpar na 

Europa, por seu carater inedito e pela representatividade da arte brasileira na Sufc;:a. A 

"Arts primitifs et modernes bresiliens'; como fora batizada a exposic;:ao, apresentou uma 

visao hist6rica geral da origem da nossa arte primitiva pelo cruzamento da arte africana, 

indfgena e portuguesa, e da arte modema brasileira. 

Segundo o texto de Wladimir Murtinho para o catalogo desta exposi<;:ao: 

·: .. A arte modema tomou, nestes tJitimos anos no Brasi? um impulso 

extraordinario e fez desaparecer alguns tra9os do academicismo que nos restava, tanto 

na arquitetura quanto na pintura e nas artes graficas. Os recem chegados (artistas) se 

juntaram aos antigos (mestres) e preparam as bases que permitirao a nossa arte se 

exprimir numa linguagem mais importante e mais universal que esta de hoje ... '~ 3 

3 MURTINHO, Wlaudimir, Arts primitifs et modemes bresiliens, Neuch§tel - Suisse, catalogue du Musee 
d'Ethnographie, 1955, p. 22. *Texto original em frances traduzido pela autora. 
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Maria Bonomi concretizou, desta forma, a sua primeira exposi9!o internacional. 

Sua gravura estava rodeada por obras de artistas ja consagrados como o mestre Lfvio 

Abramo, Edith Behring, Vera Bocayuva Cunha, Marcelo Grassmann e Mario Cravo Junior. 

Maria Bonomi ajudou a encerrar os ultimos indfcios modernistas no Brasil, 

constituindo a nova gera~ao que colocaria a arte brasileira, sobretudo a gravura, em um 

patamar de igualdade com a arte internacional. 

Por causa da exposi~ao na Sui~, a artista acabou permanecendo por cerca de 

tres meses na Europa, de novembro de 1955 a janeiro de 1956, onde fez um estagio, 

como gravadora, com o renomado artista italiano Emilio Vedova. 

A exposi~ao "50 anos de paisagem brastleira'; realizada em 1956 no Museu de 

Arte Moderna de Sao Paulo, marcou a fase final da carreira de pintora, pois a 

xilogravura se imp6s em seu fOrum mais fntimo. A artista passou a se dedicar 

exclusivamente a esta tecnica, tendo consolidado, em 1 o de junho deste mesmo ano, a 

sua primeira exposi9lo individual no Museu de Arte Moderna de sao Paulo, 

apresentando 58 obras, gravuras e monografias', divididas em dois temas centrais: a 

paisagem urbana e a vegetal, da natureza. 

Ap6s a exposi~ao, Maria viajou para a Italia, onde permaneceu por mais um ano 

complementando sua forma9!o com visitas a museus e freqOentando ambientes 

artfsticos ligados ao teatro. 

0 industrial Isai Leimer organizou o Premia Arte Contemporanea, atraves do 

Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, para prestigiar a atua9!o artfstica brasileira no 

anode 1956, que se seguiu de uma exposi~ao comemorativa em 1957. Oswaldo Goeldi 

e Fayga Ostrower receberam o primeiro premio de gravura, lygia Pape e Maria Bonomi, 

o segundo. 

lermo empregado e defendido por Lourival Gomes Machado em substitui<;ao de monotipia. MACHADO, 
Lou rival Gomes, Gravuras- monografias de Maria Bonomi, sao Paulo, cat:alogo de exposi<;iio do Museu 
de Arte Modema de sao Paulo, 1956, passim. 
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As boas notfcias nao se findavam mais para a artista e, em 1957, os arquitetos 

Alberto Botti e Marc Rubin realizaram o projeto (publicado na Revista de Engenharia 

Mackenzie) para o seu primeiro atelie, que ocuparia a cobertura do ediffcio em 

construr,;iio "Cclssio Muniz", no bairro de Higien6polis, em Sao Paulo. 

Em 24 de outubro de 1957, o Museu de Arte Modema de Nova Iorque adquiriu, 

por 20 d61ares, uma de suas xilogravuras. Neste perfodo, ja estava cursando gravura 

com o artista chines Seong Moy, no Pratt-Contemporaries Graphic Art Center de Nova 

Iorque. 

Depois de terminar o curso, voltou ao Brasil para passar o Natal e logo retomou a 

Nova Iorque para freqOentar dais cursos em paralelo, o de museologia, no Museu 

Metropolitano pela New York University, e o de gravura avan~;ada, na Columbia 

University, com mestres tais como Hans MOiler, em gravura, e Meyer Schapiro, em 

teoria da arte. 

A Ingram-Merrill Foundation agraciou Maria Bonomi, em junho de 1958, com uma 

bolsa de estudo no valor de 150 d61ares, para 4 semanas de aulas distribufdas em urn 

perfodo de tres meses a serem cursadas, a partir de setembro, no Pratt-Contemporaries 

Graphic Art Center de Nova Iorque. 

A artista participou, com duas xilogravuras, da "Exposir,;ilo Intemacional do 

National Arts Club" de Nova Iorque, em setembro de 1958, junto como artista brasileiro 

caryb€, que exp6s tres temperas. A seguir, emendou uma outra participar,;iio na cidade, 

de outubro a novembro, no "International Festival of Art:', organizado pela Federation of 

Jewish Philanthropies, em homenagem as Na~;5es Unidas, com representantes das artes 

de 39 pafses. 

A gloria de Maria em Nova Iorque veio com uma exposir,;ilo individual na Roland 

de Aenlle Gallery, que se realizou de novembro a dezembro deste mesmo ano. Nela 

foram apresentadas 43 obras em branco e preto, que traziam uma ressonancia visual do 

mestre Seong Moy e da gravura vanguardista expressionista abstrata norte-americana. 
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A artista teve a oportunidade de observar e de discutir, com o gravador Adja 

Yunkers, a obra de artistas como Robert Rauschenberg, Jasper Johns e Lee Krasner 

(viuva de Jackson Pollock), no atelie em que estes artistas tambem trabalhavam no 

memento da emergencia do New Dada. 

De 12 de janeiro a 05 de fevereiro de 1959, Maria fez uma nova individual, mas 

desta vez saiu do eixo de Nova Iorque e expos em Washington D. C., na Pan American 

Union. Tal exposi~o recebeu a visita ilustre do pintor surrealista Salvador Dali, que teve 

uma longa conversa com a artista. Oito dias depois desta inaugura~o, Maria foi ter com 

o presidente norte-americano Eisenhower e esposa, na Casa Branca, representando a 

presen<;a estudantil das Americas nos Estados Unidos. 

A ultima exposi~o de 1959 realizada em territ6rio norte-americano foi a 

"Graphics 1959", uma coletiva dos artistas que haviam freqOentado o Pratt 

Contemporaries, que contou com 100 gravuras de 71 artistas, entre americanos e 

estrangeiros. 

De volta ao Brasil, Maria integrou-se, por quatro meses (duas aulas semanais), 

ao grupo de alunos de Gottard (ou "Johnny") Friedlaender, na Oficina de Gravura em 

Metal do Museu de Arte Medema do Rio de Janeiro. 

A artista selecionou 44 gravuras para divulgar no Brasil o resultado do que havia 

alcan<;ado nos Estados Unidos; este conglomerado de obras foi apresentado 

seguidamente na Galeria Ambiente de Sao Paulo e na Galeria IBEU do Rio de Janeiro, e 

ao final do ano, em Belo Horizonte, no Institute Cultural Brasil - Estados Unidos. 

Em setembro deste mesmo ano, o premio aquisi~o "Joao A. da Costa Doria" foi 

atribufdo a Maria Bonomi na V Bienal do Museu de Arte Medema de Sao Paulo, onde 

foram mostradas 6 de suas gravuras. Quase simultaneamente, o Museu de Arte 

Medema do Rio de Janeiro organizou a "1 • Exposi~o Coletiva de Artistas Brasileiros na 

Europa", que contou com 280 pe<;as de 63 integrantes, Maria dentre eles, e se iniciou 

na Alemanha com destine a todas as capitais europeias e cidades significativas para as 

artes, por urn perfodo de dois anos. 
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0 fato de Maria Bonomi ter sido selecionada na 1• Bienal de Paris, que se 

inaugurou no mes seguinte no Museu de Arte Moderna da cidade, teve um destaque 

substancial para a artista, ja que, no Brasil, se dava muito valor as avaliac;5es dos 

crfticos europeus. Esta Bienal tinha por intuito apresentar a arte internacional de artistas 

jovens, com mais de vinte anos e menos de trinta e cinco. Apesar da aparente 

preocupa<;ao com a contemporaneidade, nao era uma Bienal tao avanc;ada como se 

pretendia em rela<;ao as manifestac;Oes da gravura; isto pede ser constatado pelo fato 

de terem sido destinados para a ala brasileira, por exemplo, 40 metros a pintura contra 

apenas 4 metros ao desenho e a gravura juntos. 

No Rio de Janeiro, a artista participou do "VIII Salao Nacional de Arte Moderna" e 

da exposic;ao "30 artistas do Brasil", na Petite Galerie. 

Em Belo Horizonte, Maria fechou o ano de 1959 com o "XIV Salao Municipal de 

Belas Artes". 

A Galeria de Exposic;5es do Diario de Notfcias de Portugal acolheu um pequeno 

grupo que, segundo a Embaixada do Brasil, seria a identidade da Jovem Gravura 

Brasileira, batizando desta forma a exposi<;ao que se realizou em fevereiro de 1960. 

Alem de Maria Bonomi, estavam os paulistas Dorothy Bastes e Antonio Henrique, ex

alunos de Lfvio Abramo; o mato-grossense Roberto de Lamonica, ex-aluno de Lazzarotto 

Poty, Darel Valenc;a Uns e Renina Katz; a carioca Lygia Pape; o franco-brasileiro Mario 

carneiro, ex-aluno de Ibere camargo e de Johnny Friedlaender; e o pernambucano 

Ernesto Lacerda, ex-aluno de Darel Valenc;a Uns. 

A revista "Visao" daquele mes afirmou: 

" ... Maria Bonomi, com suas xilogravuras, e Roberto de Lamonica, que grava em 

metal, foram as mais nol:iiveis revela¢es da gravura brasileira do ano passado, 

conquistando atem dos louvores da crftica, premios em exposir;IJes individuais e 

coletivas, fora e dentro do pafs ... ~ 4 

4 Preto e branco deram-se bern nos tr6picos, Visao, sao Paulo. 16 (6): 48-49, fev. 1960. 
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No dia 29 de fevereiro, houve a inaugura~ao do Estudio Gravura, fundado por 

Lfvio Abramo e Maria Bonomi. 0 estlidio veio tentar suprir a falta do curso de gravura 

do Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, que havia sido fechado em 1959. 

Em 19 de mar~o de 1960, Maria e mais 11 artistas brasileiros expuseram em Tel

Aviv, Israel, no Bezalel Museum de Jerusalem. 

No verao americana, houve mais uma exposi~o coletiva com a participa~ao de 

Maria, foi ada Roland de Aenlle Gallery, desta vez em conjunto com a Nonagon Gallery. 

Em junho, Maria recebeu a pequena medalha de prata do 9° Salao Paulista de 

Arte Moderna de Sao Paulo, na Galeria Prestes Maia e, em seguida, expos as mesmas 

obras no Salao Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

Na revista nova-iorquina "Current Biography", que explicava quem era noticia no 

memento e por que, Maria foi o destaque das artes junto com o artista muralista 

americana Joseph Louis Young. 

Maria Bonomi teve sua participa~ao garantida na "2• Exposi~o Conjunta de 

Artistas Brasileiros e Americanos", que se realizou em agosto deste mesmo ano no 

Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, sob o patrocfnio de Contemporary Arts e 

American Arts Institute, com colabora~o do Institute Brasil - Estados Unidos. 

0 intercambio intense das artes entre as na~6es foi caracteristico do memento. A 

Argentina tambem convidou Maria e mais 11 brasileir.os para a concretiza~ao da 

exposi~o "Brasil en el primer certamen latinoamericano de xilografia", e o Mexico a 

teve como uma dos dois de seus expoentes brasileiros na II Bienal Interamericana de 

Pintura, Escultura e Gravura do Mexico. 

Maria diz ter sido influenciada neste periodo de sua carreira pela gravura pop, 

inspirada no cotidiano das revistas correntes, do artista brasileiro Rubens Gerchman e 

pelas vertentes paradigmaticas - os novos caminhos te6ricos abertos pela antropologia 

na decada de 60, influenciada pela psicologia - do estruturalismo levi-straussiano, ou 

seja, a vertente antropol6gica que implicou numa analise social, obedecendo criterios de 

urn inconsciente coletivottabus de tonga dura~o, alem dos desdobramentos politicos 
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causados pelo discurso do livro de Claude Levi-Strauss, "Ra93 e hist6ria", com a polftica 

anti-racista e anticolonialista. 

Aos 25 anos de idade, no dia 24 de outubro de 1960, Maria Bonomi optou pela 

nacionalidade brasileira. 

A ultima exposi<;ao de 1960 que Maria foi convidada a participar chamava-se 

"Contribuil;;ao da mulher as artes plasticas no pafs". Nela, Mario Pedrosa atestou que o 

Brasil estava presenciando uma efervescencia artistica do genio feminine maior do que 

em qualquer outro pafs europeu e, que a contribui<;ao era nao s6 quantitativa como 

qualitativa para a hist6ria das artes no pafs. 

Em abril 1961, a Galeria IBEU de Copacabana organizou a exposi<;ao "0 rosto e a 

obra", que teve 0 intuitO de estreitar OS eiOS artista - publiCO - obra - varias 

modalidades da criac;ao. 

Dais meses depois, inaugurou-se a "IV Exposi<;ao Internacional de Gravura de 

Ljubljana", na antiga Iugoslavia, que contou com a representac;ao dos brasileiros: Uvio 

Abramo, Edith Behring, Maria Bonomi, Roberto De Lamonica, Fayga Ostrower e Arthur 

Luiz Piza. Este foi contemplado com o premia aquisi<;ao do Jornal Vjesnik, de Zagreb. 

Data do mesmo ano a atua<;ao do EstUdio Gravura em sao Paulo, que produziu 

uma obra grafica extremamente seleta, pois nela uniu a gravura e a tipografia em urn 

livro/projeto intitulado "Brasil". Nele, foram reunidos urn dos ultimos artigos escrito pelo 

crftico Lionello Venturi aos textos do literate Sergio Buarque de Holanda, e tres gravuras 

de cada urn dos seguintes artistas: Maria Bonomi, Uvio Abramo e Joao Luiz Chaves. 

Em 1962, no catalogo da exposi<;ao dos "12 artistas gravadores brasileiros", uma 

mostra de gravuras e desenhos patrocinada pelo embaixador do Brasil em Israel, a sua 

organizadora, Lizetta Levi escreveu: 

" ... Em contraste com a abordagem !!rica destas duas artistas (se referindo a 

Fayga Ostrower e Edith Behring) se estabe/ece o traba/ho da jovem e vigorosa Maria 
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Bonomi; conferindo texturas eta cria fivremente formas poderosas. Sua for9a estci em 

· 'A A "5 sua agresswt..Jaue... . 

De outubro a novembro de 1962, Maria Bonomi representou o Brasil, ao lado de 

Uvio Abramo e Joao Luiz Chaves, na "3a Bienal Intemacional de Gravuras de T6quio". 

Neste mesmo perfodo, ilustrou a livro infantil "0 sindicato dos burros", de 

Fernando Silva, que foi lan9!do pela editora Girofte no ano seguinte. 

Em fevereiro de 1963, o Instituto de Cultura Hispanica inaugurou na cidade de 

Madrid a exposi<;ao "17 artistas graficos brasileiros". Maria Bonomi estava entre eles. A 

mostra teve como criteria apresentar os gravadores brasileiros que faziam parte do 

panorama das artes internacionais, pelas participa<;5es intensas em exposi<;5es coletivas 

ejou individuais no exterior. 

A exposi<;ao foi de tal forma representativa que houve urn rebatimento da mesma 

no mes de abril para a cidade de Viena, na Austria. Alguns dos artistas participantes 

foram convidados para uma extensao na "Arte de America y Espana", que se realizou 

em Madrid e Barcelona, nos meses de maio a junho. 

Em junho de 1963, a obra gravada da artista estava de volta ao Japao, na cidade 

de Kobe, onde ocorreu a exposi<;ao da Sociedade Internacional de Artes Plasticas. 

De junho a setembro, Maria Bonomi participou da V Exposi<;ao Internacional de 

Gravura em Ljubljana. 

Em setembro deste mesmo ano, Maria Bonomi recebeu o premio aquisi<;ao pela 

gravura "Espacial", exposta na 7a Bienal Intemacional de Sao Paulo, e conquistou 

destaque da midia pela monumentalidade palpitante (quase cenografica) de sua obra. 

Em novembro, Maria recebeu a men<;ao honrosa da I Bienal Americana de 

Gravura, que teve representa<;5es riqufssimas de 14 pafses, sendo organizada pelo 

Museu de Arte Contemporanea da Universidade do Chile em Santiago. 

5 LEVI, Uzetta, 12 Brazilian Graphic Artists, Tel-Aviv- Israel, catalogo de exposi~ao do Museu Bezalel, 
1962, passim. 
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0 livro infantil "Ou isto ou aquilo" foi criado em 1963 e publicado pela editora 

Girofle em 1964. Nele encontram-se 20 poemas de autoria de Cecilia Meireles, 

intercalados por ilustrac;oes xilograficas de Maria Bonomi. A cumplicidade intelectual 

dessas criadoras gerou uma obra ludica de formate alongado com folhas soltas como 

em um quebra-cabec;as, com cores puras vibrantes. Conteudo e figura estao tao 

integrados que, ao se misturar as paginas soltas e nao numeradas, pode-se reencontrar 

a ordem/sequencia original. 

Em abril de 1964, o golpe do governo militar brasileiro abalou a sociedade. 

Dentro deste contexte, as artes graficas assistiram estupefatas e com grande pesar ao 

fechamento do EstUdio Gravura, que sucumbiu apes ser alvo de inumeras invasoes das 

forc;as policiais em busca de pretenses subversives. 

De junho a outubro de 1964, a "32a Bienal Internacional de Arte de Veneza" 

contou com a representa<;ao brasileira de 8 artistas: na categoria pintura, a paulistana 

Tarsila do Amaral; o polones naturalizado brasileiro, Frans Krajcberg; o carioca Almir 

Mavignier (tambem serfgrafo); o rio-grandense-do-norte, Abraham Palatnik; o gaucho, 

Glauco Rodrigues; o italiano naturalizado brasileiro, Alfredo Volpi; na categoria gravura, 

a ftalo-brasileira (paulistana) Maria Bonomi e na categoria escultura, o austriaco 

naturalizado brasileiro Franz Josef Weissmann (tambem desenhista e pintor). 

Houve polemica em torno da Bienal de Veneza pelo fato de que alguns dos 

artistas brasileiros selecionados moravam na Europa e dispunham, portanto, da chance 

continua de representa<;ao nos museus e galerias estrangeiros, diferente dos que 

residiam no Brasil. 

De outubro a novembro de 1964, Maria marcou novamente sua presenc;a na "4a 

Bienal Internacional de Gravuras de Toquio". 
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1.3.1.A GRAVURA DA ARTISTA EM TEMPOS DE 
A 

RESISTENCIA 

"Brazilian Art Today" foi uma exposh;;ao itinerante que percorreu de janeiro a 

junho de 1965 as galerias mais conceituadas da Inglaterra. Maria expos tres 

xilogravuras: "Encounter", "Picture" e "Pn§amar", todas com mais de um metro. 

Maria Bonomi, com as xilogravuras "Basical" e "Revival", foi a unica brasileira a 

expor na "Xylon N", mostra organizada pela Sociedade Internacional de Xilogravura, 

que se realizou de abril a maio de 1965, no Museu de Arte e de Hist6ria de Genebra na 

Suf<;a. A exposi<;ao, que buscou trazer ao publico um panorama da xilogravura 

contemporanea internacional, teve em seu roteiro de visitas museus e galerias da 

Suecia, da Finlandia e da Austria ate o ano de 1966. 

A "sa Bienal Internacional de Sao Paulo" conferiu a artista o titulo de melhor 

gravadora nacional, pelas xilogravuras "Mundo avulso", "Em princfpio grande", "Berlim", 

"Procissao perene", "Isabel ate o fim", "Uberdade condicional", "Corpo humano sarava" 

e "Cantata vegetal". 

Lfvio Abramo, convidado a se retirar do pais, respondeu em uma de suas cartas a 
Maria Bonomi: 

" ... EsnJDIO - Tambfim estou de acordo com voce: nao podemos sair da 

alameda Glette com o rabo entre as pemas ou, pe/o menos, sem ter dito, e tornado 

publico, aquila que deve ser dito depois de tantas safadezas e go/pes baixos de nossos 

inimigos e /evianos amigos tambem. Talvez eu tenha que ir este mesmo mesa S. Paulo 

(. .. ) e quero aproveitar a ocasiao para /evar a termo uma retirada honrosa, colocar o 

matenal do EsttJdio em a/gum Iugar e acabarmos com uma situa¢o que nos amofina 

cada vez mais. (. .. ) Maria, nao perca o animo. Se eu nao te conhecesse bem poderia 

ficar preocupado, mas com todo o teu temperamento italiano, a tua capacidade e a tua 
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coragem, voce acabara saindo triunfadora de todas estas pequenas intrigas, safadezas e 

oportL 1smos vaidosos ... '~ 6 

Maria Bonomi tentou fazer um acordo com o MAM de Sao Paulo para que o 

Estudio pudesse atuar dentro de seu predio, mas a situa~o polftica nao o penmitiu e, 

apesar de seus esfor~os para reinstala-lo em outra localidade, ele ja nao seria o mesmo 

sem o mestre Lfvio, que ja havia recebido um nao da Embaixada para o retorno ao pafs 

em fins de 1965. 

Lfvio Abramo declarou a Maria, em carta enviada ao final de 1965: 

" ... Quanta ao teu premia, rea/mente, a voce tao somente cabe todo o merito de 

tal vit6ria. Que eu e outros reconher;amos o teu valor e uma constatar;§o que se impoe 

natura/mente. E a satisfar;ao de uma tao importante afirrnar;ao deve servir a voce como 

um estfmulo e tambem para compensar, de certa maneira, o inconveniente de que 

padeces na mao esquerda. W uma toto tua no "Cruzeiro'; tirada na Siena!, defronte e 

uma grande gravura tua, que eu nao conhecia ainda. Gravura e autora sao imponentes 

e o/hando para 0 tamanho da gravura nao admira que voce tenha ficado doente da 

mao ... Precisamos inventar um instrumento de desbastar madeira que, sem a/terar o 

cunho pessoal do artista far;a todo o trabalho pesado... Mas, considerando de novo o 

teu premia, e/e foi muito importante porque a "boa gravura" obteve, com voce, uma 

afirrnar;ffo sabre todos os "tecnidstas" chatas e presunr;osos ... '~ 7 

Em outubro de 1965, aconteceram duas exposi~oes que marcaram a presen~ da 

artista na AUstria, a individual "Maria Bonomi - Brasilien - Farbholzchnitte", na Galerie 

61, e a coletiva "Brasilianische Kunst heute", no Museu de Arte Modema de Viena. 

A Secretaria de Educa~o mexicana tambem fez questao de acolher Maria 

Bonomi e todos os outros artistas brasileiros convidados para a execu~o da mostra 

"Pintura y grabado del Brasil", no Museu de Arte Modema do Mexico. 

6 ABRAMO, Lfvio, Correspondencia enviada a Maria Bonomi, em 05.06.1965, Assunl7lo. 
7 ABRAMO, Lfvio, Correspondencia enviada a Maria Bonomi, em 09.11.1965, Assunl7lo. 
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0 ano de 1965 foi marcado por convites, em grande parte nao atendidos, para 

que Maria Bonomi expusesse em galerias e museus nacionais e intemacionais, dentre 

eles a Galerie Lambert de Paris, a Medema (Mala) Galeria de Uubliana, a Sociedade 

Cooperativa de Gravadores Portugueses de Usboa, o Institute de Arte Contemporanea 

do Peru, o Museu de Arte Medema de Buenos Aires e o Institute Cultural Brasileiro 

Norte-americana de Porto Alegre. 

A primeira exposi~ao coletiva em que Maria Bonomi esteve presente no ano de 

1966 foi a "Brasilianische Kunst heute", na cidade de Bonn, Alemanha, a segunda foi 

"Gravadores de Sao Paulo", na 4 Planetas Galeria de Arte e sequencialmente, uma nova 

versao da exposi~ao "0 rosto e a obra" na cidade de Recife, na Galeria casa Hollanda; 

"40 gravuras nacionais e estrangeiras", uma exposi~ao promovida pela Escola de Artes 

Plasticas de Ribeirao Preto; "Arte de hoy en el Brasil", uma exposi~o que agrupou, em 

sua maioria, artistas premiados pelas bienais brasileiras, com a inten~o de mostrar ao 

publico paraguaio o melhor das artes plasticas no Brasil. 

A exposi~ao "Gravuras de Maria Bonomi", que se realizou em agosto de 1966 na 

Galeria Cosme Velho, foi uma individual que apresentou obras como "Liberdade 

condicional", "Grade", "Soldados e namoradas", "Bomba a mao", "0 que perdemos", 

"Nosso chao" e "Salvo Conduto", dentre outras. A resposta do publico foi tao 

representativa que a mesma foi rebatida no mes seguinte para a Petite Galerie. 

"0 artista e a maquina" foi uma mostra organizada por Pietro Maria Bardi, que 

uniu a proposta do Museu de Arte de Sao Paulo a da empresa Olivetti para levar a 

publico a integra~o dos artistas brasileiros a tecnologia contemporanea, ou seja, a 

aglutina~o da estetica com a tecnica (entendida por maquinas e/ou ferramentas). 

Maria apresentou a xilogravura "Teclado Lettera 22" e Bardi traduziu a atua~o da 

artista numa breve apresenta~o catalografica, ao escrever as seguintes palavras: 
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" ... Maria Bonomi dedica-se a tecnica xilografica na qual obtem extraordinarias 

nuances de cor atraves de processos apurados: no desenho de dois tee/ados bifrontes 

organizou a sugest§o mecanica no seu conhecido jeito de ver ... '~ 8 

No 3° Salao de Arte Moderna do Distrito Federal, Maria foi condecorada com o 

Premio Nacional de Gravura de Brasma, pelas xilogravuras "Homenagem a Nara Leao", 

"Lunik Tot" e "Acoplamento". 

As ultimas participa~5es coletivas da artista em 1966 foram a "II Exposi~ao da 

Jovem Gravura Nacional", que lhe conferiu sala especial no Museu de Arte 

Contemporanea de Sao Paulo e a "Primeira Bienal Nacional de Artes Plasticas", criada 

pelo Governo do Estado da Bahia, onde Maria Bonomi teve a oportunidade de 

representar a sala sao Paulo, ao lado de artistas como Nicolas Vlavianos, Marcelo 

Grassmann, Miriam Chiaverini e Waldemar Cordeiro. 

De janeiro a fevereiro de 1967, a "Escada", de Maria Bonomi, foi capa do 

catalogo da exposi~o "12 Brazilian graphic artists", que se realizou no Museu Bezalel 

de Jerusalem, em Israel, e viajou em mar~o do mesmo ano de volta ao Brasil como "12 

artistas brasileiros" para o Museu de Arte Moderna de Sao Paulo. 

Entre abril e maio, aconteceu o "V resume de arte" do Jornal do Brasil, que foi 

organizado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e trouxe uma sele~o por 

tecnicas de arte. Na gravura, os nomes escolhidos foram Maria Bonomi e Fayga 

Ostrower. 

A partir de maio de 1967, a "II exposi~o da jovem gravura nacional" apresentou 

31 gravadores, alguns ja consagrados, como Edith Behring e Isabel Pons, outros em 

ascensao, como Maria Bonomi e Evandro carlos Jardim, e alguns prindpiantes, como 

Vera Chaves Barcellos e Celso Barbosa. A exposi~o circulou por diversos museus 

brasileiros, como resultado do intercambio organizado pelo Museu de Arte 

Contemporanea da Universidade de Sao Paulo. 

8 BARD!, Pietro Maria, 0 artista e a maquina, sao Paulo, cat:alogo de exposi<;ao do MASP, nov. 1966, n. 
114, p. 02. 
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Entre junho e agosto se concretizou a "VII exposition intemationale de gravure", 

na Bienal de Ljubljana, na Iugoslavia. A seleta mostra da obra grafica intemacional 

contou com a presenc;a dos brasileiros Lfvio Abramo, Edith Behring, Maria Bonomi, 

Roberto De Lamonica, Fayga Ostrower, Arthur Luiz Piza e Isabel Pons. 

Em consequencia do sucesso de Maria Bonomi alcanc;ado nesta Bienal, em OS de 

dezembro de 1967, a Uvraria do Congresso dos Estados Unidos fez um pedido de 

aquisic;ao a artista para a gravura "Acoplamento" e esta foi vendida por 120 dolares e 

enviada para o novo enderec;o em Washington, cerca de um ano depois. 

Os tftulos das xilogravuras de Maria Bonomi ja chamavam a atenc;ao da crftica 

desde 1965, a ponto do crftico de arte Jayme Mauricio cita-los em seu artigo publicado 

em 04 de julho de 1967 por serem "expressivos: Procissao Perene, Ltberdade 

Condicional Todos os TtJmulos do Mundo, Mechanicus, A aguia, Hiperprisma e Pour Ia 

Paix (Pela Paz)': neste mesmo artigo a justificativa da artista para as suas nominac;5es 

foi muito esclarecedora. Segundo ela: " ... a importancia de estar "inserido" na realidade 

do homem de hoje, de conhece-la e de co/oca-la em permanente discussao, determina 

toda a fisionomia da arte atual... '~ 9 

0 ideal democratico de Maria Bonomi determinou para a sua arte uma funt;ao 

social de participat;ao, de protesto por meio de crfticas permanentes as barbaries 

repressivas do governo militar, de um modo corajoso e pouco cauteloso, se 

consideradas as ac;oes de represalia como tortura e morte aos opositores do sistema 

vigente. Pode-se concluir, desta forma, que a artista atribuiu as suas xilogravuras 

qualidades de seres humanos ou agentes sociais incumbidos de carregar a bandeira da 

resistencia do povo brasileiro. 

A gravadora foi mais ah§m em sua explicat;ao no mesmo artigo, ao dizer que: 

·~ .. No momenta em que a pintura sai do cavalete e a escultura abandona todos 

as suportes habituais passando a existir em esca/a e sentido habitadonais, a gravura e o 

9 MAURIOO, Jayme, Bonomi: Bienais e gravura em questlio, Correio da Manh§, Rio de Janeiro, 
16.07.1967, f)i'JSSim. 
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desenho podem e devem alastrar-se pelas paredes como cartazes e amJncios do 

quotidiano. Atras da conquista do novo formato esta o maior alcance de uma linguagem 

ampliada tambem em suas inten~6es. Mas esta proposta s6 faz sentido se forum meio 

e/oqOente da arte para nos confrontar com o conhecimento tecno/6gico, de elucida~ao 

de sinais para as massas, de uma nova linguagem, enfim ... ':10 

0 fato da artista atribuir a pintura e a escultura a qualidade de habitacional traz a 
luz mais uma vez a metafora constante da obra com o papel de agente/indivfduo, pois 

habitar ou morar sao a(;5es geralmente atribufdas a seres vivos. Quante ao desenho e a 
gravura, fica claro que Maria Bonomi incumbiu a eles o papel de comunicadores 

cotidianos nao manipulaveis (se o artista for urn cidadao ativo e honesto) como os 

meios de comunicaGi3o, daf a alusao a tecnologia. 

Em agosto de 1967, para orgulho do mestre Lfvio Abramo e depois de muitos 

esfor(;os de sua parte, finalmente se realizou, em Assun(;ao, "Maria Bonomi 

xilograbados", uma individual organizada pela Missao Cultural Brasileira no Paraguai. 

A participa(;ao de Maria Bonomi na ga Bienal Internacional de Sao Paulo ocorreu 

atraves de convite por parte da FundaGi3o Bienal e, com esta homenagem, a artista 

ficou isenta de juri. 

A V Bienal de Paris trouxe a tradicional obrigatoriedade de se apresentar as 

gravuras sobre mesas com tampo de vidro, de acordo com o habito da gravura 

vinculada a ilustraGi3o de livro. Tal procedimento foi veementemente contestado por 

Bonomi que argOiu que a gravura poderia desempenhar o seu papel usual de ilustraGi3o 

para publicac;oes, mas que nao era o caso dos artistas brasileiros ali representados, e 

conquistou desta forma, o direito de ocupar o mesmo espac;o destinado a pintura, ou 

seja, as paredes. 

Apesar dos contratempos e dos problemas internes da Bienal, entre setembro e 

novembro, o Museu de Arte Moderna de Paris concretizou mais uma "Manifestation 

Biennale et Internacionale des Jeunes Artistes'; que agrac~ou Maria Bonomi com o 

10 'b'" . " 1u., pass1m. 
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"Theodoron Awards", urn premio/bolsa de 2000 francos concedido pela Funda~o 

Theodoron, de Chicago. 

A partir do mes de dezembro de 1967, aconteceram mais cinco exposi§oes 

intemacionais que receberam as obras dos artistas brasileiros que participaram da 

Bienal de Paris: a 'Savremena Brazilska Grafika '; na Galeria Doma Omladine em 

Belgrado, na Iugoslavia; a 'Kunstenaars van nu uit Brazilie", na Bois Taveme, em 

Amsterda, na Holanda; a "Arts Review" no escrit6rio da Embaixada Brasileira em 

Londres, na Inglaterra; a "Graphik Intemacional", na Galeria Buchholz em Munique, na 

Alemanha e a "Young Brazilian Art", em Edimburgo, na Esc6cia. 

A Galeria Cosme Velho resolveu ilustrar a agenda do anode 1968 com obras dos 

artistas que constavam do acervo e a "Pour Ia Paix" (Pela Paz), de Maria Bonomi, foi a 

obra escolhida para ilustrar simbolicamente o desejo de seus organizadores para o ano 

que se iniciava. 

A paz era no momenta urn sonho ut6pico, pois a tranqOilidade e os direitos civis 

dos brasileiros estavam comprometidos a tal ponto que Maria Bonomi, ao se comunicar 

por carta com o amigo e crftico de arte Jayme Mauricio, que estava na Italia, utilizou-se 

do codinome fe/ina e de palavras disfar§adas com o que se queria dizer por significados 

dubios e truncados: 

·: .. Acho possfve! que certas pessoas far;am uma esco/ha a esta altura da vida e 

dos fatos. E nada de discursos, de fofocas ou pressiJes e usos marginais, mas apenas 

uns nominhos ao pede um westem na base da escolha do que se conhece (ora 

Jayme!?} contra o que nao se conhece, a/em de um ato de barragem nos jomais. 

Absurdo e bem sintomatico que o pior vira ... '~ 11 

Referiu-se ela a delatores, cidadaos comuns que, sob pressao, dariam os nomes 

de colegas que se opunham ao govemo, aos "westems''lpoliciais militares? 

De qualquer forma, a previsao de que o pior estava por vir foi muito acertada. Na 

mesma carta a artista escreveu ainda: 

11 BONOMI, Maria, Correspondencia enviada a Jayme Mauricio, 31.01.1968, sao Paulo. 



40 

" ... Querida Jayme, sua amiga e esta, mas agora com muita vontade de trabalhar 

e largar esta confusao generalizada onde nao ha funt;fio exata para os autenticos. Para 

os autenticos (e permita sentar-me com e/es) apenas as represalias mais hediondas e 

generalizadas. Acredite: CANSEL Hoje, como hoje estou aqui com dois rolos de 

gravuras: um para a Siena! de Crac6via (convite direto) e outro a galeria nos USA, esta 

com pedido de venda, e nao consigo despacha-los por via legal pois ha centenas de 

empecilhos protocolares e burocraticos que nao permitem a um artista brasileiro 

atender compromissos e convites diretos do exterior. Estou furiosa e muito 

provavelmente irei ao Rio armar um salseiro a quem de direito, pois esta situafao e 

ridfcula. 0 Itamaraty gasta uma fortuna em promo¢es etc. de nossas artes e quando 

chegamos a uma maioridade e independencia individual (para permitir inclusive a 

renovafao de safras) todas as portas nos sao barradas. Eo fim do mundo. Eo festival 

de besteira que assola o paiS, rea/mente! Ja passei da idade de me vestir a marinheira e 

ficar com chupeta na boca na ante-sa/a de ministro pedindo protet;fio! Ora bolas!!! E 

tambem nao me parece correto namorar comandante e steward da Pan American ou da 

Lufthansa para conseguir transporte mais ou menos clandestino de rolinhos de papel 

estampados ou brancos, na base do segredinho e sentimento de culpa como se 

fossemos contrabandistas de coca ou marijuana. Tenha a santa paciencia!!! (. .. ) Vou 

refrescar na praia do Sahy. E um pouco operar os olhos... Voce entende, descu/pe o 

desabafo mas ainda pretendo fazer muita gravura, muita cenografia e se possfvel um 

pouco de arte. Minha linha e "franco tiratore~ guerrilha livre e nada de enquadramentos 

melodramaticos e te/eguiados. Puxa a vida !!! Afinal de contas lutei muito para me 

profissionalizar e nao posso perder tempo. Voce tambem meu caro. Saudade, 

felina ... '~ 12 

Neste mesmo ano, a Funda~o Armando Alvares Penteado (FAAP) convidou Maria 

Bonomi para fazer parte da sua "1• Exposi~o Internacional de Gravura", que 

inaugurou-se no mes de junho. 

12 '"d. . • u! ., pass1m. 
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Tamb€m no mes de junho, a Galeria Encontro de Brasilia organizou sua 

exposi~o inaugural com a "Gravura contemporanea" e alem de Maria Bonomi, foram 

expostas obras de artistas internacionais como Pablo Picasso, Georges Braque e Juan 

Mir6. 

Uma individual de Maria Bonomi estava programada para o mesmo destino no 

mes de setembro, entretanto, foi adiada sine die para demonstrar a indigna~o de Maria 

Bonomi, solidaria a classe artfstica de Sao Paulo com rela<;ao as investidas constantes do 

governo militar contra a popula~o, que haviam se intensificado em todo o pais em 

1968 e culminado, no dia 29 de agosto, na invasao brutal e criminosa da Universidade 

de Brasilia (UnB) por uma tropa composta por 300 homens, entre soldados e agentes, 

que atacaram os estudantes a bala e executaram diversas pris5es. 

0 protesto imediato de Maria Bonomi foi muito apreciado pelo Correio Brasiliense, 

que publicou: 

·~ .. Agradecemos a Maria Bonomi e aos artistas e crfacos de Sao Paulo esta prova 

de simpatia e compreensao, esta corajosa tomada de posir;ao contra a opressao, 

injustir;a e brutalidade que assolaram Brast7ia e apoio aos jovens e intelectuai~ que 

tambem esperam tempos mais tranquilos em que poderao receber com calma e alegre 

expectativa a mensagem esteaca de uma Maria Bonomi ... '~ 13 

Infelizmente, os dias que se seguiram foram transformados em pesadelo e a 

popula~o brasileira assistiu atonita, no dia 12 de dezembro de 1968, a urn golpe mais 

fatal, que foi a determina~o do fechamento do Congresso Nacional e a consequente 

exclusao dos direitos constitucionais dos cidadaos por meio do Ato Institucional n·o 5 

(AI-5), que dava plenos poderes ao presidente da Republica. 

Apesar do luto e das incertezas que se instauraram no pafs, Maria Bonomi 

resolveu reagir e prosseguir (ate onde lhe fosse permitido), produzindo sua arte de 

protesto. 

13 JEAN, Yvonne, Esquina de Brasnia, Correia Brasiliense, Brasilia, 18.09.1968, passim. 
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A primeira exposi<;;ao de Maria Bonomi na Australia foi 'Sixteen Brazilian Artists'; 

na Galeria Crossley, em Melbourne, seguida de nova mostra, meses depois, na Galeria 

Skinner, em Sidney. 

A 2a Bienal Internacional de Gravura de Crac6via (Polonia) foi muito importante 

para confirmar a qualidade das exposi<;;oes do leste europeu, que contou com uma 

participa<;;ao de representantes renomados de diversos pafses; do Brasil, Maria Bonomi e 

mais quatro colegas. 

Em novembro de 1968, Maria esteve presente na 2• versao da "Jovem Gravura 

Nacional", que ocorreu no Teatro da Universidade do Para, Rio Grande do Norte. 

Em dezembro de 1968, a Prefeitura de Belo Horizonte atribuiu a Maria Bonomi o 

seu grande premio, atribui<;;ao maxima do 23° Salao Municipal de Belas Artes. 

A exposi<;;iio da International Society of Plastic and Audio-Visual Art (ISPAA) 

oconreu de janeiro a fevereiro de 1969, na cidade de Osaka, no Japao, e viajou em abril 

para Tc,wan. Tanto o curador quanto alguns dos colegas expositores como Masao 

Kodama, Nozaki e o professor Kenko Tanaka (Universidade de Arte de Osaka), 

agradeceram a Maria Bonomi pela prestigiosa presen<;;a e enviaram seus cart5es 

pessoais e de seus atelies oferecendo-se em recebe-la. 

A artista ja havia participado da "Xylon IV", mas a s• versao da 'Exposition 

internationale de gravure sur bois'; a 'Xylon V", que oconreu no ano de 1969, superou 

todas as expectativas pela qualidade de seus expositores e pela flexibilidade da 

exposi<;;iio, que aconteceu em varios lugares e perfodos diferentes: a 1• mostra foi em 

fevereiro e mar<;;o no Museu de Arte e de Hist6ria de Genebra, na Su~, a t mostra foi 

em abril e maio no Congresso de Berlim, na Alemanha e a 3• mostra foi em setembro e 

outubro na Karntner Landsgalerie de Klagenfurt, na Austria. Sua programa<;;iio se 

estendeu tambem para o ano de 1970, no Instituto de Cultura Puertonriqueiia de San 

Juan, em Porto Rico. 

No dia 07 de abril de 1969, o Museu de Arte Moderna de Sao Paulo mudou-se 

para o endere<;;o fixo que ocupa hoje, no Parque do Ibirapuera, e para a sua 
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inaugurac;ao, organizou-se o "Panorama de Arte Atual Brasileira", que prestigiou 

criadores de diversas categorias de arte. Maria Bonomi expos 8 de suas xilogravuras 

imensas impressas manualmente (a colher) sobre o delicado, mas resistente, papel 

japones. 

No mes de maio, a artista participou do tradicional Salao Nacional de Arte 

Modema do Rio de Janeiro, que foi o 18°. 

Maria Bonomi teve participac;ao na 4•, s• e 7• Bienais de Ljubljana na Iugoslavia, 

mas foi apenas na 8•, ocorrida durante os meses de junho a agosto de 1969, que lhe foi 

atribuida a merecida e honrosa premiac;ao, uma das maiores, a do Museu de Arte 

Moderna da cidade. Apenas dois brasileiros haviam sido condecorados anteriormente, 

Edith Behring na t, com o premio de honra ao merito e Arthur Luiz Piza, na 4", com o 

premio do Jornal Vjesnik, de Zagreb. 

A inaugurac;ao da Galeria Ars Mobile, no mes de agosto, esteve presente a mais 

seleta intelectualidade de Sao Paulo, o que correspondeu com exatidao ao plano de 

seus idealizadores para uma galeria bern conceituada, que seria dirigida nao s6 a venda 

de obras, mas a palestras e trocas culturais. Maria Bonomi teve uma forte empatia com 

a mesma e a ela confiou grande parte de suas obras para transac;oes comerciais. 

Na X Bienal de Sao Paulo, Maria Bonomi teria uma sala especial. Entretanto, em 

conseqOencia das desavenc;as causadas pela censura e dos problemas politicos que 

afetavam a estrutura da Fundac;ao, a artista e varios outros colegas brasileiros e 

estrangeiros freqOentes as Bienais anteriores decidiram se ausentar da mesma. 

Maria Bonomi aceitou se apresentar na "1 • Trienal Internacional de Xilogravura 

Contemporanea" que se realizou de junho a novembro no Museu Ugo capri, em capri, 

na Italia. No catalogo da exposic;ao, o crftico italiano Marco Valsecchi se debruc;ou 

longamente em uma homenagem a tecnica da xilogravura e opinou sobre como esta 

tecnica trac;ava aos xi16grafos urn elo comum: 

" ... 0 que eu quero dizef/ e que a gente procura uma digital da mao, como que 

para recuperar o seu calor deixado sobre os objetos cotidianos. E aponto sua presenr;a 
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sobre as to/has criadas por longas e pacientes passagens, pe/a sutil escavar;§o da 

madeira com a ajuda de pontas afiadas, pe/as exatas dosagens de tinta que o o/ho 

controla segundo por segundo; isto tudo, sob a pressao de um discurso emotivo sobre 

si mesmo (o processo com a tecnica) e que envolve o artista em seu laborat6rio para 

captar e aprisionar o fantasma !!rico (poetico) que a e/e se faz presente de improviso. E 

um meio pe/o qual nos faz sentir na raiz de nosso ser, ou seja, iguais sob qualquer ceu 

e ao Iongo de qua/quer meridiana (da Terra). A hist6ria, as maneiras de se falar e as 

imagens mudarao, mas a aspira9ao dos artistas vindos de todas as partes do mundo 

para uma mostra da xilogravura, em solo n§o comum a todos, e unica: se conhecer, se 

comunicar e se encaixar sob o fio de uma poesia que tem desdobramentos diversos, 

mas que surge de um desejo (urn ideal) unico em comum ... '~ 14 

No Brasil, integrou-se ao quadro de artistas que inauguraram no mes de 

novembro a Galeria de Arte Comendador Alberto Bonfiglioli, em Sao Paulo. 

No mes de dezembro, o Centro Cultural Garda Lorca, em Sao Paulo, inaugurou 

uma mostra coletiva de arte na Galeria Cosme Velho. Maria Bonomi, assim como muitos 

dos participantes, expuseram as obras que haviam doado ao proprio Centro a pedido de 

seu presidente, o ativo arquiteto Flavio de carvalho. 

A Secretaria Municipal de Turismo de Sao Paulo come<;ou a selet;ao de textos de 

escritores e de artistas graficos famosos para a execut;ao de cartazes serigraficos que 

festejariam em fevereiro a inaugura~ao da Pra~ Roosevelt, na Esplanada da 

Consolat;ao. Maria Bonomi transcreveu e ilustrou urn paragrafo de autoria de Cecflia 

Meireles sobre o inconfidente Tiradentes, a pra~ de seu enforcamento e a sintomatica 

alusao ao esquecimento da hist6ria com o passar do tempo; no outro paragrafo de Joao 

cabral de Melo Neto, a interpretat;ao de urn povo desatado/apartado na pra~ por urn 

grande redemoinho. 

14 VALSECCHI, Marco, Introdur;§o sobre a gravura contemportinea, capri, cat:alogo da 1' Trienal 
Intemacional da Xilogravura Contemporanea do Museu Ugo capri, jun. - nov. 1969, p. 58-59. *Texto 
original em frances traduzido pela autora. 
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De fevereiro a marc;o de 1970, a Standford University da california recebeu suas 

gravuras na mostra "Contemporary Brazilian Art", organizada pela Galeria 4 Planetas. 

Em marc;o de 1970, o catalogo da mostra "A Gravura Brasileira", no Pac;o das 

Artes da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo de Sao Paulo, trouxe uma crftica 

muito precisa do historiador da arte Wolfgang Pfeiffer sobre a atuac;ao artfstica de Maria 

Bonomi: 

" ... Como expoente de maior relevo de uma nova arte grafica entre nos, Maria 

Bonomi parou para configurar;oes de signos graficos em grande escala (. .. ) considero as 

grandes xilogravuras de blocos de Maria Bonomi como a mais importante e a mais 

significativa criar;ao de gravura verdadeira que surgiu em Sao Paulo ultimamente. Em 

comparar;ao com os mestres pioneiros, apresenta ela uma imagem nova, de valia nao so 

pela sua qualidade, mas tambem no sentido da imagem vista pela nova estetica de 

informar;ao ... '~ 15 

A partir do mes de junho de 1970, a artista intensificou as exposic;oes no 

exterior, a comec;ar pela "Presenc;a Latino-Americana em Nova Iorque", no Museu 

Botanico da cidade. Quase que ao mesmo tempo, "Colloquium Ober Visuelle Poesie", no 

Institute de Arte Moderna de Nurembergue na Alemanha e a "II Bienal Britanica de 

Gravura Internacional", em Yorkshire, na Inglaterra. 

A ultima exposit;ao da artista em 1970 foi a individual "Bonomi", na Galerie 

Buchhloz em Munique, na Alemanha, que se estendeu ate janeiro de 1971. 0 crftico de 

arte Mario Pedrosa soube precisar a riqueza do trabalho apresentado e aglutinac;ao da 

personalidade de Maria com a tecnica xilografica: 

" .. . Aqui esta Maria Bonomi tal como eta se define em suas xilogravuras. De uma 

tecnica desenvolta, de uma vontade de expressao explfcita, a arosta esta a procura de 

uma linguagem propria, ou seja, que far;a de seu vocabulcirio tecnico e de sua vontade 

15 PFEIFFER, Wolfgang, A Gravura Brasileira, sao Paulo, Catalogo de exposic;ao da Secretaria da Cultura, 
Esporte e Turismo, 1970, passim. 
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de expressao a/go de unico e inseparave/: uma personalidade artfstica integral 

camp/eta ... '~ 16 

Joaquim cardozo escreveu o poema "Maria Bonomi, Maria Gravura", e o publicou 

em 1971 na obra "Poemas Completos". 0 trabalho da artista estava de tal forma 

integrado com a sua personalidade que a sensibilidade espirituosa do escritor permitiu

lhe realizar !Jm novo batismo para a artista, dali em diante, "Gravura" seria, segundo a 

licenc;;a poetica, o seu novo nome de familia. 

A primeira exposiglo coletiva de Maria Bonomi, em 1971, foi "15 Graveurs 

bresiliens contemporains", no Museu de Artes Decorativas da cidade de Lausanne, na 

Sufc;;a. A segunda foi a "Mostra internazionale della xilografia contemporanea", no Chalet 

del Rose, em Bolonha, na Italia. 

Um projeto vinha sendo realizado pela artista desde 1968 para a realizac;;ao da 

"Balada do Terror e 8 variac;;5es", litogravuras marcantes pela densidade de informac;;5es 

semanticas e esteticas concentradas. Dos estudos constavam: 

·~ .. "Salada do Terror'~· anota~oes de um momenta hediondo, "Kalungano'~· o 

poeta da negritude, "Germinal'~· nostalgia f:tJrgida da vegeta~ao tropical de onde nem 

imaginavel seria, ''Estiagem'~· frequencia ffsica com tudo o que e (infinito) aridez, 

satura~ao, excesso, ''Big Sur": pesquisa da memoria po/ig!ota ... divertimento da tecnica, 

"Cromossoma Cromatica": polaridade - amor, "cantarina Panica'~· grito sem 

possibilidade de ser ouvido. 0 que tina/mente sera! 0 jogo de tiutuar das aparencias, 

''Kravid": admira¢o par Israel e "Requiem':· para o amigo maior, meu pai, Ambrozio 

D~ · n17 wnomt ... . 

A execuglo deste primeiro album litografico no Brasil envolveu uma equipe de 

seis pessoas, entre impressores e auxiliares, e a direglo tecnica de Otavio Pereira (ex

impressor de Rauschenberg e de Albers, nos EUA), numa dinamica que durou de 25 de 

16 PEDROSA, Mario, Bonomi, Munique, cat:alogo da exposi~o da Galena Buchholz, dez. 1970 -jan. 1971, 
passim. *Texto original em frances traduzido pela autora. 
17 SIMONONI, Aldo, Baborat;§o e cancetamento de ''Salada do Terror e 8 Variar;oes, sao Paulo, 
Documenta~o fotografica, 1971, passim. 
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fevereiro a 15 de abril de 1970. A edig3o de cada uma das gravuras foi de apenas 20 

c6pias, procedimento nada usual da artista, que trouxe urn esgotamento de vendas para 

quase todas as obras antes mesmo de terem sido mostradas ao publico. 

Em maio, "Bonomi", na Galeria Cosme Velho de Sao Paulo, fez uma retrospectiva 

de 10 anos de atuac;ao xilografica da artista. A montagem das obras trouxe uma nova 

perspectiva ao publico, ja que as gravuras foram prensadas em acrflico e iluminadas por 

traz; a transparencia do papel japones fez com que houvesse urn contraste maior entre 

areas escavadas e areas entintas no veio da madeira e reproduzidas no papel. Tal 

procedimento mostrou a obra como em urn raio-x, mas ao inves de ossos, expunha os 

veios semelhantes a veias humanas. Walmir Ayala chegou a falar em transfusao de 

sangue das obras para ele proprio, enquanto interlocutor. 

Maria Bonomi estava em momento de pesquisa e redescoberta das possibilidades 

da xilogravura. Ela atestou tal procedimento ao escrever: ·~ .. Pesquisa feita em aberto 

onde tudo e incorporado como tematica, 0 proprio modulo de feitura (a matriz usada 

em suas infinitas possibilidades) e a inquieta~§o do incerto ... '~ 18 

Em junho, inaugurou-se o "III Panorama de Arte Atual Brasileira". Foi dedicado 

ao desenho e a gravura com apenas uma premiag3o para cada categoria. Maria Bonomi 

foi a contemplada com o Premio Museu de Arte Modema de Sao Paulo pela diletancia 

das xilogravuras gigantescas: "Salada do Terror", "Codex" e "Plena Engrenagem", 

gravuras de aproximadamente 1,00 x 2,50 metros e as expressivas: "U Sheridan" e 

"Salvo Conduto" de 1,00 x 1,50 metros. 0 perfil da exposic;ao foi de uma presenc;a 

feminina bastante forte. Para exemplificar melhor, havia 101 artistas expositores, dentre 

eles 47 gravadores: 23 homens e 24 mulheres. 

No ano de 1971 houve uma cobertura excepcional dos peri6dicos "Contexto", 

"Senhor", "Visao" e "Veja" em tomo da personalidade e da obra de Maria Bonomi e os 

jomais brasileiros, habituados a aborda-la semanalmente, passaram a faze-lo quase que 

diariamente. 

18 BONOMI, Maria, Individual Maria Bonomi, sao Paulo, Catalogo de exposi~o da Cosme Velho Galena de 
Arte, 25.05.1971, passim. 
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A entrevista para a "Veja e Leia", realizada em 02 de junho, mostrou que a 

artista tinha prop6sito definido para o seu trabalho, pois segundo ela, ·~ .• quando far;o 

gravuras, por exemplo, estou comentando uma rea/idade que e polftica e socia" mas 

traduzida em termos esteticos ... ": 19 

De junho a agosto de 1971, a 9• Bienal de Ljubljana recebeu uma comitiva 

brasileira mais numerosa e contou com a presen~ de Edith Behring, Ruth Bessoudo -

Courvasier, Roberto de Lamonica, Antonio Dias, Odette Guersoni, Rossini Quintas Perez, 

Arthur Luiz Piza, Isabel Pons, Edival Ramosa e Maria Bonomi, que foi agraciada com o 

premio aquisi~o Associa~o dos Artistas de Arte Figurativa da Slovenia. 

No mes de julho, o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro acolheu as 

"Xilografias de Maria Bonomi", que foram muito visitadas e refor~ram o prestfgio da 

artista com o publico. Maria Bonomi improv .,ou uma oficina que possibilitou aos 

visitantes interessados compreender os processes de grava~o xilografica e conhecer 

com mais intimidade a sua produ~o artfstica. Esta exposi~ao lhe valeu uma 

homenagem ainda maior, com a execu~o do volume em forma de mini album 

fotografico, concebido por Aldo Simoncini, que apresentou as ferramentas xilograficas e 

as maos da artista em a~o, o seu atelie, os veios da madeira e alguns dos temas 

urbanos de suas xilogravuras, paisagens do Rio de Janeiro, de sao Paulo e de Brasilia. 

De outubro a novembro, a 'Grafik der Welt" (Obras graficas mundiais), 

selecionou a obra grafica dos ultimos 25 anos de 40 artistas internacionais no Stadtishe 

Kunstsammlungen de Nurembergue, na Alemanha. Os dois unicos brasileiros 

selecionados foram Artihur Piza e Maria Bonomi. 

Em abril de 1972, a "Mostra Internacional de Xilografia de Milao" contou com a 

participa~o de 4 brasileiros. Os tftulos de suas obras tinham em comum a 

representa~o iconografica de uma dramaticidade muito afim com a da realidade do 

Brasil. Maria Bonomi apresentou "Todos OS rumulos do mundo"; Newton cavalcanti, "0 

Anjo" envolto por demonios num verdadeiro limbo infernal; Wilma Martins "Medo", uma 

19 BONOMI, Maria, Maxi-gravura, Veja e leia, sao Paulo. Ed. Abril. (157): p. 103, jun.1971. 
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assustadora representac;ao de uma terra transparente onde pessoas estavam sendo 

enterradas por algo semelhante a urn funil e Fayga Ostrower, "6902", uma composi<;ao 

abstrata onde as faixas diagonais vermelhas parecem ser metafora da situa<;ao de 

sangrenta repressao no pafs. 

Parecia haver uma coincidencia tematica da literatura com as artes graficas. 

Cecma Meireles colocou as seguintes palavras em seu livro "Fior de Poemas": 

" ... Levantei os o/hos para ver quem falara. Mas apenas ouvi as vozes 

combaterem. E vi que era no Ofu e na Terra. E disseram-me: SOLOMBRA! ... 6 calma 

arquitetura onde os santos passeiam e com o/hos sem sono observam /abirintos de terra 

triste em que os destinos se entrelar;am ... '~ 20 

Maria Bonomi foi quem escolheu este trecho para o cartaz da sua exposic;ao "M. 

S. 2", que foi inaugurada dia 08 de junho na Galena Cosme Velho. 

De junho a julho deste mesmo ano, ocorreu o "10° Resumo de Arte", uma 

promo<;ao do "Jornal do Brasil" em colabora<;ao com o Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro. 0 "Resumo" teve como proposta documentar as obras brasileiras mais 

significativas dos ultimos 50 anos, segundo a opiniao de 16 crfticos de arte mais 

atuantes do pafs, dentre eles, Jacob Klintowitz, Jayme Maurfco, Mario Barata, Quirino 

campofiorito e Walmyr Ayala. Este ultimo escreveu: 

" ... Dez anos de traba!ho de Maria Bonomi, uma unidade sem a menor ruptura. 

Principa/mente as xi/os: das maos a madeira, entre as duas a goiva, o ritmo e quase 

vis!vel. As fases de cada traba/ho, as provas de cada matriz, os comp/exos de 

superpos1"9oes, todo o sistema de abrir e fechar de um leque, de momentos que vao 

fundir numa so/ida marca, tudo faz demonstrar a coerenda e a alegria de cada minuto 

desses dez anos de produr;ao ... '~ 21 

20 MEIRELES, Cecma, Maria Bonomi, sao Paulo, cartaz M.S.2, jun. 1972. 
21 AYALA, Walmir, Jd' Resumo de arte, Rio de Janeiro, catalogo de exposh;ao do Museu de Arte Moderna 
(MAM), jun. -jul. 1972, passim. 



50 

De junho a outubro de 1972, Maria Bonomi participou da mais importante mostra 

da Italia, a "36a Bienal de Veneza - Exposi~o Internacional de Arte", ao lado de Fayga 

Ostrower, Marcelo Grassmann e Tomie Otake. 

Na "3" Bienal Britanica Internacional de Gravura de Bradford" na Inglaterra, que 

se realizou de julho a setembro, Maria Bonomi expos a xilogravura "Metropolis". A 

Bienal selecionou, em sua grande maioria, gravuras que traziam mensagens simbolicas 

de uma forte crftica social, algumas vinculadas a pop arte, outras a arte conceitual, e 

muitas continham urn vinculo saudoso com o surrealismo. 

A "1" Bienal Internacional de Gravura da Noruega" realizou-se na Biblioteca e 

Uvraria de Fredrikstad em 11 de agosto e, apesar de ser inaugural, soube dar valor aos 

grandes nomes da gravura internacional e, dentre eles, ao de Maria Bonomi. 

No mes de setembro, a cole~o de desenhos e gravuras dos artistas e curadores 

paraguaios de Olga Blinder e de carlos Colombino, formada, em sua grande maioria, 

por artistas latino-americanos: os brasileiros Lfvio Abramo e Maria Bonomi; os 

paraguaios Michael Burt e Edith Jimenez; os argentinos Nelia Uzenciato e Helios 

Gacliardi; o frances Cesar Baldacini e o sufc;o Max Bill, constituiu a "Coleccion 

Circulante '; cuja proposta era disponibilizar ao publico latino-americano, a comec;ar pelo 

paraguaio, o acesso a obras primas contemporaneas. 

As Industrias Matarazzo promoveram "0 azulejo do artista", com o intuito de 

fazer uma reprodu~o/tiragem industrial de uma obra pensada para desempenhar o 

papel de azulejo. 0 catalogo de novembro 1972 trouxe fotos da aplica~o de varios 

artistas convidados para o desafio. Dentre os trabalhos mais bern sucedidos estavam os 

de Emanuel Araujo e seus azulejos geometricos labirfnticos; os de Roberto Burle Marx, 

que eram desenhos com formas organicas nas cores azul e branco e os de Maria 

Bonomi, que reproduziam trac;os com inten~o xilografica, ou seja, uma mfmese dos 

veios escavados na madeira. 0 mais interessante e que a artista soube deixar areas em 

branco que mostravam a materia do proprio azulejo e portanto, fazia uma uniao entre 

azulejo e xilogravura. Uma experiencia tao bern sucedida que nao agredia aos olhos, ao 

contrario do que oconria com a obra de muitos outros artistas. 
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Em novembro, a obra de Maria Bonomi marcou sua presenc;;a na "Arte - Brasil -

Hoje: 50 anos depois", exposic;;iio organizada pela na Galeria Collectio de Sao Paulo, sob 

a supervisao intelectual de Roberto Pontual, que fez uma selec;;ao dos artistas 

significativos para a hist6ria da arte do Brasil a partir da Semana de Arte Modema de 

1922. 

Exp6e a xilogravura "AN - AM" na "8• Exposic;;ao Bienal Internacional de T6quio", 

que ocorreu de novembro a dezembro no Museu de Arte Moderna da cidade e tomou 

proporc;;6es maiores ao transferir-se inteira para a cidade de Kyoto, de fevereiro a marc;;o 

do ano seguinte. 

No mes de fevereiro de 1973, esteve presente na mostra coletiva "18 Brazilian 

Artists", que ocorreu na Galeria 119 de Tel-Aviv em Israel, sob os auspfcios da 

Embaixada Brasileira e do Centro Cultural Israel - Brasil. 

Durante duas semanas, a partir de 09 de abril, a artista se engajou em uma 

pesquisa na Transamazonica para colher materiais, madeiras nativas e imaginaries, para 

uma nova serie de trabalhos que seriam apresentados no ano seguinte. 

Maria Bonomi foi contratada pela Associac;;ao Paulista de Crfticos de Arte (APCA) 

para executar uma gravura exclusiva, que seria distribufda em maio de 1973 a todos os 

artistas condecorados pela atuac;;iio referente ao ano de 1972. 0 reconhecimento da 

artista era tal que uma obra sua passou a ter o valor de uma premiac;;ilo de honra. 

No mes de maio, o "1 o Leilao de Arte da Petite Galerie", de Sao Paulo, contou 

com 300 obras nacionais e internacionais com valor acima de 3000 cruzeiros e a obra de 

Maria Bonomi ja havia ultrapassado este valor ate no mercado nacional. A artista, desde 

seus 37 anos, atingira uma valorizac;;ao inedita no mercado brasileiro no que se refere a 

obras gravadas de artistas em vida. Financeiras e bancos tomaram a dianteira, no 

parcelamento e facilitac;;iio de compra de obras de arte pelo publico e entidades de 

todos os setores economicos. 
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Apesar da posi<;i!io no mercado que a artista conquistara com a sua obra, Walmir 

Ayala denunciou que a situa~o da gravura no pafs se tornara quase insustentavel, 

como escreve: 

" ... Houve nos dois ultimos anos um colapso na gravura de arte brasileira, esta 

categoria que ja alcan~ou culminancias em Goeldi, Fayga, Grassmann, Edith Behring, 

entre outros, e que nos saloes nacionais se multiplicava em simples pastiches tecnicos 

de alunos nao muito convenddos da importanda de seu offcio. Muito se falou nesta 

crise da gravura e a principal causa parece ter sido, exatamente, a fatencia do ensino. 

Os cursos insuficientes, atelit§s livres fechando, a dificuldade de cada gravador em ter e 

manter todo o aparato de tiragem, espantavam os recalcitrantes e desestimulavam o 

surgimento de novos valores. 0 mercado de arte tambem foi responsavel por esta 

evasao. As galerias raramente se interessam pela exposi~ao de gravura, pelo lucro 

anemico que acarretam. Os mercadores de arte, os co/ecionadores e outros lfderes do 

mercado s6 estao interessados em transar portinaris, guignards, pancettis, nerys e 

outras raridades. E certo que, nas gera~oes seguintes aos gravadores acima citados, 

garantiram a vigencia da categoria nomes como os de Maria Bonomi, Ana Bela Geiger, 

A L •' . ~ ,22 na e,1c1a, e,r:. .. . 

A persistencia e a qualidade do trabalho da artista fez com que ela garantisse a 

sobrevivencia nao s6 de sua obra, mas da categoria gravura em si. 

Em junho foi a vez da Galeria Porta do Sol, de Brasilia, disponibilizar a venda de 

suas obras ao lado de 78 artistas famosos com financiamento do Banco Nacional. 

A Galeria Buchhoz, de Munique, convidou Maria Bonomi para participar nos 

meses de maio a junho de uma coletiva que homenageou o gravador e desenhista 

frances Robert Filliou. 

No mes de julho, ocorreu a coletiva Eucat expo da "Gravura Brasileira" que fez 

urn convite exdusivo a artista para executar "Mussua Eucatex" uma gravura que teria 

22 AYALA, Walmir, Pesquisa grafica, Jomal do Brasil, Rio de Janeiro, 17.04.1973, p. 2, c. B. 
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120 tiragens para serem distribuidas aos fornecedores da empresa patrocinadora; a 

obra ficou pronta no mes de novembro. 

A primeira coletiva de Maria em 1974 foi de janeiro a fevereiro, com "Arte 

Exposic;oes", na Edic;5es Fernando Millan de Sao Paulo. 

Em marc;o de 1974, Maria Bonomi apresentou urn projeto para a execu~o de urn 

paine! para a Comunidade da Igreja Mae do Salvador, localizada na rua Natingui, Alto 

de Pinheiros, na capital paulista. Os tramites desta obra foram tratados por Yara Cohen, 

da Galeria Ars Mobile, e o arquiteto Italo Della Manna. 

0 anode 1974 foi muito complicado para Maria Bonomi, porque alem de muitas 

de suas obras terem ficado presas na alfandega desde o ano anterior, ela ficou 

impossibilitada de imprimir suas xilogravuras, sobretudo as que produzira na Amazonia, 

com intenc;ao de envia-las a exposic;5es. Esta situa~o se deveu ao fato de que durante 

muitos meses ficou sem receber materiais, tintas e papeis que importara. Buscou 

justificar sua ausencia escrevendo cartas onde manifestava seu grande pesar pela 

impossibilidade de participa~o forc;ada pelas circunstancias nas Bienais Britanica, 

Norueguesa e Uruguaia. 

No mes de abril, ocorreu com sucesso mais urn tradicional leilao da Galeria 

Espade de sao Paulo. 

0 contrario aconteceu com a "Collectio Artes", que desde 1973 era acusada pela 

imprensa de supervaloriza~o de obras e de manipula~o de mercado, e somente ap6s 

muita pressao e escandalos sucessivos, e que foi requerida a falencia da empresa. 

Em entrevista para o Jornal "Ultima Hora", Maria Bonomi afirmou que sempre se 

negou a partidpar desse mercado e que recebeu ameac;as por isso. Segundo ela, •; .. a 

Ga/eria Collectio provocou uma situar;ao irreal no mercado de arte, forr;ando uma 

acelerar;§o rapida demais para ser correspondida pela cultura ... '~ 23 

23 BONOMI, Maria. A Collectio e o Irrealismo nas artes. Suplemento Acontecendo Nossa Odade do Jomal 

Ultima Hora, sao Paulo, 25.6.1974, p. 3. 
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Em maio, a artista, junto com urn grupo de 39 brasileiros, foi ampliar suas trocas 

culturais "xilograticas" em uma visita as cidades da China: Hong Kong, Cantao, Pequim, 

Xangai, Fung-Chow e Hang-Chow. Maria Bonomi pooe acompanhar a tradicional 

impressao tecnica, com tintas e agua, tipicamente oriental, e das trocas de informa~o 

com artistas foi· informada que a tecnica era para eles uma representa~o popular que 

havia servido a revolu~o, mas que permanecera Iongo tempo vinculada tambem a 

religiao. 

A Republica Popular da China, desde 1966, passava pela chamada Grande 

RevoiU<;;ao Cultural Proletaria, urn movimento complexo e cheio de impulses 

antagonicos, cujo estopim foi uma obra teatral que abordava questoes polfticas e que 

gerou grandes criticas, discordias e divisoes dentro do Partido Comunista Chines (PCC). 

0 proprio lider politico da Republica, Mao Zedong (Mao Tse-Tung), e o ministro 

da defesa, Lin Biao, conclamaram as massas para que denunciassem os partidarios 

simpatizantes do capitalismo e deliberassem uma a~o contra a pungencia burguesa e 

os velhos costumes, habitos, culturas e pensamentos. 

Na pratica a luta revolucionaria levou a critica dos estudantes ao proprio governo, 

em seu autoritarismo e elitismo, cometeu muitas injusti91s a partir das desaven\;as 

entre as classes sociais, alem das mais adversas rea\;oes como a propria trai~o de Lin 

Biao em urn complo contra Mao Tse-Tung. Ao ser descoberto, Lin Biao fugiu de aviao, 

mas teve urn acidente que o levou direto para a morte. A ausencia de Lin Biao para o 

Exerdto de Liberta~o Popular desencadeou urn esvaziamento da Revolu~o Cultural. 

Ao regressar da viagem a China, Maria Bonomi recebeu diversos convites para 

partidpar da "Bienal Nacional de 74" (a Pre-Bienal de sao Paulo), mas recusou-se com 

veemencia chegando a proibir a exibi~o de qualquer trabalho seu pertencente a 

particulares, museus ou galerias. 

Entretanto, no exterior, ela participou da "Exposition collective artistes bresiliens", 

que aconteceu de agosto a outubro de 1974 na Galeria Art et Lumiere, em Genebra, na 

Suf\;a. 
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Outra mostra coletiva que integrou foi a do projeto da Organiza~o dos Estados 

Americanos em Washington, enviando uma obra sua para a "Exposici6n circulante de 

grabado latinoamericano", que a partir do mes de setembro percorreria as Americas 

durante dois anos. 

Em outubro, o "6o Panorama de Arte Atual Brasileira" do MAM de Sao Paulo, 

escolheu expor desenhos e gravuras e pode contar com mais uma participa~o da 

artista, assim como da exposi<;ao coletiva no mes de dezembro, na Oscar Seraphico 

Galeria de Arte, em BrasOia. 

Suas obras sao vistas tambem em "A Moderna Gravura Brasileira", organizada 

pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Para atender a duas grandes encomendas que recebera neste ano, Maria Bonomi 

recorreu a grafica Evoluarte de Sao Paulo, onde poderia ter acesso facil a materiais e 

disporia dos servi<;os do impressor Otavio Pereira. 0 Banco Frances e Brasileiro adquiriu 

as 100 tiragens da litogravura que havia solicitado e a Hidroservice Engenharia de 

Projetos 46 referentes a outra obra. 

A "9• Bienal de T6quio" iniciou-se no final de janeiro e foi ate fevereiro de 1975, 

com transposi~o para Kyoto, ate o mes de marc;o. 

Em 15 de janeiro de 1975, Renina Katz se comunicou por carta com Maria 

Bonomi, que estava na Europa com seu filho. A amiga fiellhe relatou: 

·: .. Por aqui nada acontece que cause surpresa. Tudo absolutamente dentro das 

expectativas_ uma falta total de invers§o dessa 'gente~ Nesta temporada curta de Rio 

pude ver algumas coisas_ que s6 no Rio ficam claras. U tudo e mais para fora. Maria, 

acho que rea/mente as pessoas abdicaram, ate mesmo daquele limite mfnimo de visao 

das coisas. t um FAZ DE CONTA TOTAL! Faz de conta que e bom, faz de conta que 

certas coisas nao existem, FAZ DE CONTA que temos nfve~ FAZ DE CONTA que tudo vai 

melhorar. Nao da pe. Se a gente tenta umas investidas para estabe/ecer uma conversa 

mais 'real; mesmo que nao muito otimista, 0 pau come, nao e pra desfazer 0 cfima do 

FAZ DE CONTA. Nao M conflito. Existem ansiedades e angustias individuais de 
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problemas existenciais legftimos. Mas o conflito que abre, que cria insubordinar;ao, 

inquietar;§o nao, esse nao. E a! eu me recolho a toea para pensar sozinha sabre um 

mundo de coisas. Pessimo. Nao acredito em mon6/ogos, meu narcisismo nao vai a 

tanto!! (. .. ) 0 ano mal comer;ou. Aliiis no dia 30 tivemos "fa/as" em tom de hor6scopo 

predizendo tempos diffceis, como se os tempos precedentes tivessem sido faceis. Ora 

· 1 n24 ve;a .... . 

Maria participou de duas expos1c;oes coletivas no mes de maio de 1975, a 

primeira na Galeria do lnstituto Brasil - Estados Unidos (IBEU) e a segunda na Galeria 

Ruletex de Sao Paulo. 

De 03 a 14 de setembro teve a oportunidade de realizar, na Galeria Cosme Velho, 

uma exposi<;ao individual com as suas obras mais recentes, 12 xilogravuras, 8 delas com 

inspirac;ao na Transamazonica e Bahia e as demais com os reflexos da viagem para a 

China. A astUcia perceptiva da artista fez com que ela deixasse ou incorporasse os veios 

da madeira em quase toda a serie, urn procedimento novo que tentava criar uma maior 

intimidade/integrac;ao com a natureza atraves de suas marcas naturais. 

A exposi<;ao saiu da Cosme Velho para a Galeria Bonino no Rio de Janeiro, onde 

permaneceu de 16 de setembro a 04 de outubro, e de Ia foi para a Oscar Seraphico 

Galeria de Arte, em Brasfiia. 

Na terceira semana de outubro, Maria Bonomi foi presa, junto com alguns 

jomalistas e com o critico de arte Alberto BeuttenmOIIer, durante uma palestra que fazia 

referenda a arte chinesa, realizada no Museu de Arte Modema (MAM) de Sao Paulo. 0 

Departamento de Operac;5es lntemas - Centro de Operac;5es de Defesa Intema (DOl

COOl) paulista, em sua cac;a aos integrantes do Partido Comunista Brasileiro e de 

possfveis simpatizantes, exigiu maiores esclaredmentos sobre a postura de cada urn dos 

participantes. 

24 KATZ, Renina, Correspondencia enviada a Maria Bonomi, 15.01.1975, sao Paulo. 



57 

No final do ano, Maria Bonomi voltou mais uma vez a Europa e em 29 de 

dezembro, Renina Katz comunicou-se com ela, escrevendo-lhe sobre as novidades do 

pals, exposi<;oes, vendas e amizade, dentre outros assuntos. 

"Apatridas", lan<;ado tambem em 1975, foi uma publica<;§o dicotomizada do livro 

"Autobiografia Poetica (1955/1975)", parte do capitulo "Exflio", do jomalista, redator e 

poeta portugues Joao Apolinario. Nele, a capa e todas as ilustra<;oes foram realizadas 

por Maria Bonomi, que concebeu xilogravuras especialmente contextualizadas com o 

livro e o drama dos refugiados politicos brasileiros. 

Em Genebra, a Galeria Dedale organizou de fevereiro a marc;o de 1976 a 

exposi<;ao "Anna Letycia/Bonomi/Bess", uma jun<;ao de gravadoras de diferentes 

gera<;5es, mas que desfrutavam de uma maturidade artlstica comum. 

Neste mesmo ano, o suf<;o Patrick W. Goetelen produziu o filme "Les forces de Ia 

nature' (As for<;as da natureza), um documentario/testemunho artfstico que mexe com 

a ancestralidade da cria<;ao xilografica entendida pela ordem: da artista se obtem a 

obra, assim como da arvore se obtem a madeira. Gigantescas arvores centenarias 

parecem envolver com seus galhos o corpo de Maria como se ela fosse um de seus 

frutos. 

A primeira exposi<;ao coletiva de gravadores que Maria participou no Brasil, em 

1976, aconteceu de mar<;o a abril na Galeria Rodoarte de Sao Paulo. 

No mes de junho, a artista realizou a sua primeira individual na Galeria Guignard, 

em Belo Horizonte. 

Em junho, a "Exposid6n drculante de grabado latinoamericano", que ja havia 

percorrido longos trajetos pelo territ6rio norte-americana, foi para Bonn, na Alemanha, 

recebendo comentarios relatives a monumentalidade de sua gravura. 

0 colecionador de gravuras Rafael Squirru emprestou suas obras para o Museu 

de Arte de Sao Paulo (MASP) e proferiu uma palestra sobre o seu metier. Na exposi<;ao 

constava urn Goya e gera<;oes diferentes da gravura brasileira, Maria Bonomi dentre 

eles. 
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0 painel trfptico da Igreja Mae do Salvador ficou pronto no ano de 1976 e, com 

ele, iniciaram-se os trabalhos em concreto de Maria Bonomi. Na sequencia, houve a 

execu9io do painel do Esporte Clube Monte Sfrio, que durou cerca de um ano. Este 

painel transpunha a visualidade grafica de suas xilogravuras em uma imensa paisagem 

imaginaria interagindo com a paisagem urbana. 

Era uma outra forma de gravar, uma maneira de fazer com que a estetica 

xilografica extrapolasse os seus limites usuais. Maria Bonomi, ao enfrentar todos os 

problemas tecnicos arquitetonicos na estrutura9io da visualidade que buscava, agiu 

com ousadia e usou de sua ja conhecida persistencia. , 
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, , 
1.4. SINTESE BIOGRAFICA A PARTIR DE 1977 

Dados pontuais relatives a atua<;ao e as premia\;6es da artista: 

1977- Sao Paulo SP- Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM 1 SP; 

1978- Sao Paulo SP-As Bienais e a Abstra\;ao: a dekada de 50, no Museu Lasar 

Segall; 

1979- Sao Paulo SP- 15a Bienal Intemacional de Sao Paulo, na Funda<;ao Bienal; 

1979 - Sao Paulo SP - Realiza murais em concreto para o Hotel Maksoud Plaza; 

1979- Sao Paulo SP- Grande premia da crftica, pela APCA; 

1980- Rio de Janeiro RJ - Homenagem a Mario Pedrosa, na Galeria Jean Boghici; 

1983- Ljubljana (Iugoslavia- atual Eslovenia)- Bienal Internacional de Gravura; 

1984- Sao Paulo SP- Individual, "Epigramas", na Galeria Multipla de Arte; 

1984 - Santiago (Chile) - Executa mural, em concreto e cobre, para o Banco 

Exterior de Espanha; 

1984 - Curitiba PR - 6a Mostra da Gravura Cidade de Curitiba, na Funda<;ao 

Cultural de Curitiba; 

1984 - sao Paulo SP - "Arte na rua 2"; 

1984- Rio de Janeiro RJ - Doa\;6es recentes 82- 84, no MNBA; 

1984 - sao Paulo SP - "Epigramas": Maria Bonomi, Biombos: Haren Cohen, na 

Multipla Galena de Arte; 
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1984 - Ribeirao Preto SP - "Gravadores brasileiros anos 50160", na Galeria 

campus - USP - Banespa; 

1984 - Sao Paulo SP - "Tradil;;ao e ruptura: sfntese de arte e cultura brasileiras", 

na Funda<;ao Bienal; 

1985- Sao Paulo SP- "100 obras Itau", no MASP; 

1985 - Ljubljana (Iugoslavia - atual Eslovenia) - Bienal Intemacional de Gravura -

sala especial; 

1985 - Sao Paulo SP- "Destaques da Arte Contemporanea Brasileira", no MAM 1 

SP; 

1986 - Sao Paulo SP - Individual, na Galeria Multipla de Arte; 

1986 - Havana (Cuba) - 2a Bienal de Havana; 

1986- Fredrikstad (Noruega)- Trienal da Gravura de Fredrikstad; 

1987 - Sao Paulo SP - 18o Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM I SP -

premio xilografia; 

1987- campinas SP- Bienal Internacional de Gravura, no MAC I campinas; 

1987- Sao Paulo SP- Realiza mural em concreto para o Banco Sudameris; 

1988- Rio de Janeiro RJ- "2a Abstra<;ao geometrica", na Funarte; 

1988- T6quio (Japao)- Bienal de T6quio; 

1988 - Sao Paulo SP- "MAC 25 Anos: aquisi<;5es e doa<;5es recentes", no MAC 1 

USP; 

1988 - sao Paulo SP - "Os ritmos e as formas: arte brasileira contemporanea", no 

Sese; 

1988 - Premio Lei Sarney a Cu1tura Brasileira; 

1988 - Trofeu Oswaldo Goeldi - gravura, destaque; 

1989- sao Paulo SP- 20a Bienal Internacional de sao Paulo, na Funda<;Zio Bienal; 
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1989- Rio de Janeiro RJ- "Gravura Brasileira: 4 temas", na EAV I Parque Lage; 

1989- Ljubljana (Iugoslavia - atual Eslovenia) - Bienallnternacional de Gravura; 

1989 - Copenhague (Dinamarca) - "Os ritmos e as formas: arte brasileira 

contempor€mea", no Museu Charlottenborg; 

1989- Fredrikstad (Noruega) - Trienal da Gravura de Fredrikstad; 

1989 - Sao Paulo SP - Realiza mural em cimento, "Futura memoria", para o 

Memorial da America Latina; 

1990 - Curitiba PR - 9a Mostra da Gravura Cidade de Curitiba, no Museu da 

Gravura; 

1990 - Sao Paulo SP- "0 multiplo na visao de Baravelli, Marcello Nitsche, Maria 

Bonomi, Norberta Nicola, Peticov e Vlavianos", na Multipla Galeria de Arte; 

1990 - Paris (Fran<;a) - "Voyage au monde du papier au travers des Biennales 

Bresiliennes", no Grand Palais; 

1991 - Sao Paulo SP - "Cidadania: 200 anos da declara9io dos direitos do 

homem"; 

1991 - Sao Paulo SP - "0 que faz voce agora gera9io 60?: jovem arte 

contemporanea dos anos 60 revisitada", no MAC I USP; 

1991 - sao Paulo SP - "Registros e impress5es: artistas seminais", na casa das 

Rosas; 

1992 - Curitiba PR - 10a Mostra da Gravura Cidade de Curitiba, no Museu da 

Gravura; 

1992 - Rio de Janeiro RJ - Gravura de Arte no Brasil: proposta para urn 

mapeamento, no CCBB; 

1993 -sao Paulo SP- 2a Exposi9io de Artistas ftalo-Brasileiros em Sao Paulo, no 

Espa~o Cultural Fiat; 
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1993 - Sao Paulo SP - 3° Studio Intemacional de Tecnologias de Imagem, no 

Sese Pompeia; 

1993 - Sao Paulo SP - Obras para Ilustra~o do Suplemento Uterario: 1956 -

1967, no MAM / SP; 

1993 - Washington D.C. (Estados Unidos) - "Ultramodern: the art of 

contemporary Brazil", no The National Museum of Women in the Arts; 

1993- Joao Pessoa PB- "Xilogravura: do cordel a galeria", na Funesc; 

1994 - Usboa (Portugal) - Individual, Maria Bonomi: xilografia, na Funda~o 

calouste Gulbenkian, Centro de Arte Modema; 

1994 - Sao Jose dos Campos SP - 1 a Bienal de Gravura de Sao Jose dos campos 

- sala especial; 

1994- Sao Paulo SP- Bienal Brasil Seculo XX, na Funda~o Bienal; 

1994- Sao Paulo SP- "Os novos viajantes", no Sese Pompeia; 

1994- Sao Paulo SP- "Poetica da resistencia: aspectos da gravura brasileira", na 

Galeria de Arte do Sesi; 

1994 - sao Paulo SP - "Xilogravura: do cordel a galeria", em tres estac;5es do 

Metro e no MASP; 

1994 - !lustra o "Eiogio da Xilo", de Haroldo de campos, livro-poema com 

situac;oes xilograficas (edi~o manual); 

1994 - sao Paulo SP - Participa do vfdeo "Xilo VT," dirigido por Walter Silveira, 

sobre o livro "Eiogio da Xilo-: Apresentado na exposi~o "Xilogravura: do cordel a 
galeria", no MASP; 

1995 - Curitiba PR - 11a Mostra da Gravura Cidade de Curitiba, na funda~o 

Cultural de Curitiba; 

1995 - Ljubljana (Eslovenia) - 21 a Bienal Intemacional de Arte Grafica; 

1995- sao Paulo SP- "Projeto contato", na Galeria Sese Paulista; 



1995- Yokoyama (Japao)- The Hanga: Kanegawa international prints festival; 

1996- Rio de Janeiro RJ- 1a Brahma Reciclarte, no Jardim Botanico; 

63 

1996 - sao Paulo SP - 4° Studio Unesp Sese Senai de Tecnologias de Imagens, 

no Sese Pompeia; 

1996 - Sao Paulo SP - "Arte Brasileira Contemporanea: doa<;oes recentes", no 

MAM / SP; 

1996 - sao Paulo SP - Bandeiras, na Galeria de Arte do Sesi e no MAC 1 USP; 

1996 - Belgrado (Iugoslavia) - Bienal de Arte Grafica, no The Cvijeta Zuzoric Art 

Pavilion; 

1996- Rio de Janeiro RJ - Brahma Reciclarte, no Jardim Botanico; 

1996- Sao Paulo SP- "Mulheres artistas no acervo do MAC", no MAC I USP; 

1996 - Sao Paulo SP - Off Bienal, no MuBE; 

1997- Kagawa (Japao)- 12a Mostra Internacional de Arte Grafica; 

1997 - Gabrovo (Bulgaria) - 13th Biennial International of Humour and Satire in 

the Arts; 

1997- cadaques (Espanha)- 17th International Mini Print, no Taller Galeria Fort; 

1997- Ljubljana (Eslovenia)- Bienal Internacional de Arte Grafica; 

1997 - Kharkiv (Ucrania) - 4th Block International of Graphics and Poster; 

1997 - Curitiba PR -"A arte contemporanea da gravura - reflexao 97", no Museu 

Metropolitano de Arte de Curitiba; 

1997- Estados Unidos- Contemporary Brazilian Prints, na University of Dallas, na 

Midwestern State University, Spring Creek Gallery no Collin County Community 

College, na University of Texas of the Permian Basin, na Abilene Christian 

University e na Louisiana State University; 
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1997 - sao Paulo SP - "Eietromfdia da Arte" (exposi~o virtual em paineis 

eletr6nicos); 

1997 - Ettore Le Donne (Italia) -"Postal art: art-green"; 

1997- Toyama (Japao) -The stn International Triennial of Poster; 

1997 - Sao Paulo SP - Realiza "Paginas", escultura em alumfnio gravado, para o 

Arquivo do Estado de Sao Paulo; 

1997- 42° Premia Santista, na area de artes plasticas, modalidade 1 gravura; 

1998- Sao Paulo SP e Maracaibo (Venezuela)- 3a Bienal do Barra de America: "7 

horizontes do homem", no Memorial da America Latina e no Centro de Arte de 

Maracaibo Lia Bermudez; 

1998 - Cidade do Mexico (Mexico) - 11a Bienal Ibero Americana de Arte

"Litografia del fin de siglo a 200 aiios de su invencion", no Museo del Palacio de 

Bellas Artes; 

1998 - Sao Paulo SP - "A arte da escultura no Conjunto Nacional", na Galeria 

Central do Conjunto Nacional; 

1998 - campinas SP -"A grande arte da gravura", na Galeria Croqui; 

1998 - Sao Paulo SP - "Impress5es: a arte da gravura brasileira", no Espac;o 

Cultural Banespa - Paulista; 

1998- Santo Andre SP- "Ler Bonomi e Aldir ontem e hoje", no Pac;o Municipal; 

1998 - Jacaref SP - "Mulheres gravadoras: uma homenagem a Edith Behring", na 

Vila Cultural Patio dos Trilhos; 

1998 - sao Paulo SP - "Os colecionadores - Guita e Jose Mindlin: matrizes e 

gravuras", na Galeria de Arte do Sesi; 

1998 - Aalst (Belgica) e Berlim (Aiemanha) - Panorama da Arte Brasileira 2, na 

caeca Zanchi Kunstgalerij; 
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1998 - Rio de Janeiro RJ - "Pensar grafico: a gravura da linguagem", no Pac;;o 

Imperial; 

1998 - Sao Paulo SP- Realiza o paine! "Construc;;ao de Sao Paulo" para a Estac;;ao 

Jardim Sao Paulo do Metro; 

1998 - sao Paulo SP - Realiza "Imigrac;;ao e substituic;;ao", dois paineis de 

alumfnio, doados pela SERASA para o Palacio dos Bandeirantes; 

1998 - Premio Internazionale Lumiere, Unupadec; 

1999- Sao Paulo SP- Individual, "Maria Bonomi: registros"; 

1999 - Cidade do Mexico (Mexico) - 11a Bienal Ibero-Americana de Arte, no 

Museo del Palacio de Bellas Artes; 

1999 - Sao Paulo SP- "A ressacralizac;;ao da arte", no Sese; 

1999 - Sao Paulo SP - Anuario Latino Americana de Artes Plasticas, no Memorial 

da America Latina; 

1999 - Rio de Janeiro RJ - "Mostra Rio Gravura: Renina Katz e Maria Bonomi: 

gravuras recentes", no Museu Hist6rico Nacional; Colec;;ao Guita e Jose Mindlin, 

no Espac;;o Cultural dos Correios; Cole<;;ao Armando Sampaio: gravura brasileira, 

no Centro de Artes calouste Gulbenkian; Gravura Moderna Brasileira: acervo 

Museu Nacional de Belas Artes, no MNBA; 

1999- sao Paulo SP- "Viagens de identidades", na casa das Rosas; 

1999 - Ljubljana (Eslovenia) - E artista representante da America Latina e 

membro internacional do Symposium Arts Prints at the End of Millenium; 

1999 - Sao Paulo SP - Titula-se doutora pela ECA I USP com a tese "Arte Publica. 

Sistema expressivo/anterioridade '; 

1999- Sao Paulo SP- Premio Mario Pedrosa, pela ABCA; 

2000- Skopje (Iugoslavia) -Individual, no Museum of Contemporay Art; 
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2000 - Sao Paulo SP - Individual, "Maria Bonomi - registros", no Memorial da 

America Latina; 

2000- Sao Paulo SP- "Audi Eletromidia de Arte" (4a Exposi9lo Virtual em Teloes 

Eletronicos); 

2000 - Sao Paulo SP - "Maria Bonomi, Regina Katz: vigencia", na Galeria Multipla 

de Arte; 

2000 - sao Paulo SP - "0 papel da arte", na Galeria de Arte do Sesi; 

2000 - Sao Paulo SP - Realiza paine! de concreto plastico "Nemeton" para o 

Edificio Premium; 

2000 - Sao Paulo SP - E lan<;ado o video "Gravura e gravadores '; documentario 

dirigido por Olivio Tavares de Araujo, produzido pelo Itau Cultural, com 

depoimentos da artista e de outros gravadores; 

2001 -Sao Paulo SP- "Arte hoje", na Arvani Arte; 

2001 - Maracaibo (Venezuela) e Sao Paulo (Brasil) - Instala<;ao "Passagem pela 

imagem III", na IV Bienal Barro de America. 
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1.5 A CENOGRAFA E FIGURINISTA 

0 trabalho inaugural de cenarios e figurines de Maria Bonomi no Brasil come<;ou 

em Sao Paulo, no Pequeno Teatro de Comedia, em 09 de dezembro de 1960, com "As 

Feiticeiras de Salem" de Arthur Miller, sob a dire~o de Antunes Filho. Entretanto, nao 

se deve esquecer de sua experiencia anterior na Italia, junto a Enrico Prampolini, em 

1952. 

0 cenario usado foi urn palco-maquina girat6rio, reflexo do seculo XX e das 

discuss5es pertinentes sobre as maquinas influenciando OS homens e vice-versa. A 

grandiosidade da inova<;ao foi motivo de contradi<;oes e de hesita~o pelos connaisseurs 

da mfdia e das artes, em contraste com a como<;ao publica, que adorou a participa<;ao 

interativa do cenario na pe<;a. 

Aclamada pelo publico, Maria recebeu o premia de figurinista do ano da 

Associa~o Paulista de Crfticos Teatrais (APTC). 

Parte da visualidade do cenario fora obtida por uma densa amarra<;ao de 

barras/ripas de madeira, que tinham por resultado uma expansao imagetica de linhas 

que formavam uma sobreposi~o tao grande de pianos, que a densidade do espa<;o se 

tomava uma trama abrupta, profunda, labirintica e abstrata, como a sua xilogravura. 

0 Teatro Bela Vista de Bela Horizonte, o "Teatro das segundas-feiras", solicitou 

Maria Bonomi a fazer o cenario de "Fim de Jogo '; uma pe<;a de vanguarda e bastante 

polemica de Samuel Beckett, que contou com a a<;ao do diretor carlos Kroeber e a pe<;a 

"Hoje comemos rosas", de Walmir Ayala; ambas sob a interpreta~o da fantastica Cia. 

Tonia-Celi-Aitran. 

As pe<;as seguintes que contaram com o trabalho da artista foram, 

primeiramente, "Sem entrada e sem mais nada", de Roberto Freire, sob a dir~o de 

Antunes Filho, tambem no Pequeno Teatro de Comedia, e "A Opera dos tres vintens", 

de Brecht. 
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A intimidade do teatro aproximou Antunes Filho e Maria Bonomi, tanto no 

aspecto profissional quanto amoroso. A uniao entre os dois se concretizou pouco a 

pouco e, em 1962 ,deu-lhes a felicidade de se tomarem pais. 

Em maio de 1962, estreou "Yerma", no Teatro Brasileiro de Comedia, de Federico 

Garda Lorca, com tradu9io de Cea1ia Meireles, direc;ao de Antunes Filho e cenckios de 

Maria Bonomi. 

0 espetkulo contou com uma cenografia economica em elementos visuais e 

mesclada entre o real, por exemplo as escadarias, e o imaginario poetico de Maria, com 

a arvore cheia de frutos recortada em seus contornos, que nao pretendia imitar uma 

arvore verdadeira e sim, ser uma arvore desenhada pelo recorte da artista. 

Tal espetaculo conferiu a Maria Bonomi o reconhecimento da APTC como a 

melhor figurinista de 1962, alem de ter sido convidada a expor os aderec;os do cenario e 

do figurine de "Yerma" e de "Sem mais nada", na "IV Bienal das Artes Plasticas de 

Teatro", no quadro da "VII Bienal de Sao Paulo". 

Em abril de 1963, enquanto viajava para a Europa, fazia parte da "Cenografia no 

Brasil", pela Galeria IBEU, no Rio de Janeiro. 

A pec;a "A megera domada", de William Shakespeare, estreou no Teatro Alianc;a 

Francesa de Sao Paulo em 12 de setembro de 1965. 0 trofeu Moliere, um dos mais 

importantes na categoria, foi atribuido a direc;1lo de Antunes Filho e a cenografia de 

Maria Bonomi, em OS de setembro de 1966. 

Em maio de 1966, estreou no Teatro Ruth Escobar a pec;a "Julio Cesar", tambem 

de Shakespeare, sob dire9io de Antunes Filho e figurines de Maria Bonomi. 

Em 1967, foi a pec;a "A cozinha", do escritor ingles Arnold Wesker, que emplacou 

com sucesso no Teatro Alianc;a Francesa de sao Paulo, sob a produ9io de John Herbert, 

direc;ao de Antunes Filho e cenario de Maria Bonomi. 

Neste mesmo ano, recebeu dois Premios Saci do Jomal "0 Estado de sao Paulo", 

um pelo cenario e outro pelo figurine da pec;a "A megera domada" (1965), ja 



69 

anteriormente premiada. Alem da honra ao merito de Teatro conferido pela TV 

Excelsior, canal 9. 

Em abril de 1970, a cen6grafa Maria Bonomi recebeu o Premio Governador do 

Estado de Sao Paulo. 

Em 1971, a trabalhosa comedia underground "Peer Gynt", de autoria do 

dinamarques Henrik Ibsen, contou com esboc;os de mais de 100 animais e figurines 

personalizados para cada ator, uma inova~o de Maria Bonomi, ou seja, constituir o 

figurine nao s6 de acordo com as caracterizac;oes da pec;a, mas tambem segundo o 

corpo de cada um dos atores. Outra surpresa cenografica da artista para o mesmo ano 

ficou por conta da macro gaiolajteia plastica em cubos e com vitrines para o palco do 

mon61ogo "Corpo a corpo", com atuac;ao de Juca de Oliveira e de autoria de Oduvaldo 

Vianna Filho. 

A separa~o conjugal de Maria Bonomi e Antunes Filho, no ano de 1971, 

representou uma ruptura da atuac;ao da artista para o teatro, uma vez que o elo da 

cen6grafa com o diretor se tornava mais fragil, nao impedindo que anos mais tarde, em 

1976, Maria Bonomi retomasse o trabalho de cen6grafa na pec;a classica "0 mercador 

de Veneza" de William Shakespeare, no Teatro Brigadeiro em Sao Paulo. 

Outro exemplo de retomada neste setor foi em 1984, com a realiza<;ao do cenario 

"Colonia CecOia" (um pouco de ideal e de polenta). Nela, a artista inspirou-se no clima 

de abertura polftica e de renovac;ao de esperanc;as, incipiente desde 1983, com as 

reivindicac;oes do povo brasileiro em prol do tim do governo militar que culminaram nas 

meses de janeiro a abril de 1984, na campanha "Diretas-ja", pela adoc;ao do voto direto 

nas eleic;oes presidenciais. 
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- ' ' 1.6. AS CONTRIBUI~OES DE MARIA BONOMI AS ARTES E A 

SOCIEDADE NO BRASIL E NO EXTERIOR 

A determina~o de Maria Bonomi para uma vida artfstica socialmente ativa fez 

com que ela colaborasse, desde 1953, com artigos para jomais e periodicos, nacionais e 

intemacionais. 

0 primeiro deles foi para a primeira edi<;;ao do jomal "Cunhanta" (1953), na se<;;ao 

Arte. 0 nome do artigo era "Galho Seco" e acabou sendo o nome da propria coluna. 

Nesta serie inaugural, Maria fez uma analise filos6fica-artfstica das mudan<;;as ocorridas 

na arte ocidental, do Renascimento a contemporaneidade, demonstrando que a arte 

mudou assim como a vida do cidadao, questionando, por fim, o proprio leitor para que 

ele pudesse tirar suas conclusoes: "Mas o que houve desde Miguel Angelo a ... 

Picasso?': 

No 3° exemplar de "Galho Seco", o artigo e surpreendente, porque nele Maria 

discorre sobre a composi~o do espfrito do artista, descreve as influencias do meio na 

apreensao e na expressao para a comunica~o das artes, e indica a possibilidade que a 

arte tern de transformar uma arvore morta e seus galhos secos em ouro. As 

considera<;;5es a que a autora nos induz a refletir tern a ver com a transforma<;;ao que 

produz o artista, pela escolha (a particularidade do olhar) e pelo trabalho, e as 

subseqOentes passagens midiaticas (de urn meio a outro, da tela para o olho do 

espectador, deste para urn artigo escrito, ou para a tv e assim por diante); isto sem 

considerar toda a questao do proprio valor que pode adquirir urn objeto comum ao se 

transformar em urn objeto de arte. 

Em setembro de 1955, "I 4 soli - rassegna d'arte attuale", uma revista italiana, 

publicou "Lettera dal Brasile" de Maria Bonomi, urn vasto texto sobre a III Bienal de Sao 

Paulo e a crftica das obras de seus partidpantes. Ela descreveu, por exemplo, a sua 

admira~o pela competencia na execu~o tecnica e a for<;;a expressiva dos alemaes Rolf 

Muller-Landau, com suas xilogravuras, Rudolf Kuegher, com sua gravura em metal, e 
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Johnny Friedlaender que, mesmo residindo em Paris, demonstrava em suas gravuras 

uma aproxima<;ao com a arte germanica. Destacou a eterna maestria na pintura do 

belga Jean Brusselmans; os pintores franceses Serge Poliakoff e a sua musicalidade, 

Amadee Ozenfant e sua arte 6ptica urn pouco enclausurada, Joseph Sima e o equilfbrio 

perfeito entre conteudo e forma. Maria apontou tambem duas perolas da bienal: a 

pintora e desenhista suf<;a Sophie Taeuber-Arp e o pintor ingles Graham Sutherland, 

ambos, pela fort;;a da diversidade com relat;;ao as tendencias da epoca; alem dos 

italianos Alberto Burri, por ter suscitado polemica grat;;as a angustia expressiva de suas 

obras pict6ricas; Magnelli e sua maestria compositiva nas pinturas; Luciano Minguzzi e 

Mirko, gravadores e escultores, com a preocupat;;ao sensfvel da espacialidade. 

Em 1956, Maria escreve "Recontre avec Sophie Taeuber-Arp '; para a revista 

francesa "XXeme Siecle", que foi uma analise crftica muito contundente sobre as obras 

da artista suf<;a, apresentadas na III Bienal de Sao Paulo. 

Nem mesmo o teatro escapou a astucia do olhar de Maria Bonomi, quando se 

debrut;;ou sobre "A presen<;a do teatro ingles '; escrito para a revista portuguesa "Ala 

Arriba", por ocasiao de sua estada em Veneza em maio de 1957. 

Maria Bonomi conheceu Clarice Lispector em 1959 e, daf em diante, teve infcio 

uma amizade que trouxe contribuit;;5es culturais tanto para a literatura quanto para a 

gravura. Urn exemplo concreto foi o fato de Clarice Lispector ter escolhido (em 1971) a 

matriz xilografica da "Aguia" como obra tambem de predile<;ao, pois passou a colecionar 

as matrizes da amiga e pendura-las em sua casa. 

0 maier desdobramento do uso da matriz e a expansao da dimensao da obra 

xilografica bidimensional para o plano tridimensional; procedimento amplamente 

explorado por Maria e que resultou em obras (analisadas no capitulo 2) tais como, "As 

Naiades" e, por extensao maier, as suas instalat;;5es mais recentes. 

Em setembro de 1959, realizou-se em Brasnia o Congresso Intemacional 

Extraordinario de Crfticos de Arte que, de uma maneira geral, tratou da expressao das 

artes nas cidades; contou com celebridades brasileiras como Oscar Niemeyer, Mario 
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Barata e M<'irio Pedrosa (assistido por Maria Bonomi), e intemacionais como G. carlo 

Argan, Meyer Schapiro, Will Grohman, Haim Ganzu e Gille Delafon. 

Neste mesmo ano, a extensao da ac;;ao midiatica de Maria Bonomi chegou ate a 

produc;;i!:io televisiva, conjunta com Antunes Filho, no programa "lV Arte", exibido as 

quartas-feiras pelo canal 9. Este se estendeu ate 1963 e recebeu o aval da crftica como 

6timo, por apresentar artistas brasileiros de todos os setores que eram merecedores de 

consagrac;;ao. 

Maria Bonomi atuou como professora ao lado de Livia Abramo no EstUdio Gravura 

e, ap6s um ano de dedicac;;ao, pOde se orgulhar dos trabalhos de cunho didatico de seus 

alunos na exposic;;ao que ocorreu em junho de 1961, na Galeria Sao Luis. 

Como parte das atividades didaticas que Maria desempenhou estao as palestras 

sabre gravura que proferiu ao lado de Livia Abramo; uma das mais memoraveis foi ada 

Associac;;i!:io Crista de Moc;;os, em 1963. 

Ainda em 1963, Maria Bonomi e Fernando Lemos foram os responsaveis pelo 

/ayoutpropositadamente serio, com um tratamento limpo das letras negras da tipografia 

impressa sabre um papel cartao escuro, da edic;;i!:io do autor do livre de poemas "Os 

olhos das crianc;;as- S.O.S.", de Sid6sio Muralha. Uma coletanea de poemas cheios de 

inquietac;;ao e que em sua grande maioria tratava dos problemas sociais brasileiros com 

uma atenc;;ao perspicaz e lugubre: 

·~ •. 0/ham as poetas as crian9i]s das vie/as, mas nao pedem can9onetas, mas nao 

pedem ba/adas, o que e/as pedem e que gritemos par elas, as crian9i]s sem livros, sem 

temura, sem jane/as, as crian9i]s dos versos que nao sao como pedradas ... '~ 25 

Em dezembro deste mesmo ano, Maria Bonomi, como cidada socialmente ativa, 

fez questao de partidpar do leilao organizado pelo Museu de Arte de sao Paulo, que 

contou com a doac;;ao de obras de 153 artistas; um desdobramento em auxmo a 

construc;;ao do Hospital Albert Einstein de sao Paulo, que arrematou 47 milhoes de 

cruzeiros, dos quais 50 mil da obra da artista. 
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Diversos jornais de 1964 recolheram o depoimento de Maria Bonomi sobre a 32• 

Bienal Internacional de Veneza e o transpuseram em colunas inteiras do jornal. 

A opiniao da artista/crftica Maria Bonomi apontou com justi<;a para a qualidade 

dos pop artistas norte-americanos Robert Rauschenberg, Andy Wahol e Jasper Johns, 

que retratavam a crueza do mundo que os cercavam e que, por este motive, serviam de 

exemplo para as artes como urn todo. Tambem ressaltou que a arte brasileira, pelo fate 

de ter tide urn pavilhao proprio, conquistara respeito naquela mostra internacional, e 

finalmente, que o terceiro premio atribufdo ao pintor brasileiro Krajcberg estava aquem 

do merecido por ele. 

Em junho de 1965, Maria Bonomi e grande parte da comunidade artfstica e 

intelectual de Sao Paulo se juntaram para pedir ao prefeito da cidade a concessao da 

parte inferior do Museu de Arte de Sao Paulo (MASP), que estava em constru<;ao na 

Avenida Paulista, para alocar o Museu de Moderna (MAM), tendo por justificativa a 

complementaridade mutua das entidades. 

0 governo militar foi tao devastador em suas a<;oes de intimida<;ao e de violencia 

que a classe artfstica brasileira se uniu e resolveu fazer urn apelo polido e estrategico 

em prol de algumas personalidades significativas para o pafs. E, desta forma, elegeu 

Maria Bonomi para entregar ao presidente da Republica, Castelo Branco, por ocasiao de 

sua visita a VIII Bienal de Sao Paulo, urn memorial que continha os seguintes dizeres: 

"Senhor presidente da Republica: artistas, crfticos, intelectuais brasileiros e 

participantes desta grande iniciativa cultural- hoje de ambito intemacional que e a 

Bienal de sao Paulo, congratulam-se com a presem;a de II. Ex. a aqui neste recinto e 

pede venia para fazer o seguinte apelo: sustar, por sua apropriada intervenr;§o, a 

efetivar;§o da prisao preventiva que acaba de ser decretada pela Auditoria Militar de sao 

Paulo contra o professor Mario Schemberg, depois de ter o STM considerado 

insubsistente por falta de fundamento jur!dico e a acusa~ao que contra e/e foi 

/evantada, bem como contra seus co/egas universitarios, professores Femando Henrique 

25 MURALHA, Sid6sio, Os olhos das crian~as- S.O.S., sao Paulo, Edit;ao do autor, 1963, passim. 
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Cardoso, Joao da Cruz Costa e Florestan Fernandes. 0 professor Mario Schemberg, a/em 

de ffsico de rename mundial tem parte ativa na vida artfstica do Brasil como um dos 

crfticos mais eminentes, tendo participado do juri de seler;ao desta Bienal. Os abaixo

assinados cumprimentam respeitosamente o presidente da ReptJblica'~ 26 

A VIII Bienal foi a ultima que contou com o mecenato de Francisco Mattarazzo 

Sobrinho, que fora seu presidente desde a sua fundaglo. A mudan91 ocorreu por varies 

motives, dentre eles, o fato de o Ministerio das Rela~5es Exteriores ter feito urn 

convenio com a Fundaglo Bienal, dando-lhe aval financeiro; o outro, foi a ingerencia 

dos problemas estruturais da Bienal. Estes causaram uma demanda por mudan9)s, que 

com€9)ram por sugestao do proprio Matarazzo. Foi realizada uma longa pesquisa junto 

ao publico interessado, artistas e intelectuais, enumerando as dificuldades para a 

execuglo de uma publicaglo com as possiveis solu~5es e regulamenta~5es para as 

Bienais. 

0 resultado foi urn relat6rio intitulado "Por uma reestrutura~ao das Bienais de 

Sao Paulo", assinado por Maria Bonomi, Fernando Lemos (pintor), Maria Eugenia Franco 

(critica de arte) e Salvador candia (arquiteto). 

Nele foram tratados os seguintes temas: o mecenato, o prestigio nacional e 

internacional da Bienal, a inatividade em relaglo aos artistas nacionais, a organizaglo 

das salas brasileiras e dos juris de seleglo e premiaglo, a montagem e instalaglo, o 

setor de vendas, a inexistencia de departamentos culturais especializados, a divulga~ao, 

informaglo e aproveitamento, a estrutura~o e organizaglo. 

Pode-se dizer que, a partir daf, a primeira "constituinte" da Fundaglo Bienal fora 

formada, com exito, pela pequena, porem seleta, comissao pesquisadora. 

Maria Bonomi tambem colaborou, a seguir, com o ciclo de conferencias sobre as 

obras da VIII Bienal de sao Paulo da Faculdade de Arquitetura Mackenzie de Sao Paulo. 

26 Correia da Manh§, Rio de Janeiro, 05.09.1965, passim. 
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Em setembro de 1966, Pietro Maria Bardi organizou um Leilao de Artes em prol 

dos alunos da Escola Politecnica da Universidade de Sao Paulo e agrupou 209 artistas 

nacionais e intemacionais, Maria Bonomi dentre eles. 

0 infcio de 1967 foi marcado pelo escandalo politico da coa<;ao do Congresso 

Nacional, por parte do Govemo Militar, na execu<;ao de uma nova constitui<;ao que 

lesava os brios da democracia. Tal fato foi combatido pela intelectualidade brasileira 

atraves de um manifesto assinado, dentre outros representantes, por Chico Buarque de 

Holanda, Mario Pedrosa, Antonio callado, Maria Bonomi, Tomaz Farkas, Jose Alves 

Antunes Filho, Ferreira Gullar, Dias Gomes e Lfgia Fagundes Teles. 

0 manifesto continha os seguintes dizeres: 

•: .. A consciencia livre do Pafs nao aceita nem pode aceitar uma nova Constitui~ao 

imposta pelo govemo de for~a a um Congresso coagido e mutilado. 56 uma Constituinte 

livremente eleita pelo povo podera redigir e votar uma Constitui¢o democratica. A 

Constitui~ao que pretendem impingir-nos, atem de elaborada pelo Executiv~ foi 

precedida de um Ato Institucional que determina a maneira de/a ser discutida e votada. 

Trata-se de uma forma disfar~ada de outorga. Coloca-se a Na~ao numa camisa de for~a. 

A nova Constitui~ao reduz ao m!nimo todas as conquistas sociais e polfticas do 

povo brasileiro. E um atentado contra a Republica, contra a Federa¢o, contra o regime 

representativo, contra a soberania nacional. Suprime a autonomia dos Estados, coloca o 

Pafs a merce do capital estrangeiro, vo/ta-se contra OS traba/hadores da cidade e do 

campo e atinge todas as liberdades individuais e coletivas. Nega ao povo, com a 

instaura¢o definitiva do voto indireto seu direito tradidona/ de escolher o presidente da 

Republica. Ao presidente eleito dessa forma atribui poder de baixar decretos-leis, poder 

que caracteriza os regimes ditatoriais. 

Com o estado po/icial-militar que a nova Constitui¢o consagra, extinguem-se na 

pratica, as garantias democraticas, o direito de greve, a estabilidade do fundonalismo, 

as liberdades publicas, que s6 existirao se consentidas pelo govemo. 
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A intelectua!idade brasileira denuncia o carater autoritario da nova Constituk;ao e 

recomenda ao povo que se una contra a opressao, fortalecendo a !uta pela democracia 

e pe/a liberdade sob a egide de uma amp/a frente que se bata por uma Constitui¢o 

representativa da vontade e das aspira¢es popu/ares ... '~ 27 

Durante a 9• Bienal de Sao Paulo, alguns conflitos na politica intema da Funda~o 

Bienal eclodiram e foram se agravando. Como uma possivel solu~o 

organizacionaljpratica, foi criado o estatuto de uma "Pre-Bienal", que nada mais era do 

que uma sele~o de artistas nadonais que se realizaria em duas fases e em anos pares. 

Em janeiro de 1968, apesar dos esfon;os para se superar as desaven<;as politicas 

da Funda~o Bienal, o diretor, seguido do proprio criador e presidente da Bienal, 

Francisco Matarazzo Sobrinho, requisitaram suas demiss5es. Radha Abramo, 

responsavel pela realiza~o da Pre-Bienal, e Maria Bonomi, que fazia parte da assessoria 

de artes plasticas, foram solidarias e tambem se anunciaram como demissionarias. A 

comissao da Funda~o Bienal nao aceitou os pedidos de demissao, entretanto, tamanha 

crise comprometeu definitivamente a realiza~o e a estrutura<;ao da Bienal seguinte por 

ter sido minada e corrompida pelo interesse ou melhor, pela falta de interesse (descaso) 

do governo. 

A 28• edi~o da revista francesa "XX siecle" lan<;ou, em maio de 1967, urn 

"relat6rio da arte abstrata no mundo" e no artigo "A arte abstrata na America", o critico 

de arte e diretor do Museu de Arte Contemporanea de Sao Paulo, Walter Zanini, afirmou 

que: " ... nas artes graficas Maria Bonomi era a responsavel por uma produ~o com 

resultados sustentados pelo patamar intemacional ... ".28 

No ano de 1968, os fatos confirmaram a avalia<;ao de Zanini, pois alem do nome 

de Maria Bonomi figurar em museus e galerias do mundo inteiro, este passou a constar 

de dois volumes mundiais importantes para as artes: o "Anuario Intemacional das 

27 INTELECTUAIS alertam a consciencia livre da nac;ao, A Tribuna, sao Paulo, 15.01.1967, passim. 

28 ZANINI, Walter, s.t., XX Siec/e. Paris- Milan. n.28, p. 17. *Texto original em frances traduzido pela 

autora. 
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Artes", editado na Alemanha e traduzido do original em quatro outras lfnguas, e a 

"Endclopedia Universale Seda deii'Arte Modema'; editada na Italia. A integra<;ao da 

artista a International Society of Plastic and Audio-Visual Art (ISPAA), cuja sede se 

localizava em Osaka, no Japao foi uma consequencia do perfil da brasileira que se 

tomara famosa, mundialmente reconhecida e participante. 

Apesar dos problemas que a sociedade brasileira enfrentava, os artistas e 

intelectuais pareciam impulsionados a trabalhar com mais for<;a e vigor; uma atitude 

compensat6ria que manteve a efervescencia na obra de Maria Bonomi. 

0 Institute Brasileiro do cafe (IBC) lan<;ou, em 1969, urn concurso nacional para 

a execu<;ao de cartazes que exaltassem o valor do produto para o pafs. Maria Bonomi 

esteve presente no juri ao lade do amigo Quentin Fiore, especialista em artes graficas e 

comunica<;ao visual, e colaborador assfduo dos livros do fil6sofo canadense Marshall Me 

Luhan. 

No ano seguinte, o historiador ingles Gilbert Chase escreveu urn importante livre 

intitulado "Arte Contemporanea na America Latina". Nele foi feito urn apontamento 

bastante especffico, dentro do capftulo "Artes Graficas", para as cinco gravadoras 

mulheres merecedoras de distin<;ao no panorama nacional: Anna Letycia Quadros, Edith 

Behring, Fayga Ostrower, Isabel Pons e Maria Bonomi, cujas gravuras, segundo o autor, 

tern tftulos descritivos e evocativos. 

Em 1972, o livre "La gravure sur bois~ lan<;ado tambem em ingles sob o titulo 

"Wood engraving'; foi urn sucesso da Editora Bonvent de Genebra. Heinrich Rumpel 

tratou do surgimento da xilogravura ate a contemporaneidade, e se ateve tambem aos 

processes de execu<;ao da tecnica em um capitulo que contou com ilustra<;5es que 

exemplificavam obras-primas intemacionais e a maestria de artistas como Maria Bonomi 

e a sua gravura "loniza<;ao". 

Outra publica<;§o de carater mais didatico e ilustrativo que deu destaque a obra 

da artista foi o album "Imagination M - Brazil", distribufdo nos EUA pela Champion 

Papers. Nele, foram tra<;ados os perfis da economia, geografia, economia, folclore 
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brasileiro e artes. Neste ultimo, uma galeria de fotos com Aldemir Martins, Alfredo Volpi, 

carybe, Manabu Mabe, Maria Bonomi, Roberto Burle-Max e Wesley Duke Lee. 

0 relatorio anual do Banco do Brasil, do mesmo ano, foi uma mistura entre 

finang3s e artes, e sob os cuidados do historiador Jose Roberto Teixeira Leite, 

reproduziu obras de Anna Bella Geiger, Anna Letyda Quadros, Darel Aurino Valen93 

Lins, Edith Behring, Fayga Ostrower, Ibere camargo, Isabel Pons, Maria Bonomi, 

Marcelo Grassmann, Newton cavalcanti e Ubi Bava. 

Em 1972, o Ministerio da Educa~o e Cultura (MEC), atraves da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, adquiriu varias obras da artista, com o reconhecimento 

concreto da alta qualidade de sua arte. 

A partir de 1972, a atuac;ao de Maria Bonomi como crftica da arte se tomou mais 

freqOente, a exemplo dos textos para os catalogos das exposic;oes de Irene Buarque, na 

agencia do Banco Andrade Arnaud, do Rio de Janeiro, e de Tomie Otake, na Galeria 

Celina, de sao Paulo. 

A decisao do concurso para o sfmbolo do Hospital das Clfnicas (HC) de Sao Paulo 

contou com a participac;ao de Maria Bonomi como juri. 

No final do ano, a Construtora Construhab convidou a artista para fazer uma 

xilogravura para presentear a todos os seus clientes. Este primeiro contato fez com que 

Maria refletisse sobre a conversa que tivera com Nedir Falqueiro, sobre a concorrencia 

acirrada entre as construtoras no mercado, e o resultado foi a apresenta~o de urn 

projeto inedito para levar a arte para os ediffdos como urn diferencial aos compradores 

e a comunidade, sobretudo as escolas. 0 "Espac;ovivo" (laboratories de arte) deslocou 

16 artistas do atelie direto para o canteiro de obras das construc;oes, com a proposta de 

se realizar in loco pinturas e esculturas. A inaugura~o do projeto foi com o escultor 

grego Nicolas Vlavianos, em maio de 1973, que contou com 750 visitantes durante seus 

10 dias de atuac;ao. Por estas inidativas, Maria Bonomi encontrou inserc;ilo e 

aplicabilidade para a arte em lugares ignorados para tal. Assim, chegou ate a ser mal 

vista e criticada por muitos artistas e criticos de arte elitistas da epoca. 
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Em 1973, Marta Traba lanc;ou "Dos decadas vulnerables en las artes plasticas 

latinoamericanas 1950/1970", urn livro que colocava em questionamento ate que ponto 

a arte latino-americana .era calcada na arte norte-americana e europeia, urn estudo de 

caso a caso para cada pafs durante duas decadas. Segundo a autora: 

·~ .. La generaci6n nacida cerca del 30 ya manifiesta los valores descritos para el 

dibujo y grabado tiene buenas figuras en Ia Siena/ de Chile (. .. ) Ia rutilante aparici6n 

brasileffa, aventajando masivamente a/ resto de America por su destreza tecnica, 

frescura, buen gusto, invenci6n; Maria Bonomi, Ana Bella Geiger, Roberto de 

Lamonica ... '~ 29 

Sob a iniciativa de Pietro Maria Bardi e dire<;ao de Andre PaUuch, o filme colorido 

de 35mm intitulado "Arte Brasileira" foi produzido para participar de dois eventos: 

"Expo-arte-Brasil", no canada e "Expo-Brasil", em Bruxelas, na Belgica. Os 10 minutos 

de filme traziam urn repert6rio da arte brasileira desde a Semana de Arte Modema de 

1922, com destaque para <:andido Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di 

cavalcanti, Frans Krajcberg, cacipore Torres, Maria Bonomi, Ibere camargo, Lygia Clark, 

Fayga Ostrower, Gilvan Samico, Mestre Noza e Rubens Grechman, dentre outros. 

0 jomal "Ultima Hora", no domingo dia 01 de julho de 1973, publicou como 

notfcia de capa de pagina inteira as fotos de Maria Bonomi e Pietro Maria Bardi e suas 

respectivas opinioes sobre a igreja cat61ica e a reformula<;ao da posi<;ao do Kremlin em 

rela<;ao a arte. Maria Bonomi aproveitou a oportunidade para falar sobre assuntos 

polemicos, como afirmou: 

·~ .. Ninguem vai querer viajar de carror;a na era do aviao. As pr6prias industrias 

procuram materiais novas para os seus produtos. A atualizar;§o e uma tarefa obrigat6ria 

em qualquer campo. Exatamente porque e uma maneira de se evitar o ridfculo e a 

alienar;ao. E dentro desse esplrito que se tomam injustificaveis as atitudes militaristas a 

favor da guerra, por exemplo. Sera favor da guerra e uma maneira de ser a/ienado, do 

mesmo modo como e totalmente rid/culo propor qualquer tipo de censura as 

29 TRABA, Marta, Dos dEkadas vulnerables en las artes plasticas latinoamericanas 1950/1970, Mexico, 
Sigle Veintiuno, 1973, p. 159. 
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manifesta9iJes artfsticas. Simp/esmente porque uma atitude dessas destr6i o destino da 

arte como a maior forma de conhecimento do homem. (. .. ) No caso do Vaticano, que 

sempre foi um reduto de conserva9ao e exibir;§o de obras de arte, a decis§o de criar o 

novo museu significa fundamentalmente um desejo de atualizar as suas co/~iJes. No 

caso do Kremlim, as conc/usoes sao mais amp/as e mostram que sempre chega o 

momento dos govemos responderem ao seu povo e a maturidade desse povo. Atitude 

que, de qualquer maneira, deveria ocorrer em todos os pafses ... '~ 30 

No mesmo jornal, no dia 08 de julho, uma nova entrevista foi concedida, desta 

vez sobre a mulher; a artista defendeu seu ponto de vista de que: 

" ... Para mim existe o ser humano, nao somente o homem ou a mulher. E ser 

humano tem que produzir. Quem esta no mundo s6 para fazer hora, e preferfvel que 

morra. A mulher tambem: se nao produz, para mim, e imoral. Quanto aos trabalhos 

chamados beneficentes, compreendo-os como sendo puramente uma valvula de escape 

e nao uma so!u9ao. A posi9ao da mulher deve ter um sentido de justi9a maior do que de 

filantropia ... '~ 31 

Referindo-se ao movimento de libera9)o feminina, afirmou: 

·~ .• A mulher nas sociedades subdesenvolvidas, por atraso e ignorancia, constitui 

uma 'ra91' e sofre todos os problemas descriminativos que as ra91s fazem entre si. Ela 

s6 deixara de sofrer tudo isso quando se po/itizar e se realizar como ser humano ... '~ 32 

No dia 28 de setembro, as 20 hs, a artista participou pela primeira vez do 

programa Mesa Redonda, do canal 2 - Rede Cultura de Televisao. 0 tema em questao 

era o "kitsch" e dentre os participantes estavam tambem Decio Pignatari e Olney Kruse. 

Em 1973, Maria Bonomi e Thomas Farkas produziram urn filme 16mm 

experimental, o curta-metragem "Detritos", uma crftica a sociedade. Nele, toda a a9)o 

ocorria por uma fresta/buraco de onde saiam todo tipo de dejetos. Apesar da ausencia 

30 Quem sao Maria Bonomi e Pietro Bardi. Ultima Hora, sao Paulo, 01.07.1973, passim., cademo Debates. 
31 BONOMI, Maria. A mulher que nao produz e imoral, Ultima Hora, sao Paulo, 08.07.1973, passim., 
cademo Papo de Mulher. 
32 Ibid., passim. 
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da artista nas 10• e 11• Bienais de Sao Paulo, ela resolveu expor "Detritos" na 12", por 

perceber que os jovens continuavam expondo e que assim se dava uma injuSti(;a ainda 

maier, pois o publico ficava privado das gera~oes de 30 e 40. 

As ideias da artista sobre o memento cultural foram consideradas relevantes de 

tal modo que Mario Lucio Franklin, ao descrever o desalento da 1t Bienal, afirmou: 

" ... A Bienal, em sua absurda verdade, nao e uma mostra de arte, mas um 

gigantesco entreposto de arte, repleto de jovens em jeans, um Iugar onde o radocfnio, 

a qua/quer momenta, corre o risco do aniquilamento. Quem entra e jogado fora, pais 

eta reflete, em cada sa/a, o grande /aborat6rio visual da mega/6po/e. Maria Bonoml, 

premiada em sao Paulo, Parise Doubliane, compara-a ao Ceasa, mercado de a/imentos, 

centro de abastecimentos de todos OS paulistas. Em sfntese, e isto 0 que eta representa: 

o sentimento do que existe Iii fora - o absurdo, o vio/ento, o ins6/ito, o real, o 

mascarado e o repulsivo. A Siena!, porem, em vez de oferecer cada coisa no curso do 

cotidiano, apresenta tudo em dose macit;a, grande constata¢o, carga sem filtragem, 

bazar digestivo. (. .. ) Como esta ali a presen~a - ausencia de Maria Bonoml, que /avrou o 

seu protesto na seguinte mensagem afixada em sua sa/a: ''aquila que poderia estar 

neste espa~o coube melhor em ''Detritos': .. ':33 

No dia 12 de outubro de 1974, a Galeria Espade de Sao Paulo promoveu o "Curse 

de Gravura". A artista fez uma palestra sobre xilogravura, Marcelo Grassmann sobre 

gravura em metal, Ubirajara Ribeiro sobre litogravura e Claudio Tozzi sobre serigrafia. 

Na sequencia, Maria Bonomi proferiu palestra no dia 24 de outubro, no Museu de Arte 

de sao Paulo. 

Em novembro, os "Jomais Shopping/City News" e "Diario Comercio e Industria de 

sao Paulo" convidaram-na para fazer parte do juri de sele~ao do melhor artigo ja 

publicado. 

33 FRANKLIN, Mario Lucio, Bienal. Os testemunhos do absurdo, Jamal do B!7lsil, Rio de 
Janeiro,13.10.1973, p. 5, c. B. 
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Maria Bonomi ajudou na ardua tarefa de selet,;ao de 50 trabalhos finalistas no 1 o 

Concurso Nacional de Desenho de Estamparia, promovido pelos Tecidos Conde 

Francisco Matarazzo Junior, com mais de 3000 inscritos. 

0 mes de janeiro de 1975 trouxe uma noticia polemica para as artes no Brasil. 

Francisco Matarazzo Sobrinho anundou, aos 77 anos de idade, a sua renuncia da 

presidencia da Fundat,;ao Bienal. Maria Bonomi, em entrevista para a "Veja", comentou: 

·~ .• acho que e/e se demitiu por nao ter mais condi~iJes de lutar por acertar. .. '~ 34 

A crise culminara com a intervent,;ao administrativa da Bienal. Urn de seus 

diretores, representante da prefeitura, que ocupou o cargo durante nove meses em 

1974, acredita-se era urn investigador, por questionar ate os bens dos funcionarios e 

por fazer insinuat,;5esjprevis5es de que a Bienal perderia nao s6 a verba da prefeitura 

mas tambem o seu predio. 

A prefeitura cancelara a verba destinada a Fundat;ao para o anode 1975, porque 

esta nao respeitara o convenio de que metade de sua diretoria seria composta por 

indicat;ao da municipalidade. 

Crftica e ao mesmo tempo estimuladora da Bienal, a artista tornou-se membro do 

Conselho de Arte e Cultura da Fundat,;ao Bienal de sao Paulo em 1977. 

Como indicador de respeitabilidade e projet,;ao artfstica, Maria Bonomi recebeu o 

convite para elaborar os trofeus Eldorado de Musica (1985), Exclusive APETESP (1984), 

SERASA (1993), carta capital (1998/1999) e Premio Interat,;ao, da Mercedes-Benz 

(1992/1993/1994). 

Depois da intensa atuat;ao artistica como gravadora, revelou ser uma curadora de 

grande apret,;o para exposit,;5es, tais como: as 18•, 21• e 23• Bienais Internacionais de 

Gravura de Ljubljana (1989/1995/1999); Mostra Sao Paulo Gravura Hoje, dentro da 

Mostra Rio Gravura, na Funarte (1999); 1 a Bienal Argentina de Grafica Latino

Americana, no Museo Nadonal del Grabado (2000) e 12a Bienal Ibero Americana de 

Arte, no Institute Cultural Domecq do Mexico (2000). 

34 BONOMI, Maria, Bienal, elise e renunda, Veja e !eia, sao Paulo, Ed. Abril, (332): 74, jan. 1975. 
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Teve destacaveis participa<;5es como membra de juri na 1 a Bienal de Gravura de 

sao Jose dos campos (1994) e na 2• Trienal de Arte Grafica Inter-Kontakt-Graphic de 

Praga (1998). 

Eventos importantes contaram com sua presen<;a nos ultimos tres anos, como os 

do Itau Cultural de sao Paulo: "Cotidiano/Arte. 0 Consumo" (1999) e "Investiga<;5es. A 

Gravura Brasileira" (2000). 
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2. MARIA BONOMI - OBRA E CONSTRU(:AO DO 

PENSAMENTO XILOGRAFICO 

"Woodcut may be an old way of work, but it enables an artist to work with 

something alive and provides a richness to his drawings which no other 

media obtain. " 

Maria Bonomi, in Brazilian artist visits, at The Evening Star Journal, 

Washington D.C., 20.01.1959. 
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2. MARIA BONOMI OBRA E CONSTRUc;AO DO 

PENSAMENTO XILOGRAFICO 

Esta abordagem tem infcio a partir dos apontamentos relativos as obras de Maria 

Bonomi e pretendem ter uma natureza reveladora do pensamento xilografico da artista. 

Ao ouvir a artista dizer diversas vezes que e no come<;o de sua carreira que se 

encontram as geratrizes para as suas obras posteriores, fica-se intrigado com a palavra 

geratriz. Os significados semanticos do termo seriam: fonte, rafzes e "origens seminais". 

0 processo criador, na artista, pode ser comparado a um rio como o Amazonas, que em 

sua origem e um pequeno curso de agua, porem, vigoroso e determinante para a sua 

forma<;ao. 

Remontar a obra mais antiga na ordem dessa constru<;ao de pensamento 

xilografico causou um outro dilema. Ao investigar-se a sua primeira xilogravura, 

encontrou-se apenas o reflexo do instrumental da tecnica. Daf, surgem quest6es como: 

0 que levou Maria a escolher o caminho das artes ate se tornar uma gravadora? 

Como Maria desenvolveu o seu trabalho artfstico e, sobretudo, o "olhar matriz/o 

olhar xilogravura'? 

Sera que a artista escolheu a tecnica ou vice-versa?. 

A obra xilografica de Maria parte de sua necessidade intrfnseca de se comunicar? 

Estas quest6es simples e ao mesmo tempo complexas e controversas serao 

tratadas no decorrer da presente pesquisa, que come<;a com uma visao estrutural e 

analftica nas composi<;6es de seus trabalhos mais longfnquos. 

A escolha dos seus primeiros desenhos tambem foi polemica, mas decidiu-se pelo 

que se julgou ser um diferencial na latencia infantil. Alem da observa<;ao da realidade 

que circundava a crian<;a em Maria, o territ6rio da lingua escrita lhe era tambem fonte 

de inspira<;ao, pois aos nove anos de idade ocupou-se em ilustrar o livro "Cobra Norato '; 

de Raul Bopp. 
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Na cria<;ao, o confronto entre o que se imagina e o que se realiza de fato foi 

classificado pelo polemico artista contemporaneo Marcel Duchamp como o "coeficiente 

artisticd', que costuma ser urn grande vilao para os artistas em infcio de carreira. 35 

Maria Bonomi nao foi exce<;ao ao se deparar com este coeficiente artfstico. 

Envolvida pela for<;a motriz do imaginario no livro, teve coragem e seguiu adiante com 

uma poetica pessoal de carater intersemi6tico, ou seja, ela transformou as mensagens 

repertoriais do autor em imagens que partiram do seu discurso imaginario e das suas 

percep<;oes pessoais como em uma proje<;ao imitativa/mimetica. 

A artista de hoje, quando olha para o percurso que fez e continua fazendo, 

adverte: " ... quando se declara que todo homem e potencialmente um artista e a/go 

muito forte' e rna is, "todos somas chamados porem hi poucos eleitos ... ". 36 

Nas figuras 1, 2 e 3, ha o que se pode chamar como metodo da 

intertextualidade, pois a atua<;ao foi da tradu<;ao do suporte da comunica<;ao literaria, 

representado pelas palavras atraves do meio que e 0 livro, para 0 outro suporte, que e 

o da propria obra de arte. 

Apesar de serem desenhos, estes ja sinalizam uma vontade de ilustrar da men ina 

artista. E como se fosse uma aproxima<;ao ou mesmo urn encontro com a fun<;ao 

primeira que teve a xilogravura, isto e, o papel utilitario na ilustra<;ao do cotidiano, como 

o ressalta Costella ao escrever que " ... precisamos ter em mente o fato de que a 

xi!ografia, hoje entronizada no campo do artistico , foi durante muito tempo 

personagem do campo utilitario ... ". 37 

Pode-se dizer que o impulso interno de Maria Bonomi estava afinado com a 

necessidade primordial do homem desde o come<;o dos tempos, em testemunhar os 

seus feitos, primeiro pelo "desenho pictorico" a exemplo do homem das cavernas e, 

depois pelas pranchas e sinetes (utensilios/carimbos de selagem) gravados que, 

35 DUCHAMP, Marcel, 0 ato criador, in A nova arte de Gregory BATTCOCK, sao Paulo, 1975, p. 73. 
36 BONOMI, Maria, Sempre Gravura, Texto manuscrito, mai. 2000, sao Paulo, p. 3. 
37 COSTELLA, Antonio, Introdw;ao a gravura e hist6ria da xilografia, campos do Jordao, Ed. Mantiqueira, 
1984, p. 34. 
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segundo Costella, surgiram " ... desde a AntigOidade, em imJmeros /ugares ( .. ) os 

egfpcios ja produziam tecidos estampados dais mil anos antes de Cristo. 0 mesmo teria 

sido feito na india, na Persia e na America Pre-colombiana. Com certeza o foi, desde M 

muito na China e no Jap§o ... ". 38 

Ao que se costuma classiflcar comumente como poetica na arte, na a~o de urn 

programa artfstico determinado, neste momenta nao estava ainda deflnida, mas se ve 

claramente tentativas no fazer, atraves da experimentac;ao, o transporte de sua magia 

pessoal na elabora~o dos desenhos. 

Na figura 1. 

A composic;ao foi realizada como em urn fotograma narrative. Os elementos 

trabalhados atraves de uma lente estabelecem perspectiva e a rela~o de flgura-fundo. 

cada elemento e resolvido esteticamente de maneira independente, ou seja, eles tern 

autonomia no universe da composic;ao. 

Nos elementos integrantes do desenho, as linhas determinam sobretudo o 

volume, que dispensa sombreamentos e a "luz classica" das composic;5es convendonais. 

Neste caso nao e mais luz e sim espac;o/objeto. A prova disto esta na questao: a obra 

nos remete ao dia ou a noite? 

38 Ibid., pp. 35. 
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As duas possibilidades sao validas e esse jogo ludico ja esta na paralela da 

tradi~o xilografica. Essa ambigiiidade poderia ser interpretada como uma vontade da 

artista de que o espectador pudesse participar do desenho num processo de 

interatividade. 

Maria parece sintonizar-se com o discurso de Argan ao intuir que " ... o objeto 

estetico nao e um valor dado, mas uma virtualidade: o ato estetico nao se conclui com a 

criar;ao do objeto par parte do artista, mas com a fruir;ao par parte do indivfduo e da 

sociedade ... ". 39 

Na figura 2. 

Uma passada de olhos rapida pode determinar precipitadamente o carater 

:onomico da composh;;ao. Ela realmente e simples pela quantidade de elementos que 

~struturam o desenho, mas urn olhar atento pode observar que o branco deixado no 

papel e luz, mas sua fun~ao principal e 0 volume. 

No telhado da casa se o branco fosse luz, isto seria o mesmo que dizer que ele e 

transparente ou transvazado, e que as linhas que o sobrepoem como galhos de sape 

estao suspensas no ar. No caso do branco ser volume, pode-se pensa-lo como urn 

elemento que interage com o volume negro das ramagens, o que parece mais coerente. 

39 ARGAN, Giulio Carlo, Arte e cdtica da arte, Usboa, Estampa, 1988, p. 30. 
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0 mesmo e valido para a frente da casa, para o personagem sentado em posic;ao 

reflexiva, assim como para a forma da Lua. 

Na figura 3. 

0 repert6rio dos signos na dramatizac;ao do personagem, Cobra Norato, o 

primeiro plano, atinge o espectador pela expressao de pavor em um semblante 

contorcido. 

A apologia do horror continua ao fundo direito do desenho, com um cadaver 

nitidamente humane cravado por uma cruz. 

A delimitac;ao mediana da composit;ao e feita por uma cerca que conduz o olhar a 
pequena figura de uma forca no plano de fundo central e a conexao dela com Cobra 

Norato se estabelece atraves da corda que parece envolve-lo. 

Este "cinema-mudo" passa ao espectador uma noc;ao de mundo ca6tico pelo 

close exagerado no primeiro plano e, sobretudo, pela linha do horizonte que declina 

para a esquerda, criando um foco pouco usual. Esta linha diagonal do horizonte se 

incorpora ao seu repert6rio artfstico, como um sfmbolo de transgressao, inquietac;ao e 

mudanc;as direcionais. 
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Nas figuras 1, 2 e 3. 

As quest5es ligadas a interpreta<;ao de informa<;;5es recebidas pelo mundo 

exterior estao ligadas ao agrupamento do simbolico conhecido por mensagens 

redundantes. 

Segundo Moles, " ... a informar;ao semantica tem (. .. ) um carciter nitidamente 

utilitario, mas sobretudo !6gico, aderindo ao ato e a significar;ao" quando a "linguagem, 

obedece as leis da !6gica universal (. .. ) no sentido de que suas regras, seus sfmbolos, 

sao universalmente aceitos por todos os receptores da mensagem (. .. ) e/a faz uso da 

parte estatfstica comum a todos os homens da matriz s6cio-culturaf', em contrapartida, 

a informa<;ao estetica "e especffica ao canal que a transmite', sendo principalmente o 

resultado da interpreta<;;ao/tradu<;ao da informa<;ao semantica pelas percep<;;oes 

interiores individuals, em uma lingua propria teoricamente nao traduzfvel. 40 

Neste perfodo, a informa<;;ao semantica e a informa<;ao estetica estao muito 

proximas. Por exemplo, a casa, os homens, a cruz, a forca, a cerca, a Lua, a pedra e os 

objetos em geral realizados fazem parte de urn repertorio conhecido a priori pelo 

receptor comum, pois sao sfmbolos universals. 

A percep<;;ao faz parte do conjunto que permite a existencia da informa<;;ao e tern 

sido abordada pelas ciencias de urn modo geral. Os detalhes de como ela ocorre dentro 

da psicomotricidade nao vern elucidar a estrutura<;;ao do pensamento da artista. Em 

.Jmpensa<;;ao, OS dados referentes a memoria sao bastante reveladores. 

Ainda segundo Moles, " ... a memoria do ser humano nao e de tal forma que ele 

seja susceptive/ de possuir na 

mas que existe uma 

· c~JIIdade uma mensagem de a/guma envergadura", 

po1s " ... ha um processo em que a informac;ao 

fornecida numa me , 9 em e esgotada pe/os receptores'. 41 

Na tentativa de 

experimenta<;;ao da repetH;;ao. 

as informa<;;oes de mensagens recebidas, ocorre a 

40 MOLES, Abraham, Criat;ao cientffica, sao Paulo, Perspectiva, 1981, p. 191 - 193. 
41 Ibid., pp. 188. 
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Nas flguras em geral. 

Os focos de interesse estetico de Maria Bonomi passam incessantemente por este 

conceito de repeti~ao, que tern fun~oes e estruturas diferentes em cada caso do 

percurso do seu imaginario. 

Figura 4 



Figura 4.1 

Detalhe de obra 

Figura 5 a 

Figura 4.2 

Detalhe de obra 

Figura 5 b 
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Figura 5.1 
Detalhe de obra 

Nas figuras 4 e 5. 

Figura 5.2 
Detalhe de obra 
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A tecnica que engloba a pintura a oleo e normativamente a aglutina<;ao de 

pigmentos que pelas nuan<;as de cor formam os elementos da composi<;ao, como as 

linhas e as formas, atraves da delimita<;ao de areas de cor. 

Este uso da linguagem pict6rica e encontrado na delimita<;ao de areas da 

composi<;ao, porem ha um uso diferenciado da tecnica quando Maria Bonomi, talvez 

movida pela curiosidade do "novo aparelho", escava os objetos centrais de sua aten<;ao 

com uma a<;ao que poderia ser determinada como "materica". Entretanto, a primeira 

atitude e a de formar linhas pela pressao da tinta sobre a tela, escavando e tirando a 

materia que se torna excedente nas bordas das linhas apenas como reflexo do 

movimento. 

Bersier ressalta duas etimologias para a palavra "gravar": ''a primeira a faz 

derivar da pa/avra grega 'graphein' que significa escrever, a segunda (. .. ) da a ela o 

apadrinhamento da antiga palavra do alemao culto de 'grabau' (graben) que significa 
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cavarjescaval'. Deixar marcas pela extra~ao de materia e o procedimento de incisao, 

tfpica na xilogravura. 42 

Pode-se dizer que, nas obras em questao, ocorre um entroncamento quase 

instintivo pelo metodo experimental, entre as tecnicas da pintura e a a~ao xilografica, 

pols naquele memento nao e a cor que interessa e sim os veios expostos que dao ritmo 

a composi~ao. 

Na figura 4. 

Como se pode observar, ha um recorte feito pelo contorno de uma figura 

geometrica que se distribui dentro do retangulo da tela e que confere o efeito de uma 

pintura dentro de outra ou, ainda, da pintura "falando" da propria pintura. 

0 uso da metalinguagem como recurso e um aprendizado que Maria incorporou a 

partir daf em seu processo de cria~ao, transformando-a talvez no primeiro programa 

artfstico a ser incorporado a sua poetica. 

Portanto, a escolha do recorte utilizado transformou a tela em um objeto de 

natureza metalingOfstica. 

Este quadro e o que se poderia considerar como uma mola propulsora de 

descobertas e de encantamentos, cujo tftulo nao poderia ter sido mais acertivo do que o 

e como "Felicidade". 

A escala cromatica ajuda a separar a pintura externa, marrom, da pintura interna, 

com tons variantes 3Zuis, verdes e laranjas, um amarelo vivo e um branco 

aglutinante. A escJiha das cores, embora harmoniosa, parece ser fruto da 

ocasionalidade intuitiva, pols as cores principals na suas obras posteriores, como o preto 

e o verrneiho, nao flzeram sua apari~ao. 

42 BERSIER, Jean-E., La gravure, /es procedes et l'histoire, s.l., Arts Berger-Levrauit, 1990, p.15.Texto 
traduazido pela autora. 
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As primeiras espirais circulares aparecem aqui ligadas a representa\;ao mimetica 

de pastes ou pilares de madeira de um possfvel patamar na beira da agua, onde se 

encontram as figuras de alguns barcos. 

A figura humana representada tem a qualidade de sfmbolo universal pelo 

personagem sintetico composto de cabe~, tronco e membros. 

Apesar da tenra idade, Maria ja havia ilustrado "Cobra Norato" e demonstrado 

que a sua observa~o do ser humano poderia ir alem do homemjboneco universal. 

Entao, por que ela o escolheu para ser o elemento central da tela em questao? 

Provavelmente, ela estava mais interessada no homem como um elemento a ser 

vista dentro do contexto de um todo participante/circundante que e a paisagem local, 

imaginaria ou real. Alem disso, o primeiro reti!ingulo vertical surge ao redor deste 

homem que, por sua vez, esta tambem dentro de uma especie de janela, porta ou 

batente com uma perspectiva que interessa novamente pela inser~o do foco ou ponto 

de vista. 

0 homem sempre sera a sua maior inspira\;ao criadora, juntamente com os tres 

tipos de olhar que I he sao pertinentes: o que ele ve, como ele se ve e a maneira que ele 

interage na sociedade. 

Nas Figuras em geral. 

Maria Bonomi usa o retangulo como base para a sua heuristica, transcendendo-o, 

porem, do campo utilitario usual da figura geometrica para uma simbologia da 

representa~o equivalente ao proprio homem, repetido, deslocado, perfurado, 

transvazado, calcado e interpretado por todas as cores; novamente atraves da licen~ 

da metalinguagem. 

Para Maria Bonomi o retangulo e a metafora estrutural do homem. 
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Esta representa<;ao ou metatora projetiva de Maria com rela<;ao ao retangulo fica 

diffcil de se identificar num primeiro instante, mas ela se torna paulatinamente explfcita 

nos desdobramentos praticos do seu projeto grafico/artfstico. 

Existe tambem uma analogia possfvel entre a figura do retangulo com o discurso 

de Maria, ao falar em verticaliza<;ao do artista no exercfcio da pesquisa grafica buscando 

"abrir os o/hos domesticados para direciona-/os a referencias sem limites de todo tipo de 

representar;§o e indaga~ad'. 43 

Na figura 5. 

Uma experimenta<;ao completa das cores ocorre como plano de fundo as incis5es 

escavadas na obra. 

0 desenho uma vez mais e sintoma de uma vontade ou querer gravura, e o 

memento da incisao do tra<;o e a permuta da dialetica entre o sensfvel/intuitivo com o 

racional. 

Na figura 5.1. 

0 repert6rio simb61ico traz novamente urn patamar, com a diferen<;a que ha uma 

pessoa sobre ele. A posi<;ao recurvada deste personagem lembra a introspe<;ao e/ou a 

incuba<;ao de ideias ap6s o processo de percep<;ao e de apreensao externas, frequentes 

no processo de cria<;ao. 

Em 1952, ou seja, cerca de seis anos depois da execu<;ao desta obra, Maria 

escreve sobre "o mais humano dos pavores' que "e a incerteza, incerteza da distancia 

que estamos do verdadeiro ponto da perfeir;§o que procura-se atingir (. .. ) pratica-se um 

v6o cego ao redor de a/go que se desconhece, ignora-se.". 44 

43 BONOMI, Maria, Sempre Gravura, Texto manuscrito, mai. 2000, sao Paulo, p. 4. 
44 BONOMI, Maria, Galho seco, Cunhantfi, 1952, passim., Cademo Arte. 
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Na figura 5.2. 

Uma sintetica escada com seis degraus surge tra<;ando uma diagonal do canto 

superior esquerdo ate a personagem ja descrita. Este e mais um elemento que surge e 

e incorporado aos objetos que interessam pelo encorajamento imaginario estetico de 

Maria. 

Na figura 6. 

Maria Bonomi e uma exce<;ao, pela rapidez com que incorporou as linguagens 

tecnicas da pintura e se direcionou para outras pesquisas e questionamentos nas artes. 

A defini<;ao de um programa artfstico pessoal em muitos artistas costuma levar quase 

uma vida inteira para se concretizar. 

0 suporte do papel pardo escuro para o desenho, geralmente, causa 

estranhamento ao olhar e as maos ao percorrerem uma linha com lapis grafite, pois 

esta fica quase imperceptive!. A sensibilidade da artista logo captou este "diferencial" e 



98 

com o pincel passou a destacar as diversas areas da composi<:;ao experimentando toda a 

paleta de cores a sua disposif;:ao. 

A varia~ao cromatica, segundo o fundo escolhido, deve ter sido o maior tesouro 

descoberto neste quadro pois, da usual economia de cores com o preto e branco, ela 

passa a experimenta~ao das cores primarias: amarelo, magenta e azul ciano; 

secundarias; laranja e verde; e terciaria: marrom. Houve um treino de pinceladas 

esparsas na propria composi~ao para a obten~ao da cor ideal, que melhor representasse 

a colega declasse retratada. 

\\ / 
-~-- - . ,~- -- . - . -- - ·- ~~- -·~ .---\,-------·--

Na figura 7. 

A teia de aranha seria o elemento de interpreta~ao mais imediato, endossado 

pela garatuja/aranha que se encontra aprisionada por um quadrado no lado inferior 

esquerdo do desenho. 
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Esta teia faz parte de urn outre emaranhado ao fundo que determina nao s6 a 

perspectiva, como cria movimentos/a<;ao atraves das ja conhecidas diagonais. 

Na figura 8. 

Ha uma repeti<;ao da informa<;ao semantica, a teia, da figura 7, com a diferen<;a 

do acrescimo que tras uma amplia<;ao. 0 ironico e o surpreendente estao nesta folha de 

cademo pela distin<;ao de urn homem e nao de uma aranha como se poderia ter 

imaginado. 

Neste exercfcio, Maria mostra que o jogo entre repeti<;ao e a diferen<;a faz parte 

de sua pesquisa e que, por vezes, quer indicar ao espectador o fato de que o olhar e 

muito relative, quando nao subjetivo, e depende sempre do fruidor/espectador. 

0 estudioso das artes e fil6sofo contemporaneo Gilles Deleuze aborda a repeti<;ao 

da mesma forma que Maria Bonomi interage com ela: 
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" ... Trata-se (. .. ) de agir, de fazer da repeti(;ao como tal uma novidade, isto e, 
uma liberdade e uma tarefa da liberdade. (. .. ) Hti, portanto, na repeti(;ao, ao mesmo 

tempo, todo jogo mfstico da perdi(;ao e da salva(;ao, todo o jogo teatral da morte e da 

vida, todo jogo positivo da doen(;a e da sat.Jde ... ".45 

A "ex-teia de aranha", que agora e "teia de homem", e um desdobramento da 

16gica direta a uma metafora da criac;ao, que e a transformac;ao em informac;ao estetica. 

0 circulo preenchido por linhas diagonais pode ser considerado como um 

caleidosc6pio, neste caso uma espiral geometrica, que deduz a compreensao cognitiva 

dos movimentos concentrico/dentro e excentrico/fora. 

Indico aqui a origem seminal da xilogravura na figura 97, "Out", que faz parte da 

serie denominada "Ironicas", juntamente com a figura 98, "Ignoramus"; que foram 

realizadas 49 anos depois. 

Nas flguras em geral. 

0 pensamento gr;3fico tem no seu cerne funcional a dinamica da repetic;ao pela 

reprodutibilidade de imagens e a xilogravura contemporanea de Maria existe com e em 

fun<;ao da repetic;i'io, que em seu programa artfstico tem can3ter ciclico, infinite e 

polissemico. 

" ... De varias maneiras deve a repeti(;ao ser distinguida da generalidade. Toda 

formula que implique sua confusao e deplorave~ como quando dizemos que duas coisas 

se assemelham como duas gotas d' agua (. .. ). Entre a repeti(;ao e a semelhan(;a, 

mesmo extema, a diferen(;a e de natureza ... ". 46 

45 DELEUZE, Gilles, Diferenc;a e repetic;ao, Rio de Janeiro, Graal, 1988, p. 28. 
46 Ibid., pp. 21. 
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Na figura 9. 

0 que Maria Bonomi esta focalizando aqui e fundamentalmente a questao do uso 

da perspectiva. Ela disse lembrar-se da afli<;ao da execu<;ao de "Asfalto", porque nao 

conseguia refazer a arvore em descanso (lassidao) e pousada no chao, esta estava 

sempre voando. 

0 esbo<;o do quadro "Asfalto" aponta para uma estrada com urn unico ponto de 

fuga, que se projeta do horizonte no desenho a base do primeiro plano no papel. 

Se o seu asfalto ideario nesta estrada tivesse sido representado sob uma 

perspectiva aerea, a geografia seria a de linhas paralelas formando, por extensao de 

pensamento, urn grande e Iongo retangulo inacabado. 

Este retangulo esta contido no desenho de forma subjetiva. A artista se utilizou 

da proje<;ao deste elemento em uma perspectiva que o transformou em diagonals 

acess6rias de triangulos, que direcionam o olhar a urn movimento auto-convergente. 

Alem do asfalto, que e o primeiro foco de aten<;ao, o treino do que se conhece 

como peso em uma composi<;ao, indica o segundo foco de valoriza<;ao como o lado 

direito do desenho, por ter sido escolhido para alojar todos os outros elementos 

tematicos, a exemplo dos mini arbustos, do cone espiral (forma ludica), da cruz 
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encruzilhada (composta por quatro retangulos), da arvore e da escada (com quatro 

degraus) sabre um monte. 

Pela primeira vez, nao ha nenhum personagem anfmico na composi<;ao de seu 

repert6rio imagetico e a artista parece querer compartilhar com o espectador uma 

frui~ao externa ao desenho. 

Na figura 10. 

0 esbo~o da figura 9 se transforma em tela e se diferencia iconograficamente por 

uma linha que forma um cercado (sustentado por tres pilares) e pela ausencia da 

escada. 

0 cercado causa estranhamento por contar com uma licen~a poetica que o enche 

de subjetividade e intriga o espectador, ja que esta "suspenso no ar" e possui uma 

curva em sua extremidade. 

0 cone voltado para o chao tambem intriga pela sua nova densidade, obtida 

atraves do preenchimento com a cor marrom. 
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Maria Bonomi relatou que se o desenho era born (na sua concept;ao), ela tinha 

que pintc:Ho e que ate hoje faz isso com suas provas xilograficas. 

Parece uma conquista desta epoca o procedimento tecnico de preenchimento de 

imagens a partir do encontro com o desenho ideal. 

Figura 11 

Figura 12 
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Figura 13 

Figura 14 
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Nas figuras 11, 12, 13 e 14. 

0 procedimento tecnico mais proximo da gravura esta nestes quatro trabalhos, 

que sao o resultado do recorte e da retirada de materia feitos por urn instrumento de 

corte sobre urn papel cartao previamente pintado com tinta nanquim preta. 

A materialidade das linhas e mudada, pois, ao inves de deixar urn rastro de cor, a 

escolhida por urn lapis ou urn pincel, ela revela a superffcie do papel descarnado. 

Estes trabalhos sao analogos a primeira passagem tecnica da xilogravura, 

sobretudo de topo, no corte da madeira e a da gravura em metal, na escava<;:ao com o 

instrumento (ponta seca) sobre uma prancha em metal (usualmente o cobre) coberta 

por uma camada "asfaltica". 

Ha uma volta do emprego majoritario da informa<;:ao semantica que, conduzida 

pela apreensao e pela expressao nos desenhos, e de ordem quase documental, 

sobretudo na figura 14, onde a aten<;:ao se desdobra com detalhes nas constru<;:oes. 

Este retorno ocorre, frequentemente, quando urn artista pesquisa os 

instrumentos de uma nova tecnica; isto equivale a dizer que o olhar se volta mais para 

a questao dos novos instrumentais, como foi o caso de Maria Bonomi ao elaborar estas 

paisagens "semi-urbanas", com a representa<;:ao de constru<;:oes simples interagindo 

com a natureza e com a de uma cidade, como na figura 14. 

A obra, na figura 14, tern uma abordagem que parece pertencer a urn universe 

cognitive mais adulto e posterior em, pelo menos, dois anos. Existem tres motivos que 

fomentam esta hip6tese: 

I) A perspectiva nao se encaixa a estrutura utilizada em 11, 12 e 13 

(momenta em que Maria deveria ter por volta de 13 a 14 anos de idade). 

II) As arvores sao facilmente identificaveis como palmeiras imperiais 

representadas com minuciosidade, o que nao ocorre com as arvores mais 

despojadas e gestuais das outras figuras. 

III) 0 papel utilizado e de outra proveniencia. 
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\ 
\ 

Figura 15 Figura 16 

\ 

Figura 11 Figura 18 
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Figura 19 Figura 20 

Nas figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

A data\;aO mais provavel e de 1950 a 1953, pois neste perfodo Maria Bonomi sai 

do universo autodidata para a pratica de atelie, com a artista pintora Yolanda Lederer 

Mohalyi. 

0 desenho de observa\;ao com modelo vivo ainda e uma tradi\;ao/pratica 

constante, que perdura ate os dias de hoje, nas escolas e nos atelies privados que se 

propoem ao ensino de artes. 

Os motivos desta metodologia variam muito, mas em geral, a proposta e de se 

treinar o olhar para uma apreensao do corpo humano, transportando-o ao papel com 
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propon;5es aproximadas. Esta e uma pratica tfpica da abordagem classica que tern por 

preceito o bela, o admiravel, o perfeito e o ideal humane que herdamos da antiga 

cultura grega, dentro da mfmese iconografica e da aplica~ao de certos dlnones. 

No caso de Yolanda Lederer Mohalyi, a sua heran~a no ensino pode ser 

constatada pela sugestao da utiliza~ao dos meios de cria~ao artfstica como a valorizac;ao 

do desenho e, pelo rigor na forma de organizac;ao do espac;o plastico aos seus alunos. 

Nas figuras 15, 17, 18 e 19. 

0 encaixe do desenho do corpo/modelo no papel foi o exercfcio visual deste 

trabalho, pois percebe-se que Maria deu prioridade ao conjunto e nao se preocupou em 

acabar certos contornos de maos e de rostos (olhos, boca e orelhas). 

Na figura 16. 

A jun~ao de dois elementos, como o rosto em posi~ao frontal e uma mao sobre 

ele, gera certa complexidade perceptiva mesmo para os olhos mais treinados. 

Neste caso, o desenho acabou se tornando mais expressive. 

Na figura 19. 

A partir de urn modelo real surge, de bra~os cruzados, a primeira menina 

trombuda na tematica cotidiana de Maria. 

Na figura 20. 

0 desenho da menina e mais detalhado, embora seus olhos abertos nao sejam 

dotados de pupilas. 
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Na figura 21. 

A informa~ao verbal da autora para a provavel execu~ao deste auto-retrato e de 

1953. 

0 auto-retrato e uma conquista interessante do ponto de vista da percep~ao, 

pois, embora o desenho seja de contorno, ele traz a representa~ao das pupilas nos 

olhos. 

Na figura 22. 

A tradi~ao pict6rica classica foi entendida e absorvida momentaneamente e pode 

ser confirmada pelo desenho que emprega luz e sombra. 
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Na figura 23. 

Um desenho pela luz e sombra que traz a possfvel paternidade dos futuros 

paineis e constrw;;5es visuais na arte publica, alem de partir para a abstra<;ao. 

Na figura 24. 

Maria Bonomi em diversos momentos insiste em se dizer "figurativa". A 

explica<;ao desta afirma<;ao encontra um certo apoio nesta pintura encaustica. 
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A composi~;ao e uma vista aerea do Porto de Sao Sebastiao e parte, portanto, de 

um modelo real do cotidiano. 

Se nao houvesse uma nomea~;ao para esta pintura, dificilmente se identificaria o 

objeto referencial. 

Como explicar esta contradi~;ao? 

Na verdade, a artista faz men~;ao a relatividade de um certo olhar treinado pela 

perspectiva classica e adota este ponto de vista aereo. 

E uma vez mais o jogo da aproxima~;ao e do distanciamento, procurando novas 

visibilidades que possam ser mais eloquentes quanto a essencia de cada objeto ou 

referencial, seja ele animado ou inanimado. 

0 treino visual nesta pintura encaustica, realizada com o professor Karl Plattner, 

tem um forte parentesco com o resultado final da gravura em metal, sobretudo a agua

forte. 

Figura 25 Figura 26 

p 
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Nas figuras 25 e 26. 

A tematica e a mesma e os procedimentos tecnicos tambem o sao. o diferencial 

e o apelo expressive visual da "Male I", que se formaliza em uma geometriza<;ao em 

"Male II", ocorrendo uma "retangulariza<;ao". Se o metoda dos limites em Pablo Picasso 

se tornou cubifica<;ao, porque nao se falar tambem em retangulariza<;ao das formas? 

A emo<;ao de Maria Bonomi, ao rever os Iavis de "Male", demonstra que foram 

um marco importante. Maria prezava de tal maneira a amiga da Fazenda Sao Francisco 

de Paula, que se sentiu compelida a incluf-la em sua tematica artfstica em expansao. 

Em 1996, a respeito da "Medusa" nas figuras 90, 91 e 92, Maria escreve: 

" ... como artista interpreto, far;o o relata de alguma experiencia marcante, a cronica 

visual das emor;oes do dia a dia. Registro de verdade cada encontro que me 

emociona ... ". 47 

Este insight de interpretar o cotidiano que emociona se instaura definitivamente a 

partir de 1954, com a figura<;ao em "Male". Os "olhos do cora<;ao" sao encarregados 

tanto quanta os ffsicos de formarem uma poetica. 

Na figura 27. 

47 BONOMI, Maria, Identikit da Medusa, Sao Paulo, Texto manuscrito, 1996, passim. 
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A visao da fazenda Sao Francisco de Paula e sintetica e seleciona uma paisagem 

vegetal com um cavalo no primeiro plano e duas arvores no plano de fundo, alem do 

uso acertivo da cor verde da natureza. 

Na figura 28. 

A baleia e as formas geometricas como em Piet Mondrian dao a esta composic;ao 

o apelido de "Baleia mondrianica". 

Um exame mais aguc;ado pode determinar, como ja apontado antes, uma 

preponderancia de retangulos, neste caso, macro-expandidos se pegos de uma ponta a 

outra, ou micro-inseridos (os que se sobressaem primeiro) se pegos um a um dentro da 

estrutura interna. 

A geometrizac;ao nao e de carater rfgido, pois ocorre voluntariamente sem o uso 

de instrumentos de precisao e a (mica forma organica e determinada por curvas 

sequenciadas no que se quis como o corpo da baleia. 
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As cores sao elaboradas com riqueza de semitons e percebe-se uma 

experimenta~ao que tem por base o fundo preto e nao o branco usual. 

Figura 29 

Figura 30 

Na figura 29 e 30. 

Estes paineis sao uma aparente geometriza~ao livre, mas e valido questionar se 

sao tao despojados quanto parecem. 

Retangulos muito extensos ou "linhas cheias" se impoem juntamente com as 

diagonais do "milagre do movimento", que geram uma cadencia quase musical. 

Alem das cores serem pontuadas, Maria Bonomi esta experimentando os efeitos 

causais formais pela transforma~ao da concep~ao de um objeto em um "modelo 

exclusive", por exemplo, as suas paisagens imaginarias. 
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Na figura 31. 

Esta e a primeira gravura de Maria Bonomi com Livio Abramo que, ironicamente, 

se trata de um lin61eo. Nada mais compreensfvel e didatico, ja que o mestre xil6grafo 

queria como resultado a experimenta<;ao do instrumental puro da xilogravura, sem a 

interferencia da madeira. 

Livio, com sua experiencia, sabia ja ser extremamente complexa a compreensao 

de que a a<;ao direta do desenho sobre papel nao encontra parametres com o desenho 

na xilogravura, a come<;ar pela inversao xilogratica tfpica que e 0 translado lateral da 

imagem na matriz em 1so• para o papel a ser impressa. 

A figura<;ao atraves dos signos cotidianos sinteticos e comuns a comunica<;ao, tais 

como a representa<;ao simb61ica da casa, da arvore, dentre tantos outros, e uma 

solu<;ao freqOente em novas experimenta<;5es tecnicas. No caso do barquinho inserido 
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na paisagem, ocorre uma volta ao mundo seguro da representac;;ao 16gica e o feed back 

s6 nao e maior porque o uso repetido dos novos instrumentals cria urn conjunto de 

areas abstratas. 

A datac;;ao na obra original e de 1955, o que e erroneo por motivos bern claros: 

Maria comec;;ou seu aprendizado em 1944, como poderia ter realizado seu primeiro 

trabalho em 1955? Maria esclarece dizendo que a data foi inserida anos depois de sua 

execuc;;ao e esta, portanto, "distraidamente incorreta". 

Na figura 32. 

0 fortuito e o intencionai se mesclam em uma fase em que o domfnio dos 

instrumentais ainda gera efeitos imprevistos. 

A personagem sobre a bicicleta foi recortada por uma linha forte, em seu 

contomo quase completo; ao chegar nas maos o procedimento muda e ha uma 

interac;;ao figura/fundo conseguida por linhas mais finas e inacabadas. 

No corpo da bicicleta aparecem regioes mais desbastadas por branco, o que 

demonstra a conquista da linha enquanto "area organica", seja de volume ou de cor. 
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A provavel dificuldade na execw;ao das rodas da bicicleta cria urn exercfcio de 

bricolagem de linhas e uma constrw;ao "peri-16gica", ao redor da simbologia usual de 

uma roda. 

A obra e de organiza~ao mito-poetica na sua associa~ao de ideias menta is (agora 

sem modele vivo) com um repert6rio dos elementos para o todo, ou seja, do evento a 

estrutura. 

Na figura 33 a, 33 b e 33 c. 

"As Luas" sao resultado de uma s6 prancha de madeira (matriz), com entintagens 

diferentes de areas, realizadas pela maior ou menor quantidade ejou passagem de 

tinta, quando nao pela diferen~a de pressoes manuais na hera da impressao. 

0 procedimento usual para se obter o mesmo resultado que o descrito acima 

seria o de recortar a madeira matriz e ter um conjunto "quebra-cabe~a" de 

tacos('carimbos", urn para cada tonalidade de preto. 
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Lfvio Abramo, como mestre, apela para o primor (zelo) teknico no momento da 

impressao e traz um desafio que custou muitas tentativas por parte da artista. 

Na figura 34. 

Esta xilogravura e mais 57 obras formaram a primeira exposi<;ao individual de 

Maria Bonomi no Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, em 1° de junho de 1956. 

A apresenta<;ao em forma de trfptico denota a inten<;ao didatica para a 

compreensao das etapas do processo de constru<;ao xilografica e suas tres 

possibilidades basicas. 

A primeira possibilidade e ada figura II (central), cujo procedimento, neste caso, 

foi o desenho de contorno por defini<;ao de uma Hnha expressiva, quase o mesmo 

procedimento esquematico do desenho sobre papel. 

0 segundo caminho e o da figura III com o aumento do numero de linhas que 

tern por fun<;ao criar luz e interagir com as cores na composi<;ao. 
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0 terceiro, na figura I, e 0 desbaste de todo OS fios da madeira dentro do que 

seria o contomo externo da mulher. Este procedimento foi utilizado com o intuito de 

atingir a percep<;ao do receptor com o "efeito causal" de volume, pois em contraste com 

o fundo se assemelha a um negative fotografico. 

Na figura 35. 

Na xilogravura utilitaria tradicional, o transporte do desenho do papel para a 

matriz e pratica fluente; ja na xilogravura contemporanea, o desenho surge na matriz e 

para ela. 

Esta e uma xilogravura com um "desenho de xilogravura", que mostra toda a 

capacita<;ao instrumental que a artista adquiriu, pois ela dominou este instrumental 

impondo-se a ele na escolha de uma mensagem idearia que correspondia ao valor 

estetico pretendido na representa<;ao de sementes para o seu "Sonho vegetal". 

Apesar de haver uma s6 entrada de cor, a impressao tem varia<;oes de tons de 

verde pelas diferen<;as voluntarias de entintagem e de pressao manual no memento da 

extra<;ao da c6pia. 
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Nas figuras seguintes. 

Maria tinha plena consciencia de que era artista pintora, mas comec;;a a 

desconfiar-se gravadora. A conquista tecnica e imagetica se unem em urn insight ou 

despertar para 0 entendimento do que e a "grande" xilogravura. 

Esta busca se confirma pelas "suas confiss5es", publicadas no Correia Paulistano, 

em junho de 1955, quando diz: 

" ... E vital o trabalho na procura da melhor expressao para os pr6prios 

sentimentos. Ja dizia Rilke nao ser poeta aquele que poderia ''passar sem escrever. .. '~ 

Nao sera pintor aquele que apenas vive sem viver para pintar. V'iver daquela maneira 

nao significa nada. Preferiria morrer se todo dia nao me fosse dado lutar (e quao poucas 

vit6rias!) na busca de uma linguagem autentica para me comunicar com os outros de 

uma maneira mais real e feliz. (. . .) Cada artista e um "continuador" responsave/ pe/a 

visao da vida que ele sugerir aos demais homens ... '~ 48 

0 salto qualitative da obra, na figura 35, demonstra a aquisic;;ao de uma nova 

estrutura de pensamento, com urn programa que comec;;a a se tornar mais e mais 

substancial. 

A sua poetica reflete a estrutura do pensamento xilografico, que nao e fechado, 

acabado ou auto-centrado e por isso mesmo, permite novas pesquisas em outros 

campos "tecnicos-lingOisticos" que pode ser a busca da construc;;ao das linhas, dos 

espac;;os, da luz e de outros elementos atraves de instrumentos que nao sejam os de 

corte da xilogravura, por exemplo o lapis do desenho sobre papel com suas linhas 

imediatas e bern caracterfsticas; os pinceis na tela com seus efeitos distintos dos que 

sao obtidos na gravura em metal, e dai por diante, a experimentac;;ao do que poderia ou 

nao ser comum a xilogravura. 

A pesquisa parece nao ter fim e ela passa a surpreender pelas novas 

incorporac;;5es na xilogravura e a expansao desta, ou do pensamento xilografico sobre 

paineis e outros tipos de suportes. 

48 Correia Paulistano, Sao Paulo, 17.06.1955, passim. 
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Na figura 36. 

Esta paisagem tern uma iconografia que e o resultado das impregna<;oes mentais 

das formas reais em uma imagem de conjunto singular, obtida por pela forma<;ao de 

conjuntos ou modules (formas). 

Em urn pals como o Brasil, sobretudo nos anos 50, seria diffcil passar incolume a 
paisagem vegetal circundante. 

A variante de modules depende do "alfabeto" da artista, que pode usa-los como 

quiser e com quantos julgar necessaria. 

Estes modules, repetidos sequencialmente, seriam o mesmo que se preencher 

com uma, duas ou tres letras uma folha de caderno por inumeras vezes. 0 significado 

de cada uma delas separadamente (para urn determinado grupo de indivfduos e em 

determinada epoca) seria sempre o mesmo, porem as suas repeti<;oes com certas 

jun<;oes poderiam construir palavras diferentes; os tipos de letra poderiam mudar, os 

tamanhos poderiam variar e as grafias poderiam trocar de estilo. 
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0 pensamento xilogratico se organiza melhor e os seus desenhos mentais, ou o 

repert6rio de leones da artista, geram equilfbrio entre espontaneidade e reflexibilidade. 

As formas germinais da "Tropicalia" aparecem "timidamente" nesta obra, que e 
mais trabalhada/lapidada do que as xilogravuras anteriores. 

Na figura 37. 

A matriz se mexe pela primeira vez, e mais uma conquista, um novo "modus 

operandi" que vai se tornar mais freqOente a partir de 1964. 
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Na figura 38. 

Aqui esta a origem da recente escultura m6vel "Paginas": 

Uma haste vertical/linhas cheias/retangulos afilados sobrepostos, de onde se 

projetam paginas/retangulos distorcidos pela perspectiva/formas modulares. 
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Na figura 39. 

As serrarias fazem o corte de pranchas de madeira no sentido longitudinal para o 

uso industrial utilitario. Estas pranchas costumam passar por maquinas 

desempenadeiras e lixas para ficarem bern lisas. Uma desempenadeira desregrada pode 

fazer "desastres" quando, ao inves de desbastar de modo uniforme, cria buracos e faz 

com que esta prancha vire refugo. 

0 que foi rejeitado por uns pode ser aproveitavel para outros. Maria Bonomi, ao 

olhar urn "refugo", se deu conta do "desenho natural" e recortou sua matriz utilizando-a 

sem nenhuma interven~ao instrumental. 

Esta obra e o que se pode chamar de seu objet trouve ou o seu ready made 

xilografico. 
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Na figura 40. 

A xilogravura nao e uma prova de estado da figura 41 como se poderia imaginar, 

ela e uma obra que "encerra" apenas o exerdcio visual (momentaneo) de reprodu<;ao 

de linhas e de formas em uma experimenta<;ao que engloba tambem a impressao de 

tons de preto distintos. 

Na figura 41. 

A prancha da figura 40 "morre" para "dar vida" a experimenta<;ao da entrada de 

luz na composi<;ao. 
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Na figura 42. 

Maria causa estranhamento e chama a aten~o pelo titulo da obra. 

Ela "brinca" com a percepc;ao "viciada" do espectador ao expor uma "Paisagem 

urbana" com estruturas que se aparentam com arvores. 

A revista "Habitat" publica, em 1956: ·~ .. a artista ja arranca de seus trabalhos 

aquela verossimilhanr;a de tftulos com o que forr;osamente cria uma nomenclatura 

propria ... " e referente a figura 43, ·~ .. a ultima gravura permanece inominada, pois 

funciona como gravura autonoma, (. . .) especie de tableau-objet ... ';'9 

49 As gravuras de Maria Bonomi, Habitat s.l., (31). 21, jun. 1956. 
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' .. 

Na figura 43. 

As linhas sao sobretudo estruturas internas de objetos/m6dulos e quando os 

circunda perdem a "razao de ser", pois ficam imersas em um outros espa(;os. 

Quando se fala em "gravura autonoma", creio que o que se quer dizer e este 

exerdcio estrutural que Maria fez e que conduz o espectador a "entrar" na composi(;ao, 

participando dos jogos possfveis do que e figura-fundo, por exemplo. 
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Na figura 44. 

Quando a artista ainda nao terminou o exercfcio estruturaljmental ao qual se 

propos em uma gravura, esta se torna apenas passagem para uma outra etapa e recebe 

a men<;ao de prova de estado como esta "El", de 1956. 

Na figura 45. 

0 segmento dado a prova de estado da figura 44 e 0 desta xilogravura que 

retoma seu programa artfstico com a inclusao tematica das tres Luas. 
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Figura 46 

Figura 47 

Nas figuras 46 e 47. 

Tem-se o mesmo metoda permutat6rio que nas figuras 40 e 41; a gravura 

interessa como processo de execu<;ao ludica de pensamento sistematico de varia<;ao 

sobre um tema, neste caso, a cidade. 
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Na figura 48. 

Ocorre a deflnic;ao: das tres tematicas globais que sao as questoes de todo o 

percurso de sua criac;ao em "Forma" (retangulo/corpo ou intervenc;ao humana), a 

"Paisagem urbana" e a "Paisagem vegetal", e das cores de base quando nao opta pelo 

branco e preto, respectivamente: o vermelho, o azul eo verde. 

0 fato e importante porque cerca o seu programa artistico, sua poetica, no 

memento de encontro entre as tematicas e urn repertorio estetico mais deflnido. 

Na figura 49. 



131 

0 exerdcio e uma constante e as voltas a figuragio mimetica ajudam na reflexao, 

pois cada obra traz novas questoes e treinos de construgio. 

Das figuras 49 a 58. 

Sao algumas das xilogravuras realizadas na fase em que Maria Bonomi estava 

estudando nos Estados Unidos da America. 

Nos cadernos deste perfodo, em suas anotac;oes, encontram-se varias aulas de 

historia da arte na Idade Antiga, mas as que mais se destacam sao as da Idade 

Moderna e os seguintes artistas: Matisse, Degas, Diderot, Georges Rouault, E. Manet, 

Cezanne, Seurat, Monet, Picasso, Malevitch, John Marin, Paul Klee, Salvador Dali. Alem 

de escrever sobre o historiador Lionello Venturi e sobre o escultor e filosofo Baudelaire. 

Alem das incontaveis influencias indiretas, Maria explora diretamente a 

xilogravura em suas dimens5es ffsicas, ela ora aumenta consideravelmente suas 

matrizes como em "Parade" (figura 53), ora as reduz vertiginosamente como em 

"Restrained hope" {figura 56). 

Maria estuda a "reagio" do instrumental e as mudanc;as de valor dos elementos 

de uma composigio, conforme o tamanho final dela. 0 valor de uma linha de urn 

milfmetro por exemplo, varia muito de uma obra de tres por doze centfmetros a outra 

de urn metro por sessenta centfmetros. 

A operac;ao destas xilogravuras evidencia, alem do pleno conhecimento do 

instrumental da xilogravura, uma maturidade formal da associac;ao dos repertorios 

tematicos e esteticos. 

Apesar da preponderancia do preto e branco como valor cromatico, o vermelho 

aponta para urn direcionamento futuro. 

Seong Moy, em 1958, resume esta fase com grande eloqOencia: 

" ... Maria Bonomi, uma jovem e ta!entosa gravadora brasileira, esta apresentando 

uma seler;ao de recentes xi!ogravuras em branco e preto. E muito necessaria. 
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Trabalhando em tais limitar;iJes de meros brancos e pretos e, ocasionalmente, com uma 

cor suplementar, e extremamente necessaria que a concepr;ao original tenha completa 

liberdade de interpretar e re-interpretar, no processo criauvo, as varias ideias de 

maneira que as imagens finais cheguem a plena express§o. lsto, creio eu, Maria Bonomi 

tem conseguido ... ". 50 

Interpretar, portanto, foi o resultado final da somat6ria no pensar a xilogravura 

que concedeu a Maria Bonomi destaque intemacional e fez com que fosse notfcia do 

New York Times e da revista Current Biography, onde e citada lado a lado com Alfred 

Hitchcock e Yves Montand. Nada mais sintomatico do que destaca-la junto a outros 

genios da cria<;ao. 

Na figura 50. 

Ha uma possfvel referencia ao rosto humano. 

50 Seong MOY, in Maria Bonomi. Geraldo FERRAZ, Habitat, (51): 48- 49, nov. - dez. 1958. 



133 

Na figura 51. 

"V6rtice" e o come<;o de uma "sulcagem" mais incisiva em suas obras. 

0 aprendizado continua e a forma espiral, embora mais dispersa em seus 

contornos, ressurge de maneira concentrica. 



134 

Na figura 52. 

0 instrumental trabalha para lapidar esta paisagem mental insistente da artista. 

Na figura 53. 

"Parade" e parte da conquista de um metodo associative por uma analogia da 

parada musical com a composil;;ao xilogratica. 
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As associa~oes de pensamento por continuidade, decorrentes da experiencia real, 

sedimentam-se em associa~oes por similaridade. 

Os movimentos da obra sao resultado de varias a~oes conjuntas. Cada micro 

sistema espacial interno tem repeti~oes semelhantes e cadenciadas que formam 

modelos paradigmaticos rftmicos. 

Na organiza~ao global, os modelos paradigmaticos formam espa~os convergentes 

com a estrutura vertical na parte central-esquerda da obra, para permutarem, a seguir, 

em uma estrutura divergente na forma circular raiada (caleidosc6pio dispersivo) na 

parte superior da obra. 

Na figura 54. 
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Ha uma retomada (figura 48) do retangulo: a "Forma" (retangulo/corpo ou 

interven<;ao humana), mas desta vez como estrutura/basejmodelo do macro sistema 

operante. 

Internamente, a aten<;ao se volta para a "procura da luz" como o proprio nome 

denota. Entretanto, a artista encontra mais do que a luz, uma estrutura com veios 

internes que se finaliza, no alto da composic;ao, em um "bra<;o serpenteio", que e o 

paradigma original da obra realizada vinte e oito anos depois: "Sappho" (figura 76). 

Esteticamente, esta obra apresenta outra inova<;ao, pois a sua base inferior e 

triangular, ou seja, ha um apontamento grafico como o de uma seta/vetor para baixo. 

Na figura 55. 

A a<;ao principal foi o aprovisionamento de "materials" esteticos resultantes do 

trabalho conjunto de linhas para a constru<;ao de uma paisagem. 
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Na figura 56. 

A verticalidade retangular da obra como macro sistema operante e interrompida 

pela forma circular da "teia" de pensamentos, sentimentos, ideias e emoc;5es que 

envolvem a "extremada esperanc;a". 

A sensibilidade da artista resgatou o uso do pequeno formate para "narrar" o que 

e sentimento nao palpavel, em uma composic;ao "palpavel" aos olhos. A transposic;ao do 

que esta dentro para fora e de fora para dentro desta vez sugere um caminho que nao 

e de um sentido da percepc;ao ao outro, mas apenas da visao "ao corac;ao" e 

inversamente. 
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Na flgura 57. 

A xilogravura se torna objeto de pesquisa nao convencional. 

A atitude de usar apenas a regiao diagonal direita da folha demonstra a 

intencionalidade de fazer o branco do papel participar como parte integrante da 

superffcie da composh;;ao. 

0 branco como prioridade de cor, seguido depois do preto, sao volumes, de 

forma que criam uma demanda de luz diferenciada no uso de urn bege. Tal 

procedimento e uma inova<;ao estetica proposta aqui pela artista como uma solu<;ao 

descoberta pelo pensar xilogratico contemporaneo. 
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Na figura 58. 

Uma paisagem com luzes que se expandem e parte da analogia que se 

estabelece a partir do tftulo da obra. 

A questao principal esta em como elas o fazem. 

A estrutura da "forma circular raiada" se repete por tres vezes, uma central 

inferior grande e duas superiores, todas coligadas pela "ja sabida teia" que tem hastes 

fila menta res. 

Por associa<;ao anal6gica, as tres formas raiadas podem ser focos de luz ao se 

expandirem, como tambem, as pr6prias ideias que brotam da mente humana. 

0 segundo desdobramento se repete na obra que se segue. 
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Na figura 59. 

0 tftulo confirma a afirma<;ao de que as "teias" sao o emaranhado dos 

pensamentos e das ideias da mente, sejam elas conscientes ou subconscientes. 



141 

No caso desta obra, que e uma das ilustrac;5es do livro "Ou isto, ou aquilo" de 

Cecilia Meireles, as informac;5es do subconsciente no mundo dos sonhos formam urn 

elemento estetico mais importante do que a pr6prta representac;ao do rosto da 

personagem. 

0 subconsciente encontra sua representatividade na forma geometrica espiral 

caleidosc6pica. 

Na figura 60. 

Novamente a escada, o simb61ico e universalmente representado homem, e o 

retangulo, inferencia do homem e ele mesmo por continuidade. 
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0 titulo e bern ilustrativo quanta as possibilidades do olhar, ora se ve, a direita da 

composic;ao, o homem construfdo pela linha "branca" de contorno dentro da forma 

retangular, ora se ve, a esquerda, 0 homem na escada construfdo pelo preto que e 

volume. 

0 procedimento nao se encerra nesta visao, pois poderia se presumir que o 

branco e sempre luz e forma de contorno. A escada dentro do macro retangulo e 

volume, o "corpo" da escada. 

Portanto, quando o branco nao e luz ("isto''), ele e volume (''aquila''); quando o 

homem nao e aparencia ffsica (''isto''), ele e "a ac;ao construtiva" do homem (''aquila''). 

Influencias gerais a partir de 1964. 

Maria Bonomi relatou ter sido de extrema importancia duas vivencias plasticas: 

1. Sua experiencia com a construt;ao musical de Suzana Baron de Sufervielle 

Tresca, com quem participou da manipulac;ao de uma fita de gravac;ao, com 

um magnetophone antigo, quando se cortavam varias partes da fita e a 

seguir, invertendo os pedac;os, a reagrupava de forma aleat6ria. 0 resultado 

final era uma musica experimental e inedita. 

0 resultado deste contato foi a ideia de que Maria poderia fazer o mesmo com 

qualquer objeto e sobretudo com a matriz xilografica na hora da impressao. 

Lurdi Blauth reproduz em sua tese a pergunta da artista a este respeito: " ... se um 

som pode ser elaborado, transformado, retransposto, por que nao a matriz?. .. '~ 51 

2. Todas influencias decorrentes das visitas aos museus da Europa e uma obra 

de Nicolas Scheffer em Paris. 

0 interesse de Maria Bonomi por polftica e pela ciencia fez com que tivesse um 

convfvio pessoal com Mario Schenberg. 

51 BONOMI, Maria, in Gravura: urn a poetica da cor nas oposicoes polares, Lurdi BLAUTH, Defesa de 
mestrado pela UF- RS, Porto Alegre, 1996, p. 109. 
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0 cantata com a ciencia representada por grandes homens como Mario 

Schenberg ja e um evento em si, pais, segundo relata Jose Roberto Leite, que foi seu 

aluno, " ... notei a sua infiuencia eo poder que ele exercia sobre todos os estudantes. 

Compreend~ desde aquela epoca, como era fundamental na ciencia, na ffsica e nas 

artes, a infiuencia do mestre ... '52 

Amelia Imperio Hamburger reproduz a fala do professor Schenberg que esclarece 

a rela~o entre raciocinio e intuir;;ao como principios de criatividade e decisao: " ... 0 

raciocfnio e importante para provar (para outras pessoas) as coisas (ja descobertas}, 

mas e a intuir;ao que mostra a solur;ao de problemas. Isto e confirmado pela psicologia 

da descoberta cientffica ... '53 

Maria Bonomi sempre foi uma pessoa ativa e extremamente participante como 

cidada. Este fato explica porque se deva ir tao Ionge na busca de um maior 

entendimento da sua poetica e, sobretudo, do pensamento xilografico, pais para ela 

gravar e raciocinar de forma artesanal por intermedio de suas ferramentas. 

Outra frase interessante que Schenberg repetia: " .. .forr;a e um vetor e energia 
~ ,54 um <ensor. ... 

Maria nao estudava a ciencia da ffsica, mas sabia por experiencia propria que o 

"vetor" inferior da figura 54 poderia indicar forr;;a e que a estrutura tensora (de 

diagonais) da figura 58 poderia indicar energia (luz) em expansao. 

A artista tinha plena consciencia do que a interessava como forr;;a motriz da 

cria~o, pais nao cansou de repetir: " ... amo profundamente a violencia da gravura ... '~ 55 

Franco Russoli, em 1959, ja havia apontado que "nas gravuras de Maria Bonomi, 

n6s reconhecemos uma sensibilidade de execu~o e uma forr;;a de alusao poetica cuja 

conrespondencia senslvel faz todo o aprer;;o" e preve acertadamente: " ... Maria Bonomi 

52 LEITE, Jose Roberto, 0 Pioneirismo de Schenberg, in Schenberq arte e ciencia. Elza AJZENBERG, ECA
USP, sao Paulo, p. 16. 
53 SCHENBERG, Mario, apud Amelia HAMBURGER, Mario Schenberg: Racioc!nio e intuir;§o como princfpios 
de criatMdade e cria~ao. in Schenberg arte e ciencia. Elza AJZENBERG, ECA- USP, sao Paulo, p. 27. 
54 Ibid., pp. 29. 
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iniciou uma expedi~ao ardua e misteriosa na descoberta dos hier6g!ifos simb6/icos que a 

natureza confia a esta disciplina: mensagens lan~adas ao poeta ••• ':56 

Da figura 61 a 73. 

Alem da premia~o na VIII Bienal de Sao Paulo em 1965, Maria Bonomi inova na 

V Bienal dos Jovens de Paris ao expor nas paredes e nao em mesas como era o usual 

em 1967. 

Este foi o seu perfodo mais controverso e comentado de cria~o, conhecido como 

"Fase Polftica" e que poderia muito bern se chamar "Fase da descoberta da cor", ou 

ainda, "fase do novo redimensionamento (ampliac;ao) da gravura". 

A cor surge como o discurso substitute das palavras que nao podiam ser 

pronunciadas durante o memento de crise polftica no Brasil, e a expansao da "voz" da 

xilogravura, como urn grito de dor. 

As obras selecionadas sao as que me pareceram mais adequadas para uma 

explanac;ao sobre o seu enorme contingente de trabalho artfstico. 

55 BONOMI, Maria, in Maria Bonomi ama a gravura oela violencia, sua corrente e zen-budismo, Diario de 
Minas, Belo Horizonte, 18,10.1959, passim, 
56 RUSSOLI, Franco, Maria Bonomi, ~ Siecle -Nouvelle serie, Paris- Milan, passim,, 1959. 
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Na figura 61. 

Esta obra tern c6digos de frui~ao que funcionam por continuidade de informa~ao 

no espectador. 

"A Aguia" e uma obra misteriosa e inquietante, que indica seus desdobramentos 

e analogias posslveis, mas nao as promove pela representa~ao de uma ave. 

Se o cerne do homem esta em sua verticaliza~ao, o de uma ave estaria em sua 

horizontalidade, pela a~ao principal que e 0 voo. 

Representa-la nesta horizontalidade deixaria a merce a expressao que se quis 

proporcionar. Nao e por acaso que Maria coloca a estrutura da composi~ao em 

diagonais bern marcadas, sem, contudo, perder a horizontalidade essencialfglobal. 

Sua estrutura retoma de maneira mais complexa a estrutura da "Liberdade 

condicional" de 1965. 
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Existe uma marca<;ao de "vetores" a cada ponta que deve indicar for<;a e 

dramaticidade na composi<;ao. Por exemplo, a for<;a das asas de uma aguia, de sua 

calda e de seu bico. 

A estrutura filamentar que parte do !ado superior esquerdo em sentido 

descendente foi cortada pela estrutura central, que parece ter "arrastado" para cima a 

parte direita da estrutura filamentar "original". 

A primeira percep<;ao denuncia uma ruptura. Ora, a ruptura incomoda sempre, 

tudo o que se quebra nao ocorre sem antes causar deslocamentos e novas 

acomoda<;oes. 

Outra caracterfstica desta obra e o contraste de cores, como o vermelho e o 

preto, que sao verdadeiros tensores aos olhos. 

Clarice Lispector escreveu em 1971: 

·~ .. A ideia da Aguia de Maria Bonomi me persegue. A aguia de grandes asas 

abertas e de Iongo bico adunco de marfim - pois e o que vejo na sua abstra~ao - por 

um instante imobilizada. (. .. ) pouco a pouco os dormentes sonhos de Maria vao-se 

transmutando em madeira feita forma. Esses objetos ins61itos que por vezes clamam e 

protestam em nome de Deus contra a nossa condi~ao que e dolorosa porque existe 

inexplicave/mente a morte ... '~ 57 

57 L!SPECTOR, Clarice, Carta sobre Maria Bonomi, Jomal do Brasil, Rio de janeiro, 12.10.1971, p.2, c. B. 
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Na figura 62. 

Esta gravura marcou pela retomada do procedimento/a<;ao de bricolagem, pois a 

artista utiliza-se do assento de uma cadeira de palha como matriz modular m6vel em 

volta da estrutura vertical central. 

0 titulo possui propositadamente uma grafia diferente da palavra que seria 

her6ica, indicando bravura, talvez uma alusao a sobrevivencia da arte em mementos 

diffceis. 
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Na figura 63. 

Pode ser considerada a rnais representativa do perfodo ou da "fase polftica", pois 

seu titulo tern a significac;;ao direta do que estava acontecendo no pals e e, portanto, urn 
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ato muito corajoso de Maria, ja que a crftica a ditadura militar a expos a vulnerabilidade 

dos que se revoltaram contra a falta de liberdade de expressao. 

0 grande retangulo (significante de cerne humano) encontra-se centralizado 

nesta obra. Sua core o vermelho fogo, quase venaljsangufneo. 

A interferencia das estruturas geometricas diagonais nao rompe com a estrutura 

do retangulo central, mas sobrepoem-na parcialmente. Estaria af o terror como forma 

de imposi~ao, de aprisionamento e de conten~ao libert<kia? 

Dentro desta figuras diagonais existem linhas tubulares paralelas que se 

movimentam em drculos interrompidos. 

0 movimento circular complete traria movimento visual harmonico para a 

"balada", entretanto ele e segmentado, como os passos rfgidos de militares em uma 

parada. 

Esta obra "nao e apenas terror", pois Maria fez uma serie com oito varia~oes que 

trazem elementos novos, outros tipos de varia~oes estruturais que podem levar a 

desdobramentos diferentes. Jayme Mauricio relata: 

·~ .. Outros sentimentos tem tamMm a vez: o amor, a germina9ao e ate mesmo o 

otimismo - neste ultimo caso, pela jovem na9ao israe/ense, homenageada por Maria 

Bonomi com um estupendo Kravid. .. '~ 58 

A artista mostra que a arte e o cotidiano estao intimamente ligados, e como se 

"contasse outras hist6rias" dentro da "Balada do terror", um memento hist6rico precise. 

Ela pontua, "descreve" o que ve. 

58 MAURICIO, Jayme, Bonomi: Revolu<;ao da gravura, Correia da Manha, Rio de Janeiro, 26.06.1971, 
passim.* 0 autor se referiu a jovem nat;ao israe/ense para ressaltar o quao novo era o Estado de Israel, 
criado pela Organiza<;ao das Nac;oes Unidas (ONU) em 1948. 
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Na figura 67. 

Requiem e a sauda~o p6stuma em latim, escolhida para ser o titulo desta 

litogravura que e uma das varia<;oes do grupo "Salada do terror". Maria explica ter sido 

uma homenagem p6stuma ao pai. 

Conhecendo de perto as primeiras obras de Maria Bonomi, fica dificil nao ligar 

"Requiem" a uma imagem especffica que e a do foco central da pintura "Felicidade", da 

figura 4.2. Em ambas aparece o retangulo "mediador" de "batentes", como os de uma 

janela, abertos em "Felicidade" e se "fechando" em "Requiem". 

As laterals do retangulo de "Requiem" estao envolvidas por urn emaranhado de 

filamentos finos. Urn ente querido que se vai e a memoria saudosa que se faz mais e 

mais presente, inabalavel. 
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Figura 64 a 
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Figura 64 b Figura 64c 

Figura 64 d 
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Na figura 64 a, b, e d. 

Estas sao as anota<;oes do diario da artista que interessam pelo conteudo/ mas 

sobretudo pela complexidade estrutural da escrita1 na transposi<;ao de seus 

pensamentos. 

Na figura 64 a, b. 

Ha uma listagem de obras de 1960 ate 19711 com notas de tamanho/ cor/ 

procedimentos de execu<;ao de obras/ afirma<;6es1 indica<;oesjlembretes e 

questionamentos. 

A quantidade de informa<;ao em uma mesma folha mostra a qualidade laboriosa/ 

detalhista e exigente da artista. 

Na figura 64 d. 

A rede de informa<;oes entre o repert6rio recebido/assimilado/transposto e o 

repert6rio das inferencias pessoais1 forma um emaranhado visual dinamico que se 

assemelha a uma gravura. 
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Figura 65 

Figura 66 
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Nas figuras 65 e 66. 

Estas obras sao dois exemplares das tres gravuras;cartazes serigraficos 

realizados em 1970, que demonstram a versatilidade e a busca interminavel de Maria 

Bonomi pela expressao grafica dinamica, ativa, participante e atual. 

0 preconceito e uma palavra inexistente no seu itiner<kio, pois ela retoma o uso 

da escrita pela gravura, motivada nao tanto pela veia poetica pura, mas pela 

participa<;ao do protesto politico. 

A atitude aponta para uma "solu<;ao/receita" de comunica<;ao eficaz encontrada 

pelos estudiosos da comunica<;ao na atualidade, o metodo da interatividade midiatica ou 

hipermfdia. 

Mesmo fazendo concessoes a outros meios de comunica<;ao, ela permanece fiel 

em seu percurso de cria<;ao e apenas sintetiza e adapta o seu repert6rio xilografico 

nestas serigrafias. Estao presentes as "linhas filamentares volumetricas", que 

constituem varias areas do "tambor" da figura 65 e no plano de fundo da figura 66. 

Urn emaranhado mimetico dos veios da madeira aparece na estrutura circular 

caleidosc6pica da figura 66, mesclado com as ideias expressadas por palavras de urn 

poema de Joao cabral de Melo Neto. 

As experiencias com cor nestas obras mexeram com urn repert6rio vibrat6rio 

inedito para a artista, que fez uso de algumas cores fluorescentes. 0 resultado final foi 

tao inovador para a epoca que ainda hoje fruem uma contemporaneidade 

"compactuante" com o cartaz publicitario/panfletario. 

Das figuras 67 a 11. 

Ha uma mescla da pesquisa xilografica que realizou na viagem para a Amazonia e 

o Sui da Bahia em 1973, estudando as madeiras tipicamente brasiieiras e da que 

realizou para a China em 1974, como intuito de averiguar as origens da tecnica. 
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Na figura 68. 

Urn trabalho que ja aponta para as duas mais fortes constantes da tecnica 

xilogratica chinesa, o movimento da matriz e o uso de cores com 

superposi<;6es/entradas diferentes. 
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Na figura 69. 

A escada reaparece e e uma constante em sua tematica, contudo a inova~ao 

desta obra esta na integra~ao da "Pomba na Broadway" sobre esta escada 

tridimensional. A linguagem da escada se aproxima da xilogravura pela reprodw;ao de 

"veios" da madeira, ja a pomba faz parte da linguagem litografica "purista", com seu 

desenho sutil constitufdo pelos "poros" da pedra. 



Localizadoa entre extremes de 
terra a agua - Os oabisbaixos. 

T: d' Amazonia 

Data: 1974 
Formato: 2,50 x 1,02 m. - vertical 
il!atrizes: 2 pinhos 1aterais-fio 

1 peroba central - topo 
1 cedro central - compensado 

Impressao: 1aterais ro1o - central colher 
de b~boo - pape1 japonea 

Cor: 2 entradas verdes, 3 azuis1 1 amare1a. 
Ediqao: 20 numeradas P/A, P/E, H.c. 

Na figura 10. 

158 

A forma estrutural externa "coincide" com "Requiem" (figura 67), mas existem 

novas linhas internas, uma experimenta\;ao que vai transmutar "Cabfs" em elementos da 

natureza: terrae agua, analogos aos sentimentos cabisbaixos. 



Ficha n2 89 " Como se fossem pal.avras" 

Pluri-escrita, identii'icada com momentos 
da paisagem-sem i'ase final., em oapituloa . . ~ . . -
v~sua~s e var~as assoc1aQOes. 

T: China indelevel 
Data:; l975 
Formato: o, 60 x o, 70 e l, 40 x o, 70 Ill 

horizontal e vertical 
Matriz: 4 topes de peroba, 

2 macigcs de pinhc 
Impressao: sistema esfregaQC chines. 

Papel chines e japones. 
Cor: uma cu mais entradas, simples cu 

sobrepcstas scbre polidos brancos 
Edigac:; '.Codas diterenciadas • Maximo 

total de lO versoes cada. 
Nac numeradas. 

---· 

Na figura 71. 
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0 reconhecimento de qualidade de cria<;ao ja lhe havia sido concedido por uma 

centena de premios, mas o diferencial na sua cria<;ao xilografica aconteceu a partir da 

execu<;ao final desta obra. 
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As experimentac;oes de "Como se fossem palavras" sao fundamentais para a 

maturidade de seu programa artfstico xilogratico. 

A viagem de Maria para a China nao passou indelevel aos seus sentidos, ela foi 

estudar as origens da xilogravura e encontrou muito mais do que poderia esperar. 

No Oriente e, sobretudo na China, ha uma concepc;ao de mundo distinta em sua 

essencia do Ocidente, fruto de acontecimentos s6cio-economicos e hist6rico-culturais 

milenares. Dentro deste panorama, a escrita tern urn papel importante, pois sempre foi 

o liame principal da comunicac;ao. 

A escrita oriental e intimamente ligada ao mundo imagetico associative, pelas 

formas das letras de seu alfabeto que sao muito pr6ximas ao desenho. 

0 "encantamento" por uma escrita misteriosa, elegante, cuja simbologia lhe era 

desconhecida foi imediato. 

0 reflexo resultante foi a vontade de criar, atraves da arte, palavras que fossem 

universais pela percepc;ao sensivel, uma "pluri-escrita", uma escrita aberta a todo o tipo 

de associac;oes possiveis por parte do espectador, mesmo que a artista tenha partido de 

uma paisagem nao mais diretamente identificavel. 

Quanto aos procedimentos tecnicos, a matriz xilografica passou a se mexer muito 

mais do que o usual, como ensinado por Seong Moy nos E. U. A. 

Nos atelies chineses, a matriz xilografica passa da mao de urn "artesao" para 

outro como em urn processo mecanizado. 

0 mexer as matrizes impregnou-se de tal forma em Maria que ela teve o insight 

de mexe-las tambem de uma gravura para outra, ou seja, a reutilizac;ao da matriz 

xilografica como a propria tipografia antiga, com letras/modelos que se mexem, se 

aglomeram e formam novas palavras, novo texto. 

Maria fala da conquista de urn "o/har matriz' com "uma por¢o de safdas~ depois 

da qual ela nunca mais parou. 59 

59 BONOMI, Maria, Depoimento I, Sao Paulo, 04.05.2000, p.4. 



Na figura 72. 

Picha n• 100- "A ne•lra Robat" 

Una po~ao de maoa aoelerando 0 tempo 
aa madeira ao tr~taforma-la em pedra -
Robat e Ulna pe,lra com SUt~S vicissitudes 
normais de pedra passada pelo tempo 

. , 
1: Oh1na indelevel 
Data:: 1975 
Fo~~ato :: 1.01 x'l,lO m. centrada 
llllatriz:, 2 topos de pau d' alho 
Iillpressao:. colhar de bamboo, papel japones 
Cor:: l entraaa preta , 

1 entrada petroleo 

Edi~ao: 20 numeradas, P/A, P/~. H.C. 
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A "Pedra Robat" foi uma xilogravura de topo cuja tematica e formas diretrizes sao 

retomadas neste croquis. 
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E a madeira "pensando" a pedra, ou seja, a maneira com a qual o pensamento 

xilogratico estrutura a materialidade da pedra. 

Na figura 73. 

Pioha n~ 78 -"Viagem para dentro" 
Encontro do foi-sempre 

' Em norte esta. 
Em alargamento. 

T: d • Allla.zonia 
Data: 1975 
Formato: 2,40 x 1,02 m vertical 
Matriz:. 1 compensado de pioho 

l compensado de embuia 
1 compensado de cedro 

Imoressao: colher de bamboo e boneca de couro, 
- .. 

papel japones. 
Cor: 2 entradas bistre 

4 entradas verdes 
Ediqao: 20 numeradas, P/A, P/E, H.c. 

A forma retangular da seguimento a uma estrutura densa com tramas de linhas 

diagonais. 
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0 tftulo sugere uma "viagem para dentro", do plano fisico corp6reo/material, 

representado pelo retangulo, para o plano invisfvel da reflexao mental, neste caso, 

como o pensamento interior e autocentrado, representado pelas tramas diagonais 

concentricas. 

Na figura 74. 

Esta litogravura e mais urn trabalho que se expressa atraves do pensamento 

xilografico de Maria. 

Para a artista, "a arte e processo ... esta sempre se processando na gente." 

Esse processo e urn desafio constante a sua criatividade e sua imagina<;ao, que 

permanecem em estado de vigflia no cotidiano. Por este motivo, a sua arte/obra e 

aberta, flexfvel e sempre em expansao. 
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Na figura 75. 

A mancha esta localizada na mediatriz do papel na posi~ao losangular. 

A matriz se mexe do mesmo modo que em "Como se fossem palavras", mas a 

maturidade de seu trabalho permite que ela fa~a uso de apenas duas matrizes para um 

resultado estetico sintetico, rico e sofisticado. 

0 vislumbre antecipado a execu~ao da obra passa a ser cada vez mais afinado 

com o resultado final. Maria se inquieta com isso e denomina "maneirismo" o que eu 

chamaria de experiencia, conteudo e primor. 
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Na figura 76. 

Esta obra intriga por envolver rapidamente o espectador. 

Ao analisar como isto ocorre, a percep<;ao se volta a escala "supra-humana", com 

seus dois metros e trinta e cinco centfmetros de altura "Sappho" e um "ser magico" feito 

para ser "super-heroi" e envolver, com largueza de gestos, o espectador mais 

"desavisado". 

A obra "prendejagarra" pelos veios internes e as suas entranhas tern formas 

dinamicas de urn "vai e vem" de "dramaticas" diagonais com cores vibrantes: 

vermelhos, laranjas e verdes, em contraste com o preto. 
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Na figura 77. 

Os "Pichadores" e um exemplo de meta-cria<;ao (criac;ao da cria<;ao), pela 

recodifica<;ao de um muro grafitado em gravura em metal. 

A meta-cria<;ao permite que se estabele<;a um dialogo entre diversas linguagens e 

que haja uma troca de informa<;5es ou uma hibridizac;ao momentanea. 

Na figura 78. 

0 metoda da oposi<;ao questiona o olhar acostumado com as veicula<;5es 

pad roes. 
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0 "Pente" e um objeto novo em seu deslocamento do micro para o macro cosmo, 

em uma tematica pouco usual. 

Na figura 79. 

0 ac;;ao de Maria e interessante porque traz a arte para perto das pessoas e 

mostra que eta esta nos gestos mais simples do dia a dia. 

Na figura 80. 

Esta foto mostra a dimensao da "Forma" em retac;;ao ao referendal humane. 
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Nas figura 81 a, b, c, d. 

"Forma" e a sfntese da retangulariza<;ao acrescida de um "vetorial terrestre" 

(sentido para baixo). 

Nestas obras a impressao da cor xilogratica e um diferencial qualitative do 

resultado visual grafico que se pode alcan<;ar, pelas diversas entradas e sobreposi<;oes 

cromaticas, em tons e sobre-tons equilibrados. 

Da figura 82 a 85. 

0 processo de cria<;ao de "Tropicalia" esta exposto em sua complexidade. 
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Na figura 82. 

Esta foto e muito contundente ao mostrar a origem de "Tropicalia", sob a forma 

da matriz/mae. 

Embora Maria insista no fato de nao ter trazido uma renovac;ao a tecnica 

xilografica, dizendo que so usa os seus cinco instrumentais (goiva em v, goiva em u, 

faca, formao e buril), esta obra traz uma inovac;ao interessante. 

Segundo seu impressor ha trinta anos, Jose carlos, os sulcos da matriz/mae (urn 

enorme compensado) foram previa mente trac;ados e realizados meticulosamente per 

uma tupia (serra/maquina-ferramenta de mao) e nao com a usual e tradicional goiva. 

Existe portanto uma geratriz unificadora da complexidade material da obra que 

carrega os trac;os do "desenho geometrico sabre papel" e que faz conjunto com mais 

quatro pranchas que sao de origens diversas, madeiras diferentes; duas das quais sem 

nenhuma intervenc;ao, ou seja, madeira pura com seus veios originais. 

A obra continua seu processo com o uso de mais dezenove mini matrizes/tacos, 

que portam os sulcos des cinco instrumentais da xilo e que sao reutilizados em uma 

instalac;ao (figura 83 a, b). 
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Figura 83 a Figura 83 b 

Paralelo geral. 

Nao e a primeira vez que a matriz xilogratica vira objeto, pois este procedimento 

ja apareceu por diversas vezes na carreira da artista. Clarice Lispector foi o primeiro 

espectador que demandou uma matriz para pendura-la em sua parede. 

Maria estranhou o pedido na epoca, mas o atendeu prontamente por ter grande 

aprec;o pela amiga inseparavel. 

Desde entao, as matrizes nao cessaram de acontecer como objeto fruidor, foram 

utilizadas pela artista tal qual e, por vezes, para matriciar outros materials como, por 

exemplo, as placas acrflicas com veios de madeira nos "M6dulos Solombras", de 1972. 
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Esta abertura tambem se processou por sua arte publica e, recentemente, sabre 

as "Naiades", expostas no Memorial da America Latina de Sao Paulo, como homenagem 

a Pietro Maria Bardi. Nelas, porem, "a reprodu<;ao de veiosjsulcos" foi realizada, interna 

e externamente, diretamente sabre o barro, que tern o formate da folha de uma 

palmeira, retransposto para o bronze. 

Questionada sabre a rela<;ao da folha de palmeira com Bardi e o nome da obra, 

ela relatou que na casa dele haviam diversas palmeiras em um jardim deslumbrante e 

que certa vez, ao visita-lo, ele disse: 

Bardi: Voce esta vendo, Maria? 

Bonomi.: Venda o que? 

Bardi: Voce que e uma pessoa sensfve! e bem capaz de ver as Naiades, estas 

mu!heres seres magicos que habitam o meu jardim ... 

Bonomi: ·~s folhas secas das pa!meiras ao chao foram testemunhas, a /embranr;a 

mais concreta daquele momenta da integrar;ao com o invisfvel, o desconhecido e uma 

homenagem a essa abertura de Bardi. ':60 

60 BONOMI, Maria, Depoimento livre, Sao Paulo, 04.05.2000, p. 5. 
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Na figura 84. 

Esta e a primeira "Tropicalia" xilogravura e que demandou tantos cuidados 

construtivos em sua impressao. 

0 tema e uma referencia a nossa brasilidade. 
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Na figura 85. 

Como na partitura de uma musica de camara, onde ha a marca<;ao de cada 

instrumento para uma mesma musica, "Tropicalia partitura" e a mesma "musica", o 

mesmo modulo reinterpretado par cada "instrumento", combina<;5es variadas de formas 

e cores. 

Das figuras 86 a 89. 

Estes desenhos sao de uma importancia crucial para a presente pesquisa e a 

melhor eventualidade que poderia ter ocorrido. Entretanto, foram selecionados sob 

protestos de Maria, que diz nao entender a escolha e explica: " ... sao desenhos rapidos, 

sem maiores consequencias ... ". 61 

A crftica da artista quanta a gratuidade e alga muito constante e, portanto, 

conclui-se que estes desenhos nao fazem parte "deste acaso", pois eles sao utilizados 

com sua aprova<;ao na capa do manual (figura 86). 

61 BONOMI, Maria, Depoimento livre, Sao Paulo, 26.05.2000, p. 1. 
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Segue-se adiante com o risco da incompreensao. Nestas condi<;5es, faz-se 

necessaria relembrar o primeiro depoimento, que encorajou esta disserta<;ao: " ... as 

coisas estao af para a gente ver. .. basta enxergar. .. ".62 

Maria disse em entrevista concedida em 1975 que concordava com Arnold Hauser 

ao definir que " ... a arte e uma forma de conhecimento ... ':53 

0 conhecimento visual e resultado da formula<;ao de pensamento do proprio 

repert6rio artfstico, que se adquire atraves da poetica pessoal. 

Maria enxerga estes desenhos pelo veio da madeira e por seus instrumentos. 0 

lapis em suas maos nao tra<;a linhas comuns, mas as linhas estruturais de seu 

pensamento xilografico. 

Na figura 86. 

.N'lA.NU.AL 
DE CIIR.UR.GIA 
FREDER!COAUN 
RUY G_ BEVILACQUA 

62 BONOMI, Maria, Depoimento I, Sao Paulo, 04.05.2000, p. 1. 
63 BONOMI, Maria, in Depoimento de Maria Bonomi. Arnold HAUSER, Correia Brasiliense, Brasflia, 
16.11.75, p. 28. 
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Os corpos do homem e da mulher sao fragmentados em retangulos afilados que, 

se analisados separadamente, tern uma similaridade assustadora com a forma 

retangular (vermelha) da tigura 48. 

Em Maria Bonomi esta "retangulariza~;ao" xilografica e uma maneira de pensar e 

de representar o homem. 

Figura 87 

Figura 88 Figura 89 
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Na figura 90. 

Esta foto mostra o sentido correto que se deve observar a "Medusa". 

Figura 91 
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Figura 92 

Nas figuras 91 e 92. 

0 encontro dolorido com aguas marinhas transformou-se em urn feliz 

acontecimento para Maria: 

" ... Cada medusa aqui retratada detem esta energia protetora e por serem as 

xilografias como medusas, seme/hantes entre si mas infinitamente multiplicaveis, serao 

sempre tinicas quando comparadas uma com as outras, imagens sfmbolos do encontro 

com a boa sorte que deve ser 'elaborada pela escolha: .. ':64 

A memoria e agora representada por uma forma caleidosc6pica dispersa, quase 

organica, que toea os limites da forma de uma losango quadrado. 

64 BONOMI, Maria, Idenf:lkit da Medusa, sao Paulo, Texto manuscrito, 1996, passim. 
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Figura 93 

Figura 94 
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Figura 95 

Figura 96 
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Nas flguras 93, 94, 95, 96. 

0 instrumental da gravura retoma a experimenta<;ao, no exerdcio de uma pratica 

prazerosa e dinamica. 

Maria as classifica como obras de manuten<;ao (financeira), mas creio que acima 

de tudo, elas sao de manuten<;ao da habilidade tecnica e visual. 

Figura 91 

Figura 98 
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Figura 100. 
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Figura 101 

Nas figuras 99, 100, 101. 

Nestes desenhos ha uma volta a fun~ao utilit<kia da xilogravura para ilustrar 

textos literarios, uma mostra de que a tecnica xilografica e de grande envergadura e se 

preza a polifonia idea ria. 

Na figura 99. 

A tematica da arvore ressurge com uma habilidade sintetica surpreendente, pois 

as linhas e areas de cor sao meticulosamente marcadas em uma paisagem que 

contradiz a horizontalidade formal, com o movimento do instrumental na estrutura 

completa da arvore. 

Nas figuras 100 e 101. 

0 "olhar madeira de Maria" impoe-se sobre a propria madeira, ou seja, os "veios" 

mentais imediatos que surgiram nela e foram transplantados para o suporte/matriz, 

sobrepoem os veios materiais ja preexistentes. 
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A madeira neste momenta e pano de fundo, apenas suporte a macro-poetica da 

artista. 

Na figura 102. 

Para entender a sua arte publica, e fundamental que se entenda os origens deste 

processo de cria<;ao. 

Nao ha uma nega<;ao da madeira, muito pelo contrario, o pensamento xilografico 

e todo o programa artfstico de Maria Bonomi, que se transporta a outros suportes. 

Maria confirma: 

·: .. Se a pintura saiu do cava/ete e a escultura do pedestal nada mais oportuno e 

verdadeiro como necessaria que as artes graficas, perenemente mutantes, devam sair 

dos livros e das vitrines para ganhar novas espa~os de existencia. (. .. ) 0 imaginario se 

!ibertou para um convfvio acessfvel de capta~ao rapida ao encontro da essencia do 

discurso grafico ... '~ 65 

65 BONOMI, Maria, Perene Mutante, Sao Paulo, Texto manuscrito, abr. 1999, p. 2. 
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Os sulcos xilogn3ficos estao impregnados e expandidos em uma macro-gravura 

que leva consigo o olhar "paisagem urbana", constitufdo prioritariamente de linhas 

retas, que mostram a essencia da constrw;;ao de uma cidade como Sao Paulo. 

Na figura 103. 

Esta instala~:ao e a visibilidade mutante do pensamento xilografico em rela~:ao aos 

materials que mais participam da existencia cotidiana do homem e de sua evolu~:ao 

terrestre. 

Afinal, o que seria do homem sem a terra, o carvao, o sal, a argila, a areia, o 

vidro eo cimento? 

Estes elementos fazem parte da estrutura interna da instala~:ao, que e circundada 

pela escrita participativa do espectador ao se deparar com a obra. 

Maria indica os seus "sete horizontes" e conduz a conclusao da instala~:ao para o 

que seria o oitavo elemento participative e fundamental ao homem: a comunica-;ao 

interativa. 
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3. RELAtAO DIRETA DO PROCESSO DE CRIACAO DA , 
ARTISTA SEGUNDO AS TEORIAS MIDIATICAS , 
E A TEORIA ANTROPOLOGICA DA ARTE 

"Mesmo o artista, hoje em dia, precisa ter base e acompanhar o pensamento 

mundial, do contrcirio sera um dia desacreditado e considerado um marginal. 0 pengo e 
bastante grande e a responsabilidade nossa. " 

Maria Bonomi, em entrevista ao jomal "A Gazeta de Sao Paulo", em 26.04.1958. 

':4 xilogravura para mim e uma /inguagem mais tiel para extemar o pensamento. 

E ela a pa/avra propriamente. " 

Maria Bonomi, "Diario de Sao Paulo", 06.04.1959. 
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3. RELACAO DIRETA DO PROCESSO DE CRIACAO DA ARTISTA 
, 

SEGUNDO AS TEORIAS MIDIATICAS E A TEORIA 
, 

ANTROPOLOGICA DA ARTE 

A poetica da artista pode ser analisada tra93ndo-se paralelos com varios pioneiros 

da midiologia, como Jacques Derrida, sobre o tra<;o e a inscri<;ao; Bernard Stiegler, 

atraves da reflexao sobre os instrumentos da memoria; Augustin Cochin e Walter 

Benjamin, com as teorias da influencia das reprodu<;6es mecanizadas sobre o mundo 

das artes. Urn paralelo direto sera estabelecido entre o comunic61ogo Marshall McLuhan, 

o midiatico Regis Debray e o antrop61ogo social Alfred Gell. 

Depois que Maria Bonomi voltou da China, em 1974, realizou a obra "Como se 

fossem palavras" (1975). A influencia te6rica que permeou esta obra e outras do 

mesmo perfodo foi a do canadense Marshall McLuhan, pois Maria havia estabelecido, 

desde 1969, uma amizade cooperativa como maior colaborador deste, o epistem61ogo, 

Quentin Fiore. 

0 contato com o livro de 1962, "A Galaxia de Gutenberg", pode ter sido o 

primeiro propulsor de "Como se fossem palavras", pois neste McLuhan retoma a origem 

da palavra impressa. 

Supoe-se que o ourives Johann Gensfleish Gutenberg, ap6s ter analisado o 

metodo das impress5es xilograticas do Oriente, tenha tido a ideia de substituir as 

pranchas de madeira por metal para reproduzir as letras que comporiam uma pagina, e 

uma a uma, separadas, para maior comodidade e flexibHidade na composigio de urn 

texto. Na cidade de Mainz, na antiga Moguncia, hoje Alemanha, por volta de 1450, 

estima-se que ele haja criado uma prensa tipogratica que s6 ticou mais aprimorada para 

industrializa<;ao dez anos depois. 

No livro "A Galaxia de Gutenberg", o autor defendia que as lfnguas haviam sido 

heran93 da intelectualidade, que construiu o alfabeto e a escrita desde a Antiguidade 
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em urn contexto historico em que o homem era urn recipiente passivo. Com o advento 

da tipografia, a comunica<;ao tomou-se mais ampla e dinamica; de onde decorre a 

primeira tecnologia do homem. 

Nesta cadencia de pensamento, todas as outras descobertas tecnologicas ate 

1905 (descoberta da curvatura do espac;o) estariam vinculadas a Gutenberg pela 

repeti<;ao homologa da tecnologia ao seu criador. Concluindo, assim, que as tecnologias 

sao extens5es do homem. 

0 livro de McLuhan, que foi editado em 1969, sob o titulo "The medium is the 

message", definia a rede de interdependencia dos meiosjvefculos de comunica<;ao e as 

mensagens semanticas ejou esteticas do homem, fruto de urn contexto social. 

E possfvel deterrninar que estas colocac;6es influenciaram o trabalho da artista 

sobretudo quanta a elabora<;ao de xilogravuras que refletiam o seu pensamento e 

buscavam ter uma expansao de ordem social. 

Maria Bonomi se direcionou posteriormente a outras fontes teoricas para a 

implementac;ao de suas pesquisas, entretanto, o conjunto destas fontes e a interac;ao de 

novas ideias na sua elabora<;ao artfstica cotidiana parece ter urn objetivo em comum: o 

de urn pensamento socialmente integrado e por isso dinamico. 

Ao perfazer o processo de criac;ao xilografica, Maria acabou por englobar as 

quatro acepc;6es que a midiologia da ao mfdio (medium, meio, veiculo, agente historico 

ativo), ou seja, urn processo de comunica<;ao que se aplica a linguagem natural (sinais 

instintivos por nos empregados tais como os gestos, a fala, os rabiscos, etc.) que fixa 

fisicamente a apreensao e a emissao ao suporte material e deste ao processo tecnico de 

coleta de dados e de multiplica<;ao. 

Regis Debray discorda de McLuhan, porque para ele a historia das 

tecnologias/tecnicas comec;a com as primeiras escritas graficas/manuais, pois a propria 

caneta comec;ou de uma pluma que sofreu intervenc;6es e aprimoramentos por 

imitac;oes sucessivas de sua forma. 
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Seguindo esta linha de raciocinio, a xilogravura foi urn dos primeiros inventos 

tecnol6gicos da humanidade, por envolver urn instrumento de corte que ja nao e 0 

mesmo desde os seus prim6rdios, pois se multiplicou em outros formatos para satisfazer 

as necessidades de representa<;;ao de uma imagem. 

As tecnologias nao sao excludentes e, portanto, 0 potencial tecnico da xilogravura 

esta assegurado. Esta segurang~ vern da conquista da tecnica com o desenvolvimento 

da intelec<;;ao do homem; isto talvez esclare~a o por que de povos ignorantes da tecnica 

xilografica comeg~rem instintivamente a gravar sobre pranchas de madeira. 

Maria Bonomi teve urn testemunho acontecido no Mexico sobre urn fato 

espontaneo de grava<;;ao xilografica (entrevista em anexo). 

Mais do que uma descoberta, os processos tecnol6gicos sao os canais pelos quais 

uma rede de pensamentos envolve os acontecimentos. 

A natureza da tecnica traduz uma parte desta rede de pensamentos, que se 

tornam forg~ material quando encontram sua referencia hist6rica. 

0 pensamento, como urn conjunto material, e viabilizado pela tecnica e a hist6ria 

das passagens e transportes de que e testemunha. 

Isto permite estabelecer uma rela<;;ao Intima entre instrumentos tecnicos e 

instrumentos de pensamento, ou seja, e na interse<;;ao da tecnologia, hist6ria e 

sociologia, por afinidades e mediatrizes de grupo, que as informac;oes crescem e geram 

transforma~5es de toda ordem. 

Existe sempre urn ranc;o te6rico de se entender os meios de comunica<;;ao como 

os aparelhos de transmissao e circula<;;ao de ideias, tais como radio, televisao, etc. 

Entretanto, e valido ressaltar que as extens5es da comunica<;;ao interativa, por exemplo, 

conversas presenciais de todos os tipos e obras de arte, fazem o patamar de base para 

a veicula<;;ao de informac;5es, por inclufrem as sensibilidades e as sociabilidades. 

As mediac;5es de Maria Bonomi transformaram suas ideias (que sao parte da 

recep<;;ao/efetua<;;ao de empr€stimos, derivac;5es ou assimilac;oes de discursos 
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anteriores) em for(;a material que agiram e reagiram com a sociedade atraves de sua 

obra. 

Pelo fato de a midiologia nao abarcar teoricamente com tanta eloqOencia a 

questao da identidade social e a teia minuciosa de rela(;5es que envolvem todo o 

processo de agenciamento (produ~o e comunica~o) da arte, buscou-se urn novo 

aparato te6rico. 

0 proprio instrumental midiol6gico leva a esta abertura, ja que na busca de todo 

o detalhamento sobre a constru~o do pensamento xilografico, ficaram lacunas que s6 

encontraram correspondencia na teoria antropol6gica da arte de Alfred Gell. 

Para uma compreensao mais ampla da teoria antropol6gica da arte, se fazem 

necessarias algumas defini(;5es do autor: 

·~ .. A teoria antropol6gica da arte e uma teoria das rela96es sociais obtidas nas 

vizinhan9JS de obras de arte ou Indices. Essas rela96es sociais formam parte de um 

tecido re/acional de vida social dentro de um quadro de referencia biografica 

(antropo/6gica). Rela96es sociais s6 existem nesse contexto quando sao feitas e 

manifestadas em a¢es. Aque/es que atuam soda/mente sao agentes e eles atuam 

sobre pacientes (que podem tambem se transforrnar em agentes sociais em uma 

posi9ao de pacientes diante de um agente em a9ao). As rela96es entre agentes e 

pacientes sociais, segundo os prop6sitos da teoria antropo/6gica da arte, sao obtidos 

entre quatro terrnos (entidades que podem estar se relacionando), que estao citados a 

seguir: 

1. indices: entidades materiais que motivam inferencias abdutivas, 

interpreta96es cognitivas, etc.; 

2. Artistas (ou outros originadores): para aqueles as quais se reportam, 

por abdu¢o, responsabilidade causal, pela existenda e caracterfsticas do 

fndice; 

3. Recipientes: aque!es que absorvem a agencia (a¢o sociaO via 

fndice por abdu¢o; 
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4. Prot6tipos: jUn980 de entidades, por abdU980, que foram ou sao 

representadas no indice, gera/mente em virtude de semelhan9a visual, mas 

- . te ,66 nao necessanamen ... . 

0 agente e parte do ambiente e n6s temos dois tipos de agente: 0 agente 

primario, que seria urn ser intencional, e urn agente secundario, que seria o objeto. 

Maria· e todo o seu arsenal tecnico/instrumental, enquanto xil6grafa, e agente 

construtivo e destrutivo, porque ela inova e tambem coloca antigos tabus por terra. 

Todo o ferramental da xilogravura e a xilogravura em si nao sao apenas 

instrumentos, mas fazem parte da identidade da artista como ser humano e sao fra<;;5es 

significativas de sua identidade social. 

Enquanto se pensa na identidade social da artista nao se pode separar Maria 

Bonomi de todo o seus aparatos e tecnicas, ja que ela e reconhecida no seu contexto 

social como o conjunto: a artista, seus instrumentos e seus pensamentos. Logo, a 

xilogravura, seus instrumentos e tecnica podem ser vistas como agentes secundarios de 

Maria. 

0 processo de cria<;;§o artfstica nao e tao estatico quanta se poderia concluir com 

o paragrafo acima. 

0 artista, dentro de seu contexto social, promove uma a<;;ao criadora e, ao faze

lo, produz urn indice (obra de arte). Nesta primeira instancia, o artista foi urn agente eo 

indice o paciente. Esta produ<;;§o resulta em uma troca de papeis/fun<;;5es, pois o indice, 

ao se deparar com urn recipiente (o publico), se toma agente diante de receptores 

passivos. 

Os receptores passivos podem se tamar ativos (agentes) a partir do momenta 

que reagirem ao fndice. 

0 publico de mero espectador passa a ter urn embasamento, a partir da abdu<;;ao 

que fez da obra do artista, possibilitando o papel de agente social. 

66 GELL, Alfred. Art and Agency an antropological theory. Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 26 - 27. 
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A artista Maria Bonomi e urn agente que produz xilogravuras que sao 

fndices/pacientes. Estes. indices se tornam agentes quando se destacam dando 

independencia a um prototipo: o pensamento xilografico. 

Se para Debray o pensamento e urn conjunto material tecnicamente 

determinado, logo o pensamento que envolve Maria Bonomi, por estar vinculado a 
xilogravura (desde a origem seminal de seu trabalho, como o apontado nos capftulos 1 

e 2), leva a adjetivar;ao de xilografico. 

Segue-se urn esquema ilustrativo: 

Maria Bonomi produz Xilogravura 

artista fndice 

agente Paciente 

Xilogravura reflete Pensamento xilografico 

fndice Prot6tipo 

agente Paciente 

Pensamento xilografico influenda Conjunto de suas obras 

prot6tipo indices 

agente Pacientes 
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Urn exemplo deste processo foi o acontecido no Ediffcio Jorge Riskallah (Itautec), 

que recebeu uma altera~o em sua fachada em 1976 com urn painel de Maria Bonomi. 

Segundo a artista, logo ap6s a inaugura~o desta obra, urn pedestre foi atropelado ao 

cruzar a avenida enquanto observava o paine!. 

Segue-se urn quadro esquematico com a ilustra~o contextualizada: 

Painel de concreto 

in dice 

agente 

Pedestre 

recipiente 

paciente 

Atropelado 

redpiente 

agente 

vista 

pelo 

se depara 

com a 

obra, 

Pedestre 

recipiente 

paciente 

Para e e atropelado 

recipiente 

Agente {pe/a reacao choque) 

fala da obra Narrativa descritiva da obra 

para outras prot6tipo 

pessoas e paciente 

cria uma 

Assim, a manifesta~o da agenda (do artista) acontece em urn contexte social 

especffico, via artefato/indice (neste caso objeto de arte), ou seja, o agente (a obra do 

artista) se comunica via artefato. 

Varios tipos de agencias sao possfveis no campo da cria~o artfstica. 
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Maria Bonomi, ao participar do Simp6sio do Institute Cultural !tau, em 16 de 

Fevereiro de 2001, descreveu o ato de se gravar uma matriz como um momento magico 

em que o gravador se inscreve na superffcie de sua obra. 

A palavra "inscrever" foi muito bem colocada, por ser mais ampla do que os 

termos usuais "incisao" e "corte". 

"Inscrever", segundo o dicionario, e o equivalente a assinalar, registrar, 

perpetuar e alterar a forma a partir de uma inscri~o; tem-se entao uma abordagem 

bem aproximada do que e 0 pensamento grafico, ou seja, s6 0 possui aquele que tem 

no seu modus operandi um desejo de projetar suas ideiasjconjecturas do momento 

presente e que passam a integrar no fazer sua expressividade poetica. A a<;ao grafica 

ocorre simultaneamente ao ato criador, pois ·~ .. o gravador e aque!e artista que nutre 

aquila que quer dizer fundamentalmente com a maneira de dize-/o ... '~ 67 

0 gravador tem um fazer artfstico estabelecido pela tecnica que nao admite volta 

atras ( e irreversfvel) em cada etapa do processo de elabora<;ao estetica e que, alem de 

tudo, em geral exclui, as a<;oes mediadoras, como os esbo<;osjrascunhos intermediaries 

de outras tecnicas, no ato de gravar. 

Na pintura pode-se refazer as cores e as formas sem nenhum dolo a cria<;ao 

pict6rica, que e branda na intermedia~o entre a reftexao e a concatena~o de seus 

elementos visuais. Isso ocorre de forma semelhante na escultura por modelagem. 

Existem tecnicas intermediarias como a escultura por entalhe e o desenho. 

Na escultura por entalhe, quando o artista percebe que cometeu um erro na 

obten~o daquilo a que se propos executar pode reformular todos os nfveis de sua 

tridimensao escult6rica, mesmo que haja uma perda de volume e que esta reformula~o 

custe algumas altera<;oes em seu curso como, por exemplo, na ordem de sua dimensao. 

Ainda assim o entalhe podera ser reiniciado, pois poderii contar com o aprofundamento 

maior da massa ou do bloco escult6rico. 

67 BONOMI, Maria. Gravura, Hist6ria, Tecnica e Unguagem. 0 trabalho do artista: Depoimentos e 
experiencias. In: Simp6sio do Institute Culturalltau. sao Paulo, Itau Cultural, 16.02.2001, p. 4. 
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0 desenho que usa instrumento de inscri~o como lapis, caneta ou giz diretos 

sobre papel ou sobre outros suportes, apesar de ser aparentemente irreversfvel, com 

exc~o do que faz a borracha, tern propriedades de transformac;5es muito numerosas, 

porque as marcas desses instrumentos de rabiscar podem se sobrepor de modo 

exaustivo, podendo cobrir toda a paciente superffde. 

0 processo de cria~o de escultura por entalhe ocorre de maneira direta sobre a 

sua tridimensionalidade, na massa a ser desbastada em uma linha de a~o continuada, 

e o desenho a lapis age, com o mesmo procedimento direto, em urn plano usualmente 

bidimensional; ja a gravura tern por praxe a mudanc;a de pianos ou de suportes em seu 

processo. No caso da xilogravura, por exemplo, sai-se da matriz para urn outro plano, 

de maneira habitual o papel; no caso da litogravura, da pedra para o outro plano 

tambem e todas as tecnicas de gravac;ao que possuem em sua essencia o transporte: a 

mudanc;a de suportes em uma cadencia de multiplica~o de seus processos de 

passagem. 

A gravura sobre madeira trabalha dentro de uma tridimensionalidade rasa que 

nao deixa margens de erro para o artista, pois se o plano for mal aproveitado ou se nao 

se obtiver o resultado desejado, restarao apenas duas soluc;5es: aceitar o 

erro/deforma~o nao desejada ou "retomar" o trabalho (nao as formas, mas a intenc;ao 

de trabalho) em uma outra matriz. 

Nas gravuras em que ha processos qufmicosjmecariicos envolvidos, como no caso 

do metal e da litogravura, a complexidade da execu~o de uma obra esta na tensao da 

cria~o imutavel a cada etapa. 

A gravura tern, portanto, uma atua~o estrutural de essenda humana por exigir 

uma integra~o simultanea efetiva e completa entre mente criadora, indivfduo que se 

comunica por planosjaparelhos de passagem na constru~o da cria~o artfstica, onde 

corpo e mente constituem o gestual que se serve do ferramentaljinstrumentaljtecnica 

para a concretiza~o de suas ideias. 



195 

Outra caracterfstica fmpar da gravura e, por extensao, do pensamento grafico e a 

sua possfvel reprodugio multiplicatoria em desdobramentos clonicos, que parece estar 

na raiz da propria tecnica como cerne de comunica~ao visual para a perpetuag!o de sua 

mensagem, o que equivale a dizer, atingir o maior numero de 

fruidores/intenmediadores. 

Talvez seja pertinente dizer que, afinal, existem caracterfsticas que, em conjunto, 

delimitam e definem o pensamento grafico: 

• Querer inscrever-se em urn suporte, num ato de registrar o mundo 

imagetico pessoal como reflexo da realidade socio-cultural do artista grafico. 

• 0 fato de que a sua transposig!o pratica seja irreversfvel. 

• Criar meios para a multiplica~ao de uma matriz grafica. 

• Direcionar uma ateng!o especial ao que e luz ou ausencia de luz, no que 

sao areas que equivalem a espa(;OS que vao alem do vazio OU cheio, pois sao espa~OS 

graficos com texturas que acabam gerando novos micro-espa(;os dentro de urn todo 

articulado. 

Com relagio a irreversibilidade visual da gravura, poder-se-ia perguntar quanto 

ao enquadramento da gravura computadorizada. 

Toda regra tern sua exceg!o e a gravura multimfdia encontra-se no outro 

extremo do que e a transposig!o do pensamento grafico, por penmitir 0 retorno de 

procedimentos executados, por exemplo, inclusao ou exclusao de linhas, em uma 

dinamica diferenciada dos outros procedimentos. Sera que e pertinente supor que a 

partir da gravura multimfdia surja urn pensamento grafico inovador? 

Parece evidente que sim, no come(;O do seculo XXI, com o advento dos 

microcomputadores estes processos de cria(;ao nova vern extrapolar os limites do que 

ha na tradig!o grafica, que e 0 feitiojexecug!o de incisao direta. 
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Entretanto, vale ressaltar que a facilita~o gerada pela gravura multimfdia tem 

gerado grandes discussoes no meio grafico, por entender-se que nem sempre o que e 

inovador e melhor, ou que se pretenda excluir todos os outros processes. 

A presente pesquisa nao se prop6s a estudar todos estes processes e a 

explana~o que se segue vem tentar cercar o tema que e o pensamento xilogratico, que 

vem a ser ur:na extensao rica do pensamento grafico. 

0 pensamento xilografico tem todas as caracterfsticas do pensamento grafico, 

acrescido da tipologia ferramental da xilogravura. 

Essa tipologia nada mais e do que OS varies tipos de sulcos obtidos pelos 

instrumentais da xilogravura, ou imitac;ao deles, e que determinam uma caracterizac;ao 

instrumental que influencia o artista com o passar dos anos e cria uma troca entre 

ferramenta xilografica e xilografo. 

As linhas obtidas oela xilogravura sao distintas de todas as outras tecnicas 

porque tem o corte especn ;CO do instrumental xilografico. 

A xilogravura foi para Maria Bonomi a . tecnica que mais correspondeu as 

necessidades de comunica~o de uma arte socialmente participativa. A imprensa escrita 

a questionou durante quase uma decada, a partir de 1965, sobre a sua opiniao como 

artista a respeito de todos os setores da sociedade, a comec;ar pelo seu exemplo de 

mulher casada com o diretor de teatro Antunes Filho, da mae modema por aplicar uma 

educa~o liberal que nao impunha religiao ao filho cassio, e das fac;anhas como artista. 

Maria citou algumas vezes que foi depois de casada que produziu ainda mais, por ter 

aprendido a valorizar o proprio tempo. 

Como o ato de gravar e uma ac;ao integrada entre mente-imagina~o, corpo, 

instrumenta~o-gestual, e natural que 0 resultado deste procedimento continuado traga 

urn alfabeto visual pertinente apenas ao artista e que e fruto da experiencia xilografica. 

A vivencia tecnica com a xilogravura fez com que a propria linguagem ( conjunto 

de sinais graficos - digital xilografica) se expandisse com a obra de Maria Bonomi. 

Exemplo disso sao os m6dulos tridimensionais em poliester, as "Solombras", 
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reproduzidas a partir de suas matrizes xilograficas em madeira. Tal procedimento foi 

inovador e deslocou a reprodu<;ao da xilogravura sobre papel (o bidimensional enquanto 

suporte) para o tridimensional, na multiplica<;ao da propria matriz. 

Segundo entrevista concedida para a revista "Veja", em junho de 1971, a artista 

expressou nao ser obrigat6rio o uso de suas pe<;as como esculturas e ressaltou que 

cada colecionador deveria criar novas utilidades para as mesmas, por exemplo como 

portas, paredes divis6rias e tampos de mesa, dentre outras. 68 

Isto equivale a independencia da xilogravura em rela<;ao ao seu tradicional 

suporte, o papel, e cria<;ao de uma fun<;ao diferente tambem. 

Maria Bonomi descobriu e tornou publicas as novas possibilidades que o 

procedimento criava e ela mesma usufruiu desta licen<;a que abriu na fenda da 

linguagem da xilogravura, pois passou a reproduzir os veios/linhas, pianos e texturas 

desta tecnica em paineis de concreto e de/ou com metal, para ediffcios privados e 

publicos. 

0 uso de uma nova maneira de expressao xilografica, a mudan<;a de sua 

trajet6ria tradicional, criou novas instrumentos, ja que em seus paineis nao era mais a 

goiva e o formao que faziam os cortes, mas peda<;os de madeira/ripas triangulares que 

imitavam o formato destes cortes. 

Flavia Motta, referindo-se as "Solombras", teve razao ao dizer que: 

·~ .. Foram feitos com muita humanidade estes {!ltimos trabalhos de Maria Bonomi. 

Grandes pe~as de poliester reproduzem os moldes de madeira de suas gravuras. 

Materia sofisticada, recebeu ainda, por causa de Maria, um tratamento a mais. 

Apresenta uma qualidade, uma espessura, pouco vista. Tem transparencias e cores 

pr6prias. E tao atual e tao antiga. Penetra no territ6rio da industrializa¢o, da tecno/ogia 

'impessoal~ com sua personalidade marcante de indaga~5es e esperan~as novas ... '~ 69 

68 RODRIGUES, Inckio, Bonomi/Iannaccone- As quatro maos, Veja e leia, sao Paulo, Abril, (198), jun. 
1971, p.94. 
69 MOTTA, Flavio, Maria Bonomi, sao Paulo, Texto para palestra, Universidade de sao Paulo (USP) -
Facuidade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), 29.06.1972, passim. 
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Maria Bonomi nao hesitou em mudar a materia-prima da madeira para outros 

materiais e, nesta mudang~, a artista os impregnou com as marcas tfpicas da mesma 

madeira que a marcou em seu trajeto. 
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CONCLUSAO 
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CONCLUSAO 

Maria Bonomi trabalha a linguagem como modo de organizar sua imaginag,io, 

transfonmando sensa~5es, cogni~5es e perce~oes tecnicamente elaboradas com 

maestria e articulando os instrumentos de corte, marcando primeiro o suporte, que e 

quase sempre a madeira, para em seguida finalizar o processo na impressao sobre 

papel ou outros materiais. 

Ela teve coragem de pensar o que os midi61ogos pioneiros como Jacques Derrida, 

Michel Serres e Regis Debray chamam de impensavel e ainda coloca-lo em linguagem 

simb61ica. A propria hist6ria da arte da sentido as ideias da artista pois, lembrando a 

afinmag,io de Giulio carlo Argan, a hist6ria da arte e hist6ria dos valores de um tempo. 

0 trajeto de Maria Bonomi foi inovador no pafs por tornar a xilogravura 

monumental, um processo que come~ou por volta de 1963. 

A artista descreve: ·~ .. a gravura cresceu espontaneamente. Veio de fora para 

dentro, da propria gravura, de suas necessidades de adquirir o status de uma 

linguagem ... '~ 70 

A consequencia desta monumentalidade foi a ruptura com os moldes europeus e 

uma expressao xilografica tipicamente brasileira. 

Ainda segundo a artista: , 

·~ .. Nao foi a/go que aconteceu a minha obra. Alias, 'ma/gre moi; porque e muito 

mais diffcil e fisicamente trabalhoso produzir gravuras de grandes dimensaes. Acontece, 

porem, que eu vivo num espar;o ffsico de grandes dimensOes, e nao num pafs como a 

Holanda ou a Sufr;a, onde teria certamente outro tipo de vida, de espar;o, ate de 

madeira para gravar. A meu ver, nao cabe na arte brasileira uma situar;§o intimista, 

quando a nossa realidade geografica, humana e social e da ordem de grandeza que 

70 ARAUJO, Olivia Tavares de, Primeiras damas- Entrevista com Maria Bonomi, Veja e leia, sao Paulo, 
Abril, (366):106, 10.09.1975. 
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conhecemos. Por isso, cheguei a comprar uma briga, em certa epoca, ao achar que 

Goeldi foi um grande artista, um grande gravador, mas que nunca percebeu o Brasil, 

nem ajudou ninguem a percebE-/o. Conservou-se um suf9o, embora tendo vivido aqui. 

Empregava fuzes que nao eram as nossas. Nunca se consegue saber se aquelas suas 

ruas sao no Leblon ou em Zurique. Em suma, acho que se a gente se abre para o que 

esta em volta de n6s toma-se impassive/ fazer, no Brasil, uma gravura sussurrante e 

e/aborada. Nao posso dizer, baixinho, o que tenho vontade de gritar. .. '~ 71 

Na continuidade, houve a elabora<;ao de uma xilogravura que atuou em paralelo 

com a cenografia e figurines para o teatro, uma ai;ao de expansao que trocava 

informa\;5es semanticas e esteticas, e desta forma estendia a sua poetica artfstica. Era 

uma forma de atualiza\;ao e de engajamento social, porque a maioria das pe\;as tratava 

de problemas relacionados a polftica, corrup\;ao econ6mica e moral de alguns pafses. 

A pe\;a "As Feiticeiras de Salem" foi o infcio deste dele, pois o autor americano 

Arthur Miller criticou as injusti\;as cometidas em 1692, ja que os tribunais de Salem 

acusaram pessoas inocentes enquanto os verdadeiros culpados se escusavam do perigo. 

Apesar da atua<;ao em outras areas tecnicas, a artista sempre esteve vinculada 

de alguma forma ao seu cerne maier, a xilogravura, que se servia de outros meios para 

buscar inspira\;ao, segundo afirrna a propria artista: 

·~ . .Sou cen6grafa, figurinista, desenho, pinto. Nada disso significa um escape a 
gravura: sao OS ga/hos, as ramifica9oes e nao 0 tronco ... '~ 72 

A artista refere-se na cita\;aO a gravura, mas a tecnica grafica que ela se dedicou 

com maier deterrnina<;ao foi sempre a xilogravura. se exdufda as litogravuras 

produzidas na serie Balada do Terror, as produ\;5es litograficas que se seguiram sempre 

tiveram urn carater mais comercial, vinculadas a grandes encomendas para empresas. 

Oconreu a partir de 1964 a sistematiza<;ao do uso de sua matriz xilografica como 

urn modulo (a primeira vez que o fez como experiencia/aprendizado foi em 1956, ver 

71 IDEM, Fala Maria Bonomi - Entrevista com Maria Bonomi, Vida da artes, sao Paulo, Rio de Janeiro, 1 
(4): 18, 09.1975. 



202 

figura 37), que se movimentava e repetia as mesmas marcas em posil;;6es diferentes no 

pape . Tal procedimento permitiu dar novas vers5es, novas roupagens a uma mesma 

gravura. Maria queria dar mais dinamismo as suas obras e o conseguiu pela sensa~ao 

de movimento que a diversifica~ao de posi~OeS fomecia as gravuras. 

E tambem a partir deste mesmo ano pode-se falar em uma gravura de 

resistencia, pois a sua xilogravura mostrou-se tematicamente politizada e contestadora, 

a revolta com as aberra~oes e injusti~s causadas pelo govemo militar nao passou 

inc61ume, surgiram "Todos os rumulos do mundo", "Mundo avulso", "Liberdade 

condicional" e tantas outras xilogravuras que transportavam, como agentes 

comunicadores, o pensamento da artista. 

As viagens para a Transamazonica e a Bahia fizeram parte de uma nova busca, 

uma pesquisa que estava baseada no que o Brasil tern de mais original, a sua 

vegeta~o. Entretanto, contrariamente a suposi~o de que a partir de 1975 o seu 

trabalho ficara mais brando em crfticas, a obra "Paugresso" demonstra que nao, pois no 

seu projeto consta "Entrando pelas vicinais ... rato gosta de fazer perversidade, dona'~ 73 

Maria Bonomi descobriu o potencial da xilogravura para ser tambem 

matriz/objeto com os m6dulos "Solombras" em 1972, como matriz/painelfmural/arte 

publica, a come~ar pela Igreja Mae do Salvador ate o Metro Jardim Sao Paulo em 1998; 

e matriz/instala~o em "Os sete horizontes do homem" (1998) e "Passagem pela 

imagem III" (2001). 

Nao poderia ser diferente, afinal ·~ •. a obra possui sua magia e anda por si 

mesma. E a gente acaba um pouco o utensl7io daquilo que inventou. Hoje em dia, acho 

que estou muito mais a disposi¢o de minhas gravuras que etas em fun¢o de mim ... '~ 74 

0 acompanhamento da trajet6ria artfstica de Maria Bonomi mostra uma 

constru~o de pensamento tecnicamente estruturado pela xilogravura, na elabora~o 

72 Ibid., passim. 
73 BONOMI, Maria, Anotar;oes 1973-1975, Rcha n.70- Paugresso, S§o Paulo, Cal:ii/ogo da Galeria Cosme 
Velho, 1975, passim. 
74 ''"''" • ,tJ/u., pass1m. 
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poetica, na conquista de seu espac;o na sociedade e seu papel de artista, na 

reestruturac;§o de linguagens artfsticas, na renovac;§o da tecnica xilografica, e as suas 

contribuic;oes de carater intelectual e cultural para a hist6ria do pafs que partiram da 

propria ac;ao midiatica intrinsecamente envolvida pela politizac;ao gerada a partir do 

pensamento xilografico e suas interfaces. 

Nao sao apenas os sulcos que interessam na obra da artista, mas a sua ac;ao em 

si e sua concepc;ao de mundo, suas acepc;oes esteticas e a concelebrac;§o com a Hist6ria 

que ora foi tao benevolente, ora tao cruel em seu percurso de vida. 
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AN EX OS 

1. Depoimentos/entrevistas com a artista 

Serie de quest6es objetivando esclarecimentos sobre: 

• que foi o golpe militar no pais que Maria escolheu por nac;;ao, seus 

sentimentos e aflic;;6es. 

• As formas-cores e as emoc;;6es em seus quadros. 

• Como ela superou os momentos diffceis de sua carreira. 

• A mulher de hoje. 

2. Ficha tecnica das figuras 

Dados tecnicos das obras selecionadas e fotos da artista. 
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1. Depoimentos/entrevistas com a artista 

Foram feitos tres depoimentos registrados em fita cassete e houve tres encontros 

informais com registros manuscritos posteriores. Esta apresentado a seguir apenas um 

resultado parcial do que se obteve, em razao de uma sele<;ao de informa<;oes que 

fossem mais reveladoras para a presente pesquisa. 

I Depoimento de Maria Bonomi 

Sao Paulo, 04 de maio de 2000. 

Depois de uma apresenta<;ao pessoal minha por pedido de Maria Bonomi e dela 

tra<;ar algumas considera<;oes sabre o meu trabalho artfstico, a partir do meu book, 

percorremos sua casa/atelie/museu/estudio, com o intuito de me falar das suas 

heran<;as esteticas. Maria apontou para obras de mestres e amigos nas paredes de sua 

casa e falou de sua propria obra, mostrando-me da matriz xilografica as obras em si em 

diferentes etapas. 

A primeira obra avistada de Maria foi uma versao de "Sappho", com a parte de 

cima em vermelho ... Que e nada mais do que a porta que divide a sala de estar e o 

bureau. 

Encontrei, nesta, o "Chiquinho", de Antonio Costella, "Incubos e Sucubos" de 

Marcelo Grassmann, Luise Weiss, Renina Katz, uma obra da escritora e xil6grafa 

portuguesa Salete Tavares, Ana Vit6ria Mussi e finalmente uma gravura de John Marin 

(segundo Bonomi, muito admirado por Pollock), adquirida quando estudante nos EUA e 

que fez parte do seu paper para Mayer Schapiro. 

No bureau, uma reprodu<;ao da pedra de Roseta comprada numa tenda esoterica 

em Granada. Maria brinca dizendo que este objeto virou "kitsch" hoje em dia, mas que 

o significado dele estar ali e uma alusao a pedra original, pelo encontro de hier6glifo, 
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aramaico... enfim, tres tipos de escritas antigas em urn mesmo "objeto", o que e 

extremamente raro ... A original se encontra no British Museum de Londres. 

Numa mesinha a assistente chama a aten<;ao para as pequeninas 

gravuras/ilustra<;6es originais feitas para o livro "Espumas Flutuantes", de castro Alves. 

Embora Maria comente o seu descontentamento com a qualidade da impressao e o 

problema com o corte efetuado no caso da arvore, a sua predileta, ela comenta o fato 

da xilogravura as vezes voltar ao seu antigo papel, o de ilustra<;ao, e gentilmente me 

cede urn livro como lembran<;a. 

Outra observa<;ao de Maria: "as coisas estao af para a gente ver ... basta enxergar" 

e a seguir, pegou uma fechadura antiga inteira de madeira e disse: "Estao vendo? E 

gravura ... de frente de tras ... abre, fecha, fica com ou sem a chave ... tudo faz parte!" 

Num canto, uma mulher pintada de Luise Weiss, pronta para ser dependurada no 

teto do quarto de Maria Bonomi, alem de outras obras dependuradas como Rubem 

Grilo, Rouault, Roberto Magalhaes e urn belo peixe japones estampado do proprio bicho 

ao ser pescado (gravura como utilitario), doado por Mario Pedrosa, alem de Emilio 

Vedova, sua ja conhecida influencia italiana. 

No quarto, obras de Raquel Garbelotti e Luise Nievelson, gravuras japonesas com 

alus6es sexuais "escondidas atras da TV" por causa dos netos e acima da cama, uma 

pintura italiana que foi "testemunha" de seu nascimento. 

Do anti-quarto ao banheiro duas influencias importantfssimas, por conta do 

convfvio com a gravura chinesa: Joshua Reichert e Adja Yunkers, alem do grande 

mestre Lfvio Abramo e de Seong Moy, com quem assimilou a possibilidade de 

maleabilidade de movimento da matriz ... a lembran<;a da viagem para a China e da 

visita a atelies de gravuras on de as mesmas passavam de maos em maos... como urn 

objeto manufaturado. Tambem ha os expoentes Max Bill, suf<;o, e Joseph Albers, 

alemao. 
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Saindo da casa para a sala de fundos em frente a piscina, mais e mais surpresas 

de obras "trocadas" com outros artistas ... a sua predilec;ao por uma lito verde-cinza de 

Renina Katz e mais adiante, um outro quadro dela dedicado especialmente para Maria. 

Nesta sala, Maria fala da necessidade da minha interac;ao com o que ela chama 

de Perene Mutante e tras tambem a revista Grapheion, de 1999, com a resenha sabre a 

Mostra Rio Gravura 99. 

Na casa da vizinha e amiga colecionadora, o primeiro cantata com uma matriz de 

xilo de topo e, a seguir, a obra impressa com um estrado ao fundo. A surpresa do 

encontro com as matrizes de "Como se fossem palavras" e as duas raras tiragens 

realizadas, uma em preto e branco e a outra em cores que lembram as entintagens de 

Seong. Neste mesmo quarto, a "Forma" em versao azul. 

Do escritorio super iluminado por um grande vidro, ve-se um paine! de 

concreto ... 0 ambiente e cercado por uma "Tropicalia", uma versa a de um "Sappho" e 

na parede ao fundo uma enorme matriz em compensado que mostra a vitalidade e a 

laboriosa construc;ao gratica da artista. As gravuras de 56 e outras raridades tambem 

podem ser "degustadas" pelo convfvio agradavel com obras de escultores, gravuras de 

Uiara Bartira e edic;oes raras de um livro com gravuras em metal de Goya, um 

livrojcaderno de Evandro carlos Jardim, um livro ilustrado por Mestre Noza e, 

finalmente, o cantata com o livro E!ogios da xilo, de Haralda de campos (poemas) e 

dela (conceitos de visualidade e ilustrac;oes). Para Bonomi, o grand tresor do ambiente 

seria a lito de Tapies ... o quadro minimalista com apenas uma mancha vermelha, apesar 

da aparente simplicidade tem sete entintagens. 

Ao voltarmos a casa de Maria Bonomi, partindo do material que mencionei 

precisar, Maria me disse para focalizar os meus alvos ... Aproveitando o momenta, passei 

uma serie de questoes que haviam sido preparadas de antemao para que ela refletisse 

no que seria a proxima entrevista e me senti a vontade para ler a introduc;ao da minha 

tese. 

A transcric;ao da gravac;ao que segue e resultado deste seguimento. 
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Transcri~o mot il mot 

Maria Bonomi: MB 

Marcela Matos Nhedo: MMN 

Assistente de Maria Bonomi: AMB 

A respeito do acesso aos arquivos da artista: 

MB: Eu fui voltando com essas coisas e carregando de um Iugar para outro, 

chegaram a qui muitas coisas que tin ham aflorado ... nnha coisas na casa do meu filho, 

tinha coisas na casa da minha mae, so que eu nunca organizei ... Entao foi organizado 

para Ana Maria Beluzzo e ela conseguiu chegar ate os anos 90 e ela disse que esta com 

tudo. Aquelas pilhas de gravura que tern debaixo da mesa do meu amigo Jose Carlos, 

foram selecionadas por ela, entao ela fez uma sequencia, ela levantou tudo e ela fez 

uma coisa muito louca, ela so quis ver imagem, ela colocou em ordem todas as 

imagens, desde 52, 47, ela veio vindo, entao todo esse material esta aqui, mas eles 

estavam tao inacessfveis ... Porque a gente quase nao esta conseguindo organizar nosso 

espac;o ... Esta aqui dentro desta casa, quando eu te falei que eu vim para esta casa ... 

Eu vim recentemente e af coloquei as coisas e comecei a viver na casa ... Eu nao fiz 

praticamente arqueologia ... Esta tudo aqui. 

MMN: Voce tem as imagens em CD-ROM? 

MB: Imagina ... escuta, eu sou do passado. 

AMB: A gente tem bastante slides, bastante cromos. 

MB: Mas voce ve, 0 que eu estava falando a voce ... E melhor fazer assim depois 

que eu morrer, porque af ninguem fica mexendo em nada, eu hoje ... Fora que me deixa 

nervosa... Eu nem quero ver essas coisas, ja estao contidas nas outras ... Eu sei alguma 
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coisa junta, alguns pontos eu sei, entendi, mas eu nao fa<;o muita teoria porque eu 

estou trabalhando... Nos estamos em processo, de pesquisa, de fazer coisas, quero 

dizer, quando eu falei para voce eu convivo he\ muitos anos com Renina, com nosso 

amigo Marcelo (Grassmann) que nao estao fazendo a pesquisa, eles tern a certeza, e eu 

nao tenho certeza... Entao, estas coisas foram momentos que passaram mas estao 

ainda af, eu nao vou olhar para tras, para eu olhar para tras e extremamente inutil, 

porque eu nao vou olhar para tras ... Se alguem quiser olhar, que olhe mas que nao 

venha me incomodar para isso... Entao eu estou te falando tudo, entende ... e uma 

questao de estar esclarecendo ... A minha assistente chegou aqui e olha quanta coisa a 

gente ja fez ... Estamos produzindo. Eu nao estou preocupada porque inclusive ha uma 

certa renega<;ao ... Eu estou renegando algumas coisas ... Nao renegando, estou vendo 

que elas me deram outras coisas e eu nao sei o tempo que eu tenho, entao eu tenho 

que correr, entende? Existe tambem urn tempo ffsico de reproduzir as coisas; a questao 

da matriz, que eu acho ela muito eloqOente no caso da gravura, ela foi vista pela Clarice 

Lispector e nao por mim ... Quando ela me pede uma matriz, como ela e uma pessoa 

muito importante para mim, de repente ela chega assim para mim e diz: Olha, eu queria 

a matriz disso aqui. Quer dizer, urn desprezo total pela gravura ... Ela pega a matriz leva 

para casa e come<;a achar urn monte de coisas, escrever, falar ... Entende? 

• Sabre a movimenta<;ao da matriz e a visibilidade alcan<;ada com esta sua 

movimenta<;ao. 

MB: Mas para mim matriz era uma coisa de se mover, entao quando eu fui 

trabalhar com o chinese cada dez anos ele me manda recados- agora ele ja morreu -, 

ele come<;a a mexer a matriz e eu tambem come<;o a mexer a matriz e e af que surge 

como se fossem palavras ... Voce tern urn texto, voce tern a mesma palavra aqui e aqui. 

Entao a visualidade da matriz, era uma visualidade de palavras que eu queria mexer, 

entao como se fossem palavras. Eu fui para a China e e assim que vieram as palavras, 

eu recebi aquila como signo, como imagem, e eu recebia como palavra. 

Eu fui uma vez para a China, foi em 74 ... E eu cheguei e fui presa ainda. 
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Cheguei e fui presa, foi uma prisao polftica. Moral da historia... "Como se 

fossem palavras" era importante porque a matriz come~a a se mover, mas de uma 

imagem para outra, ela vai para uma outra gravura e ela passou a me ensinar ... Entao, 

com esse olhar matriz eu disse: puxa, ha uma por~ao de safdas por af e depois eu nao 

parei, eu estou no meio disto, entende?, eu nao posso falar de fora, eu estou dentro, 

entao eu posso te mostrar ... 0 que voce quiser, voce diz: eu quero ver tal coisa!, mas 

eu nao posso dizer o que eu acho, eu estou dentro ... Eu estou achando ... E o Volpi que 

perguntaram para ele ... o que voce acha? ... Ele falou: "Eu nao acho, eu pinto." Entao e 

essa coisa de voce estar no meio do processo, entao como se fossem palavras esta 

acontecendo... para mim. sempre! Quando voce encerra a fase, a fase nao pode ser 

encerrada... Ela vai somando, vai somando... Vai somando sempre, que e o que 

aconteceu. Agora eu estou lidando com uma experiencia que eu vou fazer na "Etnias", 

eu vou usar a memoria da propria memoria como eu fiz no Macksoud, ontem que eu me 

toquei. .. Fiquei tres horas ... Fiquei Ia dentro, de um lado eu fa~o o real, do outro I ado 

eu fa~o a memoria, rebatendo o baixo relevo e o alto relevo ... E teve uma fase das 

"Solombras" que era de recupera~ao da matriz ... Enfim, entao a matriz da xilo ... A xilo 

de repente se tornou tambem matriz, e este sentido que eu acho que o gravador deve 

ter, se ele "falar" xilo. Eu tenho a matriz, eu tenho o sulco e eu tenho (alias, isto esta no 

artigo que nos nao escrevemos ainda ... ) de colocar, com o acido eu furo a matriz, eu 

furo o chao, eu furo "o diabo", eu fa~o uma diagonal, eu paro do outro lado do 

mundo... Essa possibilidade do mesmo instrumento de gerar uma serie de situa~6es 

infinitas, que e o que eu acho importante ... Como disciplina ... Alias, e o que eu escrevi 

ontem ... Ficou no meio, ne? (se endere~ando a sua assistente) ... eu perdi uma pagina 

com o gravador, eu mudei a velocidade ... Entao, esse memento de "Como se fossem 

palavras", o que e que tern?!. .. "Como se fossem palavras" e uma coisa tranqOila, 

figurada... Eu estou perante uma chinesa... eu estou na China e estes signos eles 

mexem, eles movem e eu com~o a fazer a minha matriz dentro da imagem ... Foi uma 

serie grande... Esgotou esta exposi~ao... Eu nao tenho uma gravura de "Como se 

fossem palavras" ... 
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MMN: Eo caderninho com os esbo<;os? 

MB: 0 caderninho da China? ... Sei Ia, sumiu, perdeu-se, nao sei. 

MMN: No MAC-USP tern uma xerox com algumas folhinhas deste caderno ... mas 

nao esta completo. 

Ah! Ja sei do que voce esta falando!... 56 tern em sebo esse caderninho ... Aquele 

do muro, muralha ... sei qual e ... o Otavio Pereira que imprimiu o caderninho ... Que 

tinha uma litografia que e a "BaJada do Terror", ne? 

Nao e esse? 

MMN: E. 

MB: A "BaJada do Terror" eu fiz uma serie de litos ... Tudo isso esta aqui dentro, 

mas eu nao sei onde. 

Voce viu o livrao da minha tese!? 

MMN: Vi. 

MB: Pois e ... Aquilo e a tese ... Antes disso teve urn preparat6rio, urn a no antes ... 

Eu tambem tenho isso e durante a tese o que foi discutido. (Pegando uma revista) Isso 

eu recebi agorae eu vou copiar em xerox para voce, ta? 

Tern muita coisa que voce precisa ver ... E que hoje esta meio apertado ... 0 que 

voce tras neste saco (se referindo a minha sacola de documentos)? 

MMN: Sao coisas para eu me lembrar ... 

MB: Alias, acho que eu te dei o texto do Renato Palumbo ... 

MMN: 0 da revista de Antropologia da UNICAMP? 

MB: E. 

MMN: Estel aqui. 

MB: Eu vou te dar urn livro do Jacob ... 

MB: 0 que e que voce quer saber? Fala ... 



MMN: Eu nao gostaria de te influenciar ... 

MB: Voce quer desde o comer;o? Tudo? 

X 

MMN: Eu gostaria que voce falasse e desse um depoimento livre sobre o que 

voce gostaria que se soubesse a seu respeito. 

MB: Na verdade tudo ... 0 que te interessa, porque eu posso te falar do meu 

percurso ... tudo 0 que possa ser uti I a terceiros ... 

Eu fui desenhista infantil, eu sempre desenhava, sempre, sempre, sempre ... 

Porque talvez como eu tinha muito problema de audir;ao, eu ficava isolada ... Depois isso 

se superou, ne? E eu desenhava o tempo inteiro ... Aparentemente com nove anos eu 

estava ilustrando "Cobra Norato" de Raul Bopp. Eu vou te mostrar estas coisas ... 

Ilustrava aos nove, dez anos, em branco e preto ... 0 Raul Bopp era consul do Brasil na 

Sufr;a e n6s fomos refugiados na Sufr;a ... Minha mae era brasileira e ela foi ao consulado 

conhecer o Raul e o Raul deu esse livro para mim ... Eu falava portugues, mamae me 

ensinou portugues apesar de ter nascido na Italia, e eu gostei da hist6ria do "Cobra 

Norato", da luz que se esconde atras do caror;o, entao e uma coisa do claro/escuro e eu 

tenho essas ilustrar;5es, isso nao foi... Nao e publico, ninguem viu isso e eu vou te 

mostrar isso ... Aqui. E essas ilustrar;5es eu mostrei para ele e disse que queria ilustrar ... 

Ele ficou horrorizado, eu acho, uma crianr;a querendo ilustrar o livro dele... E e uma 

grande hist6ria de crianr;a, ne?! 0 "Cobra Norato", voce conhece? Do Raul Bopp 

modernista, foi o primeiro contato Brasil meu; apesar de que minha mae me dava os 

livros de Monteiro Lobato, essas coisas ne?! Mas eu sempre desejei muito o Brasil como 

crianr;a, porque a gente estava na Italia, eu nasci Ia mas era epoca da Guerra e eu 

passei muito medo, meu pai estava em Milao e ele era militar, entao vinham os 

bombardeios e ele nao voltava, entende? Eu nasci numa regiao muito bonita perto de 

Milao, num lago, e a minha infancia se passou Ia, mas era uma infancia muito confusa ... 

Mamae falava "n6s vamos para o Brasil, vamos ficar Ionge disso tudo, coisa horrfvel", 

porque era um memento horrfvel ... Era uma vida maravilhosa, mas era terrfvel por 

causa da guerra e eu tinha problemas de otite e eu desenhava muito, eu lembro que eu 

fazia muito, muito, muito desenho eu guardei coisas, eu acho coisas ... Quer dizer, voce 
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me encontra em 46, com onze anos, e eu ja estou pintando e fui indo, fui indo, quando 

chegamos ao Brasil isso ja e publico e notorio ... Voce tem isso no livro do Jacob e tem 

na tese ... Queria me lembrar do ano ... Agora achei. .. 0 papel do primeiro premio de 

desenho que ganhei em 1947, com doze anos, na escola das freiras belgas da rua 

Caio Prado. Eu continuava a pintar, fui trabalhar com a Yolanda Lederer Mohalyi, com a 

indica~ao do Segall e af veio a cor, ne? A gente ia ao Sumare e a gente pintava muita 

coisa do Sumare ... Oaf eu, trabalhando com Karl Plattner ... voce conhece? Ele tem um 

painel maravilhoso, no Saguao das Folhas, na rua Barao de Limeira, que o Wesley 

(Duke Lee) e eu ajudamos a fazer e daf entrei numa exposi~ao do Livia Abramo ... Quer 

dizer, novamente esse impacto do branco e preto e trabalhei com ele ate que, em 52, o 

Bardi organizou uma coletiva de alunos da Yolanda Lederer Mohalyi ... Isso tudo esta 

documentado. Eu acho que a Ana ate poderia te dar alguma coisa ... Ela fez um trabalho 

profunda, profunda, esta fazendo um livro, um grande livro que eu acho que vai ter um 

catalogue raisonne das gravuras, eu acredito, e depois, por problemas de verba, de 

patrocfnio, nos paramos, porque um dos patrocinadores deveria ser o Sudameris e 

parou. 

MB: Onde nos estavamos ... sabre a questao da gravura: 

Nos estavamos numa reuniao no MAC e a Sheila Lerner convocou um grupo de 

pessoas para discutir gravura e havia algum evento qualquer de gravura e todos os 

pafses estavam representados, af veio uma senhora/ curadora de algum museu do 

Mexico, e ela sentou Ia e disse: "Oiha, eu trouxe siclano, fulano, beltrano, mas eu nao 

consegui trazer gravuras de um grupo de gravadores, alias, M varies grupos de 

gravadores que moram na montanha e eu sei que fazem gravura, mas nao ha estrada 

para vir para ca". Com isso, ela disse, tem gente fazendo gravura, nunca vi, nunca me 

viram, nao sei o que fazem, mas sei que fazem; entao e um negocio de uma 

importancia! Eles nao tinham comunica~o. Entao, a gravura estava acontecendo sem 

nenhuma liga~ao. Eu nao sei o que e essa gravura, mas um dia eu ainda vou atras ... No 

Iugar onde nao da nem para ir nem para sair, e e um negocio que parecia H G Wells. 

Porque tem um grupo muito interessante que esta assediado, porque eu vi, alguma 
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coisa, mas eles nao se comunicam. .. Eu nao sei que papel usam, entao e a gravura 

como atitude, como meio de expressao intrfnseco, tao basico, que nao precisava de urn 

meio exterior para existir, antes da tecnica, antes da hist6ria e ate antes do 

conhecimento de suportes etc. 

Entao quais sao as formas de arte em que nao houve uma referenda exterior 

para se tornaremjcomec;;assem a ser? E anti-cordel isso, e eu nao sei o que e isso ... essa 

senhora mexicana citou isso, alias eu precisava falar com a Sheila quem era. Ela falou, 

citou, que existe gente fazendo gravura que ela nunca viu e que nunca a viram. Eu 

fiquei tao impressionada com isso ... 

Parece a historia da Carochinha ne? 

Nao, isso e normal, porque se alguem disser, olha, em tal Iugar ninguem chegou, 

mas a turma usa sapatos, e claro que e normal se fabricar o sapato ... Entao, existe 

algum tipo de mola movente que torna a pessoa gravador, independentemente da 

informa~ao e do conhecimento e e aquela teoria que eu falo, das marcas da Terra e da 

fixa~ao. Entao a gravura, a xilogravura, seria uma dessas possibilidades. 

Entao nos vimos ela se desculpando, dizendo que a apresenta~ao dela nao era 

completa porque tinha gente que ela nao tinha podido acessar. Acho que isso encerra o 

assunto ... E a America Latina, nao e? E foi nos ultimos dez anos ... Entao, as vezes, a 

gente depende de uma estrada para mostrar o que esta fazendo, mas esta fazendo 

independentemente da estrada. E o que me sugeriu isso ... 

• Quanto as conquistas tecnicas que Maria realizou na xilo: 

MB: Eu pesquisei a visao, mas nao o instrumental. Meu instrumental e muito 

precario, muito basico, eu nao cheguei a ... 

MMN: Entao voce acha que nao e valido dizer: reconstrucao tecnica? 

MB: E que eu acho que isso esta dentro, implfcito. Eu acho que seria mais expor 

o que estava contido, seria uma revela~ao/um aprofundamento da pesquisa das 

possibilidades inerentes, voce esta entendendo? Eu acho que existe uma inerencia na 

gravura e eu explorei a inerencia que lhe era propria. E talvez por certa urgencia nao 
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tenha sido revelada, por certa falta de necessidade. Eu comecei a puxar certos fios que 

se tornaram evidentes ou por minha propria preocupac;ao ou cansac;o, por sugest5es 

entendi, quero dizer, chegar ao cinema e dizer (internamente): como e que eu fac;o isso 

em gravura... Entao, a gravura poder ser suporte de surpresas... Para poder ser 

extremamente revelat6ria ... Sei Ia, na hora que eu vou ao computador eu nao estou 

fazendo nada... Eu fico muito para ca. Os instrumentos sao os basi cos... Eu s6 

"inventei", ampliei, dois instrumentos, que sao dois "ve/65', voce sabe, 0 ve/6 e aquele 

nervurado, ne?! Para poder fazer fotografia, porque ele e muito bonito ... Eu vou te 

mostrar os meus ve/6s gigantes ... Nao servem para nada, s6 para tirar fotografia. Eles 

nao gravam nada, mas sao bonitos. Mas o instrumental da gravura, que sao cinco, nao 

se mudou... Mudou a leitura, por isso que eu te falei que eu acho importante a 

passagem dessa experiencia na universidade ... Levar a minha experiencia ... Porque eu 

acho que cada universidade tern que fazer essa pesquisa, essa experimentac;ao e cavar 

essas coisas ... Elas nao sao inovac;5es ... esta a f. Nao houve renovac;ao tecnica ... Voce 

acha que teve? 

MMN: Tern na explorac;ao da forma? ... 

MB: Do percurso, da intenc;ao, agora vern ca ... Se voce pega uma tesoura, ela 

sempre cortou assim e voce vira ela ao contrario, voce corta de outro jeito, a inovac;ao e 

discutfvel ... Esse conceito de inovac;ao tecnica eu acho que voce com outras pessoas 

talvez possa elucidar. Eu nao acrescentei nada ... "je n'ai rien ajoutf#.." ... Eu nao coloquei 

nada mais do existente ... Ate e uma limitac;ao muito grande ... Sao cinco instrumentos, 

os cinco instrumentos, eles aparecem nas cinco formas da "Tropicalia" ... Sao sempre as 

mesmas, sao cinco bases que eu associei urn monte de vezes, mas nao tern uma goiva 

de sete bicos e coisa assim, tecnicamente ... A palavra tecnica eu nao sei nada ... nao 

passei alem do que me foi ensinado ... infelizmente, nao consegui inovar nada, agora eu 

bebi em todas as fontes, isso sim, o Otavio me explicou mil coisas e voltar com aquela 

coisa de voce ir atras ... E extremamente curioso pegar o ferro e fazer urn lado positive e 

urn negative. Mas que eu fizesse pesquisa tecnica ... Ah! A maior aversao. Que brigar 



XIV 

com o material, nada! Nao e uma corret;ao o que eu te digo, mas voce poderia dizer 

uma correc;ao de uso da tecnica, do conteudo da tecnica, das possibilidades da tecnica. 

MMN: Citando o Argan (a hist6ria do homem como hist6ria de uma epoca), seria 

essa parte dos utilitarios e da arte publica (inseridas/engajadas)? 

MB: Sim, no conhecimento que eu tenho dele, o convivio. 

MB: Eu sou muito ligada ao Levi-Strauss porque a minha visao/vivencia dos anos 

60 e extrema mente politica ... E ele e urn fil6sofo politico e eu passaria a mexer ate com 

(Rubens) Gerchman, tudo isso ... 

"Como se fossem palavras" tambem surgiu numa epoca em que a 

imagem tinha que suprir as palavras por causa da censura. 

MB: Entao voce pega uma ponta ai do dito e do nao dito ... E do conteudo que 

poderia ser maior do que poderia ser a expressao, entao a linguagem sendo impeditiva, 

porque havia uma censura e uma censura de palavras que voce nao podia falar e, de 

repente, "Como se fossem palavras" acontece no momenta em que eu saio da China, eu 

chego aqui e comec;o a repensar aquilo, mas ele entra por urn veio poetico, ele nao e 

politico, mas foi paralela com a fase politica que vinha vindo ... Ai foi a Amazonia, que e 

uma fase que entra no meio e dai o "Como se fossem palavras", em cima do recurso de 

voce dizer com formas, como se fossem palavras ... Eu tenho ate escrito sobre isso ... 

Isso eu elaborei, mas foi enquanto visualidade. 

MB: Voce conhece Marshall Me Luhan? 

MB: 0 Marshall Me Luhan, esse epistem61ogo e fil6sofo canadense, ele foi 

importante para mim nesse momenta em que essas questoes foram colocadas. Ele 

produziu algumas obras, das quais uma e: "The medium is the message", o "The 

mechanical bride" e outras obras dele ... E urn representante dele, urn assistente dele 

que se chamava Quentin Fiore ... Eu tive urn contato muito grande com ele e esse grupo 

canadense. 56 que eles sao de uma vertente reacionaria, mas do mesmo caldeirao de 

preocupagio visual, intervencionista, etc. 
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No livro do Flavia Imperio eles me deram urn artigo, o "da Pintura", e eu nao 

queria fazer esse artigo "da Pintura", porque primeiro que Flavia tinha sido amigo meu, 

segundo porque eu tinha que me aproximar muito da pintura ... E agora esse livro que e 

do Flavia Imperio esta o tempo todo por ai, foi editado pela EDUSP e esse capitulo eles 

estao gostando muito, nao sei o que eles gostam, mas deve servir para vociL E gozado 

porque foi urn capitulo muito diffcil para eu escrever, porque eu nao mexo/nao lido com 

pintura, entao me fez rever ... Vamos fazer urn a coisa ... Eu acho que isso vai ser urn 

grande bate-papa nosso ... A gente poderia marcar urn novo encontro. 



2. Ficha tecnica das figuras 

Figura 1 
Data: [ca. 1944] 
Tftulo: [Cobra Norato e a pedra] 
Dimensao: 12,5 x 17,5 em (mancha) 
Tecnica: desenho/pintura a nanquim 
Suporte: papelcartao 
Valor cromatico: preto 

Figura 2 
Data: [ca. 1944] 
Titulo: [A casa e a Lua em Cobra Norato] 
Dimensao: 21,5 x 25,0 em (mancha) 
Tecnica: desenho/pintura a nanquim 
Suporte: papelcartao 
Valor cromatico: preto 

Figura 3 
Data: [ca. 1944] 
Tftulo: [A morte e a forca em Cobra Norato] 
Dimensao: 12,5 x 16,5 em (mancha) 
Tecnica: desenho/pintura a nanquim 
Suporte: papel cartao 
Valor cromatico: preto 

Figura 4 (4.1, 4.2) 
Data: [ca. 1946] 
Tftulo: FELICIDADE [A pintura dentro da pintura e as figuras escavadas] 
Dimensao: 38,0 x 46,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: pintura a oleo 
Suporte: tela 
Valor cromatico: colorido 

Figura 5 a, b. (5.1,5.2) 
Data: [ca. 1946] 
Tftulo: [A escada e a menina no patamar] 
Dimensao: 27,0 x 20,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: pintura a oleo 
Suporte: tela 
Valor cromatico: colorido 

Figura 6 
Data: [ca. 1946] 
Tftulo: [Menina triste/colega de escola] 
Dimensao: 66,0 x 57,1 em (folha/mancha) 
Tecnica: pintura a oleo 
Suporte: papel pardo 
Valor cromatico: preto, marrom, magenta, cor de pele, verde, azul claro e escuro, amarelo e laranja. 
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Figura 7 
Data: [ca. 1948] 
Titulo: [origem de OUT] 
Dimensao: 16,2 x 22,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite (croquis) 
Suporte: caderno (papel sulfite) 
Valor cromatico: grafite 

Figura 8 
Data: [ca. 1948] 
Titulo: [origem de OUT] 
Dimensao: 16,2 x 22,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite (croquis) 
Suporte: caderno (papel sulfite) 
Valor cromatico: grafite 

Figura 9 
Data: [ca. 1948] 
Titulo: 0 ASFALTO 
Dimensao: 16,2 x 22,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite (croquiS) 
Suporte: caderno (papel sulfite) 
Valor cromatico: grafite 

Figura 10 
Data: 1949 
Titulo: 0 ASFALTO 
Dimensao: 44,0 x 54,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: pintura a oleo 
Suporte: tela 
Valor cromatico: preto, marrom, amarelo, verde, branco 

Figura 11 
Data: [ca. 1948- 49] 
Titulo: [Choupana com barco, arvores e bananeiras] 
Dimensao: 24,5 x 37,2 em (folha/mancha) 
Tecnica: "desenho escavado" de pintura a nanquim 
Suporte: papelcartao 
Valor cromatico: preto 

Figura 12 
Data: [ca. 1948- 49] 
Titulo: [Ranchinho, Choupana e palmeiras] 
Dimensao: 25,6 x 32,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: "desenho escavado" de pintura a nanquim 
Suporte: papel cartao 
Valor cromatico: preto 

Figura 13 
Data: [ca. 1948- 49] 
Titulo: [Casa, arvores e varal com roupas] 
Dimensao: 24,0 x 37,5 em (folha/mancha) 
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TE!cnica: "desenho escavado" de pintura a nanquim 
Suporte: papel cartao 
Valor cromatico: preto 

Figura 14 
Data: [ca. 1951] 
Tftulo: [Casarios de sao Sebastiao] 
Dimensao: 27,0 x 34,7cm (folha/mancha) 
Tecnica: "desenho escavado" de pintura a nanquim 
Suporte: papel cartao americano Ross-Board/Scratch Board [1958?] 
Valor cromatico: preto 

Figura 15 
Data: [ca. 1951] 
Tftulo: [Mulata nua] 
Dimensao: 44,5 x 32,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com caneta esferografica 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: azul 

Figura 16 
Data: [ca. 1951] 
Tftulo: [Mulata com a mao no rosto] 
Dimensao: 44,5 x 32,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com caneta esferografica 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: azul 

Figura 17 
Data: [ca. 1951] 
Tftulo: [Mae sem rosto e filho no colo] 
Dimensao: 44,5 x 32,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: grafite 

Figura 18 
Data: [ca. 1951] 
Tftulo: [Mae com urn filho e 2 filhas] 
Dimensao: 44,5 x 32,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: grafite 

Figura 19 
Data: [ca. 1951] 
Tftulo: [dois rostos e menina trombuda] 
Dimensao: 44,5 x 32,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com carvao 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: pre to 

XVIII 



Figura 20 
Data: [ca. 1952] 
Tftulo: [Menina com la~o de fita e cabelos curtos] 
Dimensao: 44,5 x 32,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: grafite 

Figura 21 
Data: [ca. 1953] 
Titulo: [Auto retrato] 
Dimensao: 66,2 x 48,0 em (folha); 58,5 x 41,0 em (mancha) 
Tecnica: desenho com lapis grafite 
Suporte: papel sulfite 
Valor cromatico: grafite 

Figura 22 
Data: 1954 
Titulo: [Mulher com caba~a/observa~ao de luz e sombra] 
Dimensao: 63,0 x 49,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com carvao 
Suporte: papel pardo 
Valor cromatico: preto 

Figura 23 
Data: [ca. 1953] 
Titulo: [Paine! geometrico] 
Dimensao: 48,4 x 62,0cm (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com carvao 
Suporte: papel pardo 
Valor cromatico: preto 

Figura 24 
Data: [ca. 1954] 
Titulo: [Porto de Silo Sebastiao] 
Dimensao: 50,0 x 65,0cm (folha/mancha) 
Tecnica: pintura encaustica 
Suporte: papel canson pardo 
Valor cromatico: preto, tons: ocres, azuis, magentas, cinzas e verdes 

Figura 25 e 26 
Data: 1955 
Titulo: MALE [I e II - Fazenda Sao Francisco] 
Dimensao: 25,5 x 18,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: pintura Iavis 
Suporte: papel aquarela 
Valor cromatico: preto 

Figura 27 
Data: [ca. 1953] 
Titulo: [0 cavalo e as arvores] 
Dimensao: 13,0 x 18,0 em (folha/mancha) 
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Tecnica: pintura Iavis 
Suporte: papel aquarela 
Valor cromatico: preto e verde 

Figura 28 
Data: [ca. 1953] 
Titulo: [A baleia mondrianica] 
Dimensao: 14,8 x 19,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: pintura Iavis 
Suporte: papel aquarela 
Valor cromatico: colorido 

Figura 29 
Data: [ca. 1953] 
Titulo: [Paine! geometrico com lua crescente] 
Dimensao: 41,8 x 70,4 em (folha); 15,0 x 55,5 em (mancha) 
Tecnica: pintura Iavis 
Suporte: papel aquarela 
Valor cromatico: preto, azul, verde e branco do papel 

Figura 30 
Data: [ca. 1953] 
Titulo: [Vista e fabricas de Sao Paulo] 
Dimensao: 41,8 x 70,4 em (folha); 15,0 x 55,5 em (mancha) 
Tecnica: pintura Iavis 
Suporte: papel aquarela 
Valor cromatico: preto, vermelho carmim, verde agua, azul, branco do papel 

Figura 31 
Data: 1955 
Titulo: [Primeira gravura de Maria e o instrumental] 
Dimensao: 19,5 x 11,5 em (mancha) 
Tecnica: linoleogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 32 
Data: 1955 
Titulo: [Bicicleta] 
Dimensao: 13,5 x 16,0 cm(mancha) 
Tecnica: linoleogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 33 a, b, c 
Data: 1955 
Titulo: [As luas] 
Dimensao: 22,0 x 5,0 cm(mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. Prova de estado: E1, E2 e E3 
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Suporte: papel arroz 
Valor eromatico: P.B. 

Figura 34 
Data: [ca. 1955] 
Titulo:[A mulher e a flor] 
Dimensao: 47,0 x 66,0 em(folha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Apresenta<;ao em forma de triptieo: 
I) [Constru<;ao da mulher/espa<;o vazio] 
Dimensao: 30,5 x 17,0 em (maneha) 
Valor cromatieo: azul e verde 
II) [Constru<;ao da mulher/linhas] 
Dimensao: 31,0 x 15,0 em (maneha) 
Valor cromatieo: P.B. 
III) [Construc;ao da mulher/eores] 
Dimensao: 33,5 x 13,5 em (maneha) 
Valor eromatieo: preto, castor, verde, vermelho empregada: preto 

Figura 35 
Data: 1955 
Titulo: SONHO VEGETAL 
Dimensao: 35,6 x 45,0 em (folha); 18,0 x 21,0 em (maneha) 
Tecniea: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatieo: verde 

Figura 36 
Data: 1956 
Titulo: Sem titulo [Paisagem vegetal e a origem da TROP!cALIA] 
Dimensao: 66,0 x 45,3 em (folha); 48,3 x 31,0 em (mancha) 
Teenica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 37 
Data: [ca.1956] 
Titulo: Sem titulo 
Dimensao: 17,0 x 13,5 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatico: P.B. 

Figura 38 
Data: [ca. 1955] 
Titulo: Sem titulo [origem da escultura m6vel PAGINAS] 
Dimensao: 21,0 x 10,5 em (mancha) 
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Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 39 
Data: [ca. 1955] 
Tftulo: Sem tftulo 
Dimensao: 21,5 x 14,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 40 
Data: [ca. 1955] 
Tftulo: [Figuras geometricas delimitadas por linhas/Nuan<;;as na impressao] 
Dimensao: 60,55 x 33,2 em (folha); 49,5 x 29,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 41 
Data: [ca. 1955] 
Tftulo: [Entrada de luz e figuras geometricas delimitadas por vazios] 
Dimensao: 60,5 x 43,7 em (folha); 49,5 x 29,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 42 
Data: [ca. 1955] 
Tftulo: PAISAGEM URBANA 
Dimensao: 17,0 x 40,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. I Prova V 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 43 
Data: [ca. 1955] 
Tftulo: Sem Titulo 
Dimensao: 17,0 x 33,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 44 
Data: 1956 
Tftulo: Sem Titulo 
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Dimensao: 45,0 x 35,0 em (folha); 20,0 x 14,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. Prova de estado: E1 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 45 
Data: ca. 1956 
Titulo: [Tres luas/ a Forma, o Urbano e o Vegetal] 
Dimensao: 45,0 x 35,0 em (folha); 20,0 x 14,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: vermelho, azul clara e escuro e castor 

Figura 46 
Data: [ca. 1955- 56] 
Titulo: sem titulo 
Dimensao: 22,0 x 17,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 47 
Data: [ca. 1955- 56] 
Titulo: sem titulo 
Dimensao: 22,0 x 17,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 48 
Data: [ca. 1956] 
Titulo: [a Forma, o Urbano e o Vegetal] 
Dimensao: 45,6 x 60,0 em (folha); 30,6 x 33,4 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: verde, azul e vermelho. 

Figura 49 
Data: [ca. 1957] 
Titulo: Sem Titulo [Mulher deitada] 
Dimensao: 15,0 x 34,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor crom<3tico: P.B. 
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Figura 50 
Data: 1958 
Titulo: Sem titulo 
Dimensao: 25,0 x 21,5 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 51 
Data: 1958 
Titulo: V6rtice [0 instrumental da xilo eo movimento concentrico] 
Dimensao: 78,0 x 63,0 em (folha); 52,5 x 39,8 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 1 EIB 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 52 
Data: 1958 
Titulo: Sem titulo [0 instrumental da xilo e o olhar paisagem] 
Dimensao: 63,0 x 48,2 em (folha); 53,5 x 38,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. I Prova V 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 53 
Data: 1958 
Titulo: PARADE 
Dimensao: 98,0 x 63,5 em (folha); 92,5 x 41,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n .c. 1 Prova 616 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 54 
Data: 1958 
Titulo: SEARCH OF LIGHT [origem de SAPPHO] 
Dimensao: 98,0 x 55,5 em (folha); 97,5 x 34,3 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. I Prova VI 
Suporte: papel arroz com textura 
Valor cromatico: vermelho 

Figura 55 
Data: 1958 
Titulo: BETRAYED EVOLUTION 
Dimensao: 13,0 x 30,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
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Valor eromatieo: P.B. 

Figura 56 
Data: 1958 
Titulo: RESTRAINED HOPE 
Dimensao: 12,5 x 3,4 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: P.B. 

Figura 57 
Data: 1958 
Titulo: SUPERIMPOSED cmES [a partieipa<;ao do "vazio" da folha na eomposi<;ao] 
Dimensao: 45,0 x 61,5 em (folha); 37,0 x 37,5 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. I Prova N 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: preto, bege eseuro 

Figura 58 
Data: 1958 
Titulo: SPANNING LIGHTS 
Dimensao: 21,0 x 46,0 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. I Prova IV 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: P.B. 

Figura 59 
Data: 1964 
Titulo: SONHOS DE MARIA 
Dimensao: 40,0 x 20,5 em (folha); 18,0 x 10,6 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura (para ilustra<;ao) 
Tiragem: 8110 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: P.B. 

Figura 60 
Data: 1964 
Titulo: OU ISTO OU AQUILO 
Dimensao: 40,0 x 20,5 em (folha); 30,0 x 9,5 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura (para ilustra<;ao) 
Tiragem: 7110 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P. B. 

Figura 61 
Data: 1967 
Titulo: AGUIA 
Dimensao: 102,0 x 155,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
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Tiragem: 7/10 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: preto e vermelho 

Figura 62 
Data: 1969 
Titulo: HEROIKA 
Dimensao: 187,0 x 102,0 em (mancha) 
TE§cnica: xilogravura 
Tiragem: 7/10 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: preto, marrom e vermelho 

Figura 63 
Data: 1970 
Titulo: SALADA DO TERROR 
Dimensao: 235,0 x 102,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: 7/10 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: preto, vermelho e marrom 

Figura 64 a, b, c, d 
Data: 1960- 1971 
Titulo: [Escritos de Maria Bonomi] 
Catalogo: Xilografias de Maria Bonomi. MAM- Rio de Janeiro, RJ, 1971 

Figura 65 
Data: 1970 
Titulo: TIRADENTES 
Dimensao: 74,0 x 53,6 em (folha/mancha) 
Tecnica: serigrafia [cartaz Posterland, Moema, Sao Paulo] 
Texto: 
"Eie era o alferes Tiradentes 
enforcado naquela pra~a: 
muitas coisas nao se compreendem 
Tudo se esquece 
0 tempo passa ... " 
MEIRELLES, Cecma. Romanceiro da inconfidencia. In: Romance LXIV. s.n.t. 
Tiragem: 27/1000 
Suporte: papelcanson 
Valor cromatico: preto, verde claro, cinza, vermelho, branco do papel 

Figura 66 
Data: 1970 
Titulo: REDEMOINHO 
Dimensao: 73,0 x 53,0 em (folha) 
Tecnica: serigrafia [cartaz Posterland, Moema, Sao Paulo] 
Texto: 
"Povo na pra~a 
voragens que se desatam, 
redemoinhos iguais," 
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CABRAL DE MELO, Joao. 
Tiragem: 108/1000 
Suporte: papel canson 
Valor cromatico: preto, rosa, vermelho, cinza, bra nco do papel 

Figura 67 
Data: 1971 
Tftulo: REQUIEM [Homenagem ao pai] 
Dimensao: 100,0 x 70,0 em (folha); 78,4 x 51,2 em (mancha) 
TEknica: litogravura 
Tiragem: 18/20 
Suporte: papel litografico 
Valor cromatico: preto e marrom 

Figura 68 
Data: 1974 
Titulo: CHINA II 
Dimensao: 44,5 x 21,8 em (folha); 31,0 x 15,0 em (mancha) 
TEknica: xilogravura 
Tiragem: n.c./Prova estagio 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: cinza e bege claro 

Figura 69 
Data: 1974 
Tftulo: NEXUS [Escada tridimensional com 5 degraus] 
Dimensao: 70,0 x 59,5 em (folha); 53,0 x 39,6 em (mancha) 
Ttknica: litogravura 
Tiragem: n.c. I P.A. 
Suporte: papel litografico 
Valor cromatico: roxo, vermelho, ocre e castor 

Figura 70 
Data: 1975 
Titulo: [Transamaz6nica e China] 
Tecnica: desenho e anota~6es (fichario de Maria Bonomi, 1973-75) 

XXVII 

Catalogo: Galeria Cosme Velho, sao Paulo, SP, 1975; Galeria Bonino, Rio de Janeiro, RJ, 1975; Galeria 
Oscar Seraphico, Brasnia, DF, 1975. 
*Fonte: MAC-USP 

Figura 71 
Data: 1975 
Tftulo: [Transamaz6nica e China] 
Tecnica: desenho e anota~6es (fichario de Maria Bonomi, 1973-75) 
Catalogo: Galeria Cosme Velho, sao Paulo, SP, 1975; Galeria Bonino, Rio de Janeiro, RJ, 1975; Galeria 
Oscar Seraphico, Brasilia, DF, 1975. 
*Fonte: MAC-USP 

Figura 72 
Data: 1975 
Tftulo: [Transamaz6nica e China] 
Tecnica: desenho e anota~6es (fichario de Maria Bonomi, 1973-75) 
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catalogo: Galeria Cosme Velho, Sao Paulo, SP, 1975; Galeria Bonino, Rio de Janeiro, RJ, 1975; Galeria 
Oscar Seraphico, Brasfiia, OF, 1975. 
*Fonte: MAC-USP 

Figura 73 
Data: 1975 
Titulo: [Transamaz6nica e China] 
Tecnica: desenho e anotat;oes (fichario de Maria Bonomi, 1973-75) 
Catalogo: Galeria Cosme Velho, Sao Paulo, SP, 1975; Galeria Bonino, Rio de Janeiro, RJ, 1975; Galeria 
Oscar Seraphico, Brasfiia, OF, 1975. 
*Fonte: MAC-USP 

Figura 74 
Data: 1978 
Titulo: INFANCIA DA ARVORE, COMO ANTES ... 
Dimensao: 64,5 x 56,5 em (folha); 59,0 x 41,0 em (mancha) 
Tecnica: litogravura 
Tiragem: n.c. I P.I. 
Versao: V.A. 
Suporte: papel litografico 
Valor cromatico: castor, laranja e preto 

Figura 75 
Data: 1986 
Titulo: SALVEM AS BALEIAS 
Dimensao: 56,0 x 56,0 em (folha); 19,8 x 39,8 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: 45/50 
versao: V.A. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: preto, marrom, cinza 
*Acervo pessoal 

Figura 76 
Data:1986 
Titulo: SAPPHO 
Dimensao: 235,0 x 102,0 cm(mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: 20 exemplares 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: preto, vermelho, verde e laranja [principais] 

Figura 77 
Data: 1992 
Titulo: PICHADORES 
Dimensao: 78,5 x 53,3 em (folha); 29,6 x 12,2 em (mancha 1), 12,4 X 29,5 em (mancha 2), 29,7 x 12,4 
em (mancha 3) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: 15/30 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: violeta 



Figura 78 
Data: 1993 
Titulo: 0 PENTE 
Dimensao: 102,0 x 265,0 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: grafite, castor e marrom 

Figura 79 
Data: s.d. 
Titulo: MARIA E 0 PENTE 
Credito: Luiz Monforte 
Dimensao: 12,0 x 18,0 em (folha) 
Tecnica: fotografia 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 80 
Data: s.d. 
Foto: [Maria e Jose Carlos na impressao de FORMA] 
Credito: Elaine Eiger 
Dimensao: 23,0 x 14,5 em (folha original) 
Tecnica: fotografia 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 81 a, b, c, d 
Data: 1993 
Titulo: A FORMA 
Dimensao: 250,0 x 102,0 em (folha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: azul (tonalidades variantes)/ verde e lilas/ rosa e cinza/ ocre e cinza 

Figura 82 
Data: 1994 
Titulo: MARIA BON OM! "VERSUS" TROPic:fi.LIA 
Credito: Elaine Eiger 
Dimensao: 18,0 x 24,0 em (folha original) 
Tecnica: fotografia 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 83 a, b 
Data: S.d. 
Titulo: [com os tacos de TROPic:ALIA] 
Dimensao: 3D variavel 
Tecnica: Instala<jio 
Valor cromatico: colorido 

Figura 84 
Data:1993- 1995 
Titulo: TROPic:fi.LIA 
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Dimensao: 205,0 x 102,0 cm(mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: 20 exemplares [Versoes: I- VII] 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: preto, verrnelho, verde e laranja [principals] 

Figura 85 
Data: 1995 
Foto: [TROPicALIA PARillURA] 
Dimensao: 17,5 x 26,5 em (folha) 
Tecnica: fotografia 
Valor cromatico: colorido 

Figura 86 
Data: 1996 
Titulo: Sem titulo 
Dimensao: 23 x 16 em (folha/mancha) 
Tecnica: c6pia digital 
Suporte: papel sulfite 

XXX 

Projeto: capa de livro: AUN, Frederico & BEVILACQUA, Ruy. Manual de cirurgia. sao Paulo, E.P.U. s.d. 
Valor cromatico: cinza e preto 

Figura 87 
Data: 1996 
Titulo: [Mao e pata] 
Dimensao: 19,3 x 39,5 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com caneta heliografica 
Suporte: papel vegetal 
Projeto: capa de livro: AUN, Frederico & BEVILACQUA, Ruy. Manual de cirurgia. Sao Paulo, E.P.U. s.d. 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 88 
Data: 1996 
Titulo: [Rosa e Joao] 
Dimensao: 31,5 x 19,7 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com caneta heliografica 
Suporte: papelvegetal 
Projeto: capa de livro: AUN, Frederico & BEVILACQUA, Ruy. Manual de cirurgia. Sao Paulo, E.P.U. s.d. 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 89 
Data: 1996 
Titulo: [Joana] 
Dimensao: 31,2 x 14,0 em (folha/mancha) 
Tecnica: desenho com caneta heliografica 
Suporte: papelvegetal 
Projeto: capa de livro: AUN, Frederico & BEVILACQUA, Ruy. Manual de cirurgia. sao Paulo, E.P.U. s.d. 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 90 
Data: 1996 
Titulo: MEDUSA 



Dimensao: 70,0 x 70,0 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: preto 

Figura 91 
Data: 1996 
Titulo: MEDUSA 
Dimensao: 70,0 x 70,0 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: verde 

Figura 92 
Data: 1996 
Titulo: MEDUSA 
Dimensao: 70,0 x 70,0 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: vermelho, preto, azul 

Figura 93 
[Mini print] 
Data: 1997 
Titulo: ORFEA 
Dimensao: 15,0 x 20,0 em (folha), 14,0 x 14,0 em (maneha) 
Teeniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: vermelho 

Figura 94 
[Mini print] 
Data: 1997 
Titulo: PORT-ROYAL 
Dimensao: 15,0 x 20,0 em (folha), 14,0 x 14,0 em (maneha) 
Ttkniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
Valor eromatieo: roxo e vermelho 

Figura 95 
[Mini print] 
Data: 1997 
Titulo: TALIA 
Dimensao: 15,0 x 20, em (folha); 14,0 x 16,0 em (mancha) 
Tecniea: xilogravura 
Tiragem: n.e. 
Suporte: papel arroz 
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Valor cromatico: verde e vermelho 

Figura 96 
[Mini print] 
Data: 1997 
Titulo: TEMPESTADE 
Dimensao: 18,0 x 18,0 em (folha); 9,2 x 10,4 em (mancha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: bege, castor e marrom 

Figura 97 
Data: 1997 
Titulo: IRONICA- OUT 
Dimensao: 100,0 x 70,0 em (folha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 98 
Data: 1997 
Titulo: IRONICA - IGNORAMUS 
Dimensao: 100,0 x 70,0 em (folha) 
Tecnica: xilogravura 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 99 
Data: 1997 
Titulo: [Arvore- Sub tegmine fagi] 
Dimensao: 7,0 x 12,0 em (mancha na edi<;ilo) 
Tecnica: xilogravura para ilustra<;ao do livro: Espumas flutuantes 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 100 
Data: 1997 
Titulo: [Mulher- 0 tonel das Danaides] 
Dimensao: 8,0 x 11,0 em (mancha na edi<;ao) 
Tecnica: xilogravura para ilustra<;ao do livro: Espumas flutuantes 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P .B. 

Figura 101 
Data: 1997 
Titulo: [Mulheres- Os anjos da meia-noite] 
Dimensao: 7,0 x 11,0 em (mancha na edi<;ao) 
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Tecnica: xilogravura para ilustra<;ao do livro: Espumas flutuantes 
Tiragem: n.c. 
Suporte: papel arroz 
Valor cromatico: P.B. 

Figura 102 
Data 1998 
Tftulo: CONSTRU(jiO DE SAO PAULO 
Dimensao: 3D 
Tecnica: paine! em relevo 
Material: concreto 
Arte publica: Esta<;ao metro Jardim Sao Paulo 

Figura 103 
Data: 1998 
Tftulo: OS Sffi HORIZONTES DO HOM EM 
Dimensao 480,0 x 440,0 em 
Ttknica: instala<;ao 
Material: vidro, areia, sal, carvao, argila, cimento, terra 
Local: III Bienal Barro de America, Venezuela e Brasil, 1998 
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