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Dedico este trabalho a memoria do meu amigo, orientador e professor Renata Cohen. 

"Ate logo, ate logo, companheiro, 

Guardo-te no meu peito e te asseguro: 0 nosso afastamento passage ira 

i sinal de um encontro no filturo. 

Adeus, amigo, sem miios nem palcwras. 

Niio far;as um sobrolho pensativo. 

Se morrer, nesta vida, niio e novo, tampouco ha novidade em estar vivo. "
1 

Maiakovski 

1 Poema A Sierguei Iessienin. poeta dos camponeses russos. Iessienin suicidou-se, cortando os pulsos num quarto de 

hotel, em Leningrado. Casou-se muitas vezes, uma de las foi com Isadora Duncan. Tradu9iio de Augusto de Campos. 

Poemas Maiakovski Coleyao. Signos, ed. Perspectiva. autoria de Haroldo e Augusto de Campos e Boris 

Schnaiderman. 
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RESUMO DA PESQUISA 

Esta pesquisa propos o estudo da expressao da feminilidade2 em instala9oes e 

performances realizadas por artistas mulheres, no periodo de 1990 a 2004, que utilizaram 

o corpo feminino como suporte, meio, tema, ou como ponto de partida para a realiza<;:ao 

de seus trabalhos artisticos, abordando as areas da identidade feminina e dos 

enfrentamentos sociais, sexuais, cultnrais e politicos, relativos a feminilidade. 

0 estudo tratou da representa9ao cultural contempori\nea da feminilidade, com o 

objetivo de refletir sobre a importi\ncia da produ<;:ao artistica feminina para a sociedade, 

de buscar referencias para o desenvolvimento de uma linguagem artistica propria nos 

campos da instala<;ao e performance, alem de de intentar contribuir para ampliar a escassa 

bibliografia em lingua portuguesa nesses campos referente a essa tematica. 

2 Feminllidade- [De femil + i +dade] S.F. Qualidade, canlter. modo de ser. pensar ou viver prOprio da mulher. F. A Buarque 

de I-Io!anda Novo Diciom'!.rio da Lingua Portuguesa. 2a Ed. Nova Fronteira S.A 1986 R.I. 
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ENTRAN<;;:A 

E MANHA AINDA 

0 SONHO E INFINITO 

SERMULHER. 

SENTIR A FOR<;:A E 0 PODER DO SANGUE QUE PONTUA 0 TEMPO, A VIDA, OS CICLOS, AS 

LUAS. PERCEBER 0 MUNDO DE UMA FORMA INTUITIV A. SER MULHER ME PERMITIU VIVER 

UMA EXISTENCIA ENCANTADA, REPLETA DE AMOR, DAN(:A, DOR E MISTERIO. AQUI 

COMPARTILHO MEU CONHECIMENTO. 

"A SERVI<;:O DE QUE VOcE COLOCA 0 SEU DOM?" 
3 

ESTE ESTUDO E PARTE DE UM LONGO PROCESSO DE PESQUISA E DE VIDA. UM LONGO 

PROCESSO DE TRANSFORMA<;:OES. 0 CONHECIMENTO NOS TRANSFORM A A MEDIDA QUE 0 

INCORPORAMOS. UMA SERlE DE NASCIMENTOS E MORTES, SEM ACEITA<;:OES PACiFIC.>\S. A 

ARTE, EU FA<;:O COM 0 QUE TENHO A MAO: FELICIDADE, DOR, AMOR ... PORQUE PRECISO, 

TAL VEZ SO POSSA ME ENTENDER QUEM VIVE ISSO, ALGUMAS COISAS SO AS ENTENDEMOS 

QUANDO PASSAM POR NOSSA CARNE. 

MUITAS VEZES NAO FOI FACIL, E ME PERDI EM MEUS LABIRINTOS. MAS E PRECISO 

PRODUZIR APESAR DAS ADVERSIDADES, VENCER 0 MEDO E TOMAR A PALA VRA. 

-N4o f"EJO SO ESCURO! 

-N!NGI.A':M LHE DEU NE:\HCJ!.4 LLZ EM SLAS LOVGAS V/..JG£.1vS? 

SI.\I RESPONDEU, -H4S USEI-A PARA DUTRA CO/SA. 

-ISSO Elv£4 C. 

-0 QUE VOCE ME ACONSELHA? 

-TER.4 DE TRAB..fLHAR :\'0 ESCURO. 

SEI QUE ME SOBRA IMAGINA<;:AO E ME FAL TAM RECURSOS, E NAO E QUASE SEMPRE ASSIM 

PARA OS ARTIST AS? MAS, ACREDITO NA AURORA DAS POSSIBILIDADES, POR !SSO PRATICO 

UMA ESPIRITUALIDADE MILIT ANTE E BUSCO UMA ARTE ENGAJADA NA COLABORA<;:AO 

PARA UM MUNDO MELHOR. 

MULHERES, COBRAS, CORUJAS, ARVORES 

MULHERES, MULHERES, MULHERES GRA V!DAS ... 

DESENHOS, ESCUL TURAS, GRA VURAS, P!NTURAS, PERFORMANCES, !NSTALA(:OES ... 

OS TEMAS SE REPETEM ... 

FERTILIDADE 

3 Referenda it pergunta repetida pela performer brasileira Denise Stoklos em livros e pe9as. 
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Do CAMINHO 

" .. . seguiu as figuras radiantes ao Iongo do caminho 

- e ele podia jurar que niio havia caminho a/gum ali, 
-" ,4 

- momentos atras. 

Esta investigac;ao teve infcio com uma pesquisa de iniciac;iio cientifica, que 

realizei no final da minha graduac;iio sob a orientac;iio da Professora Lygia Eluf e do 

Prof. Dr. Renato Cohen, com financiamento do CNPq. Neste primeiro estudo busquei, 

atraves dos meios da instalac;iio e da performance, expressar o meu olhar sobre o 

aspecto sagrado da feminilidade, algo que foi esquecido, em minha opiniiio, por muitos 

de nos, mulheres e homens. 

FERROVIARIO. JUNDIAf, SP, 2001 

Parti, nesta pesquisa de mestrado, das seguintes obras de arte: instalac;oes e 

performances elaboradas por artistas mulheres, no momento recente (entre 1990 e 

2004), que utilizam o corpo feminino como suporte, meio, tema, ou como ponto de 

partida para a realizac;iio de seus trabalhos artfsticos, abordando as areas da identidade 

feminina e dos enfrentamentos culturais, politicos, sociais e sexuais relati vos a 

feminilidade. 

4 BRADLEY, Marion Zimmer, 1930- A filha da noite I Marion Zimmer Bradley; [tradU<;ao: Marcos Roma Santa], 

Rio de Janeiro: Imago, 1987. 174p.; pg.51. 
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Utilizei urn vasto material para a investiga9ao e analise dessas obras de arte, 

frequentei o maior numero possivel de performances, exposi9oes e instala9oes. 

Contudo, nem todas essas obras puderam ser observadas pessoalmente, muitas delas 

tive contato por meio da rede telematica e de livros, o que exigiu-me uma postura 

sensivel e de atenyao redobrada, ja que as instala9oes e performances sao obras que 

trabalham com linguagens hibridas e sensoriais e que tern maior alcance em nosso 

interior quando podemos contempla-las de perto. 

0 processo de pesquisa envolveu uma serie de oito entrevistas realizadas em 

video digital com artistas brasileiras, o que resultou em urn video de 20 minutos que 

acompanha este compendia e possibilita ao leitor urn contato maior com as obras e suas 

criadoras. 0 processo de realizayao das entrevistas foi extremamente prazeroso; 

conbecer as artistas e seus universos deu uma grande riqueza, nao s6 para este estudo, 

mas tambem para a minba propria vida. 

Como sou artista plastica e pesquisadora, considerei fundamental ressaltar o 

encontro dessas duas qualidades profissionais, trazendo tambem para dentro da pesquisa 

meu olhar como criadora, tanto de perfonnances e instala9oes como de diversos outros 

desdobramentos artisticos no campo da expressao da feminilidade, portanto esta 

pesquisa e te6rica, de campo e pratica e sen objetivo e a busca do sentido destas 

praticas. 
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APRESENTAc;;:Ao 

ENTRAN<;:A. Abertura poetica. 

0. Do CAMINHO. Apresentas:ao do percurso academico percorrido, e que me 

trouxe ao ponto de partida desta pesquisa. 

1. INTRODU<;:AO. Este capitulo apresenta a pesquisa e suas ques!Oes fundamentais 

e situa sua importancia para atualidade. 

2. ARTE? Este capitulo apresenta uma reflexao acerca das artes plasticas 

contemporaneas como linguagem assim como de sua funs:ao social. 

3. OS MEIOS E SEUS DESDOBRAMENTOS. Este capitulo contextualiza OS meios 

expressivos da instalas:ao e da performance. Considero importante a compreensao, por 

parte do leitor, dos aspectos hist6ricos, ideol6gicos e esteticos que envolvem essas 

diferentes linguagens. Pois esta pesquisa principiou na investiga9ao de linguagem e 

transcendeu para urn aprofundamento do conte1tdo abordado pelas artistas nestas 

linguagens expressivas especificas. 

4. ENLACES: A HISTORIA DA MULHER NA HISTORIA DA ARTE. Este capitulo expoe 

o percurso das artistas mulheres na Hist6ria da Arte. Destaca que, ate bern pouco tempo, 

as mulheres nao tinham livre acesso ao mundo profissional, inclusive o mundo 

profissional das artes. 

5. 0 QUE SEM PALAVRAS FALAM. Este capitulo apresenta de forma generalizada 

urn panorama das artistas que trabalham no campo da expressao da feminilidade nas 

artes plasticas contemporiineas. Pontua os temas mais abordados por elas. 

6. UN!VERSOS. Este grande capitulo realiza urn mergulho no universo de treze 

artistas mulheres que trabalham no campo especifico desta pesquisa. Para facilitar a 

Jeitura, este capitulo foi dividido em duas partes: 

6.1 NOVE ARTISTAS BRASILEIRAS. Apresenta a resposta da arte brasileira as 

questoes levantadas nesta pesquisa. Notando que nao escolhi apenas uma artista 

brasileira, por perceber, numa primeira analise, que era importante manter urn conjunto 
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de artistas pelas diferen<;as que elas apresentam entre si, alem de procurar abranger urn 

campo mais amplo da arte brasileira. Num segundo momento, verifiquei que a prodw;:ao 

das artistas brasileiras e consideravelmente menor que a das artistas estrangeiras, como 

tambem e reduzida a produ<;ao bibliognifica a respeito de suas obras. 

6.2 QUATRO ARTISTAS ESTRANGEIRAS. Este texto, dividido em quatro itens, 

apresenta urn pouco da vida e da obra das artistas Louise de Bourgeois, Kiki Smith, 

Marina Abramovic e Rebecca Horn. A escolha das quatro artistas deve-se a alguns 

criterios que nortearam esta parte da pesquisa: 

l.Todas sao reconhecidas pelo seu trabalho (o que tornou a pesquisa possivel, 

atraves das publica<;oes em livros e revistas especializadas entre outros.) 

2.Todas sao artistas que estao vivas, produzindo. Mesmo Louise de Bourgeois, 

que ja esta com quase cern anos, ainda mantem o tradicional encontro com 

artistas, aos domingos, em sua casa em Nova York. 

3.Principalmente, devido 'a postura dessas artistas como mulheres e a rela<;iio de 

suas obras com a feminilidade. 

7. 0 FRUTO DA ARVORE DAVIDA. Este capitulo apresenta a minha trajet6ria como 

artista e a reflexao que desenvolvi sobre o meu trabalho a partir desta pesquisa. 

FECHAMENTO. Apresenta urn encerramento poetico da pesquisa. 
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1. lNTRODUc;;:AO 

"No pacta das gerar;oes nao e suficiente 

retribuirmos a quem nos deu; 

precisamos passar a diante. " 

Karl Otto Hondric5 

Acredito ser do interesse de homens e mulheres o estudo da expressao artistica 

contemporanea realizada por mulheres, sobre o vasto universo que envolve 'Ser 

Mulher'. E importante esclarecer que nao e minha inten<;:ao defender uma posi-;:ao 

feminista, mas sim, mostrar urn pouco do que as mulheres expressam sobre sua 

condi<;:ao no mundo, atraves de urn olhar existencialista sobre a importancia dessa 

produ<;:ao artistica para a sociedade. 

Aqueles que buscam urn aprofundamento de sua experiencia como seres 

humanos podem encontrar uma orienta<;:ao essencial na grande riqueza das imagens 

criadas pelas mtistas. Essa investiga-;:ao da expressao artistica da feminilidade6
, do olhar 

da mulher sobre si mesma, pode acrescentar algo valoroso, pois finalmente, depois de 

milenios de representa-;:oes idealizadas, sedutoras ou animalizadas, a mulher busca 

construir a sua imagem e abre ao mundo o seu Ser. Considero, portanto, que o estudo 

das peculiaridades da arte produzida por mulheres artistas e uma tarefa das mais 

necessarias e importantes neste momento da hist6ria, em que as mulheres tern a 

possibilidade de se expressarem com tanta liberdade. 

Por urn Iongo periodo da Hist6ria, houve urn desenvolvimento unilateral da 

cultura patriarcal. Por isso a necessidade da nossa aten9i'io a expressao da feminilidade 

realizada por mulheres, como afinnam as palavras de Erich N eumm1, discipulo de Carl 

G. Jung: "A sociedade ocidental precisa, a qualquer custo, chegar a uma sintese que 

inclua o mundo feminino, igualmente unilateral quando isolado. So mente assim o ser 

5 Karl Otto Hondric, revista Humbold numero 82, pg.08. 

6Feminilidade- [De femil+ i +dade] S.F. Qualidade, carater, modo de ser, pensar ou viver proprio da mulher. F. 

A. Buarque de Ho!anda Novo Dicion<irio da Lingua Portuguesa 2~ Ed. Nova Fronteira S.A. 1986 RJ. 
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hurnano individual poderd desenvolver a totalidade psfquica urgentemente necessaria 

para que o homem ocidental possa estar psiquicamente atento para os perigos que 

amear;:am por dentro e por fora sua existencia ". 7 

Uma sociedade e sadia quando sao sadios aqueles que a constroem. Parece ser 

necessiirio, quando se vive sob a sombra de urn paradigma economico, atentar para o 

fato de que aqui falo da sociedade como espa-;o de convfvio, onde se compartilha a 

Vida, o misterio da existencia. A arte e uma ferramenta que pode contribuir muito para 

o desenvolvimento e a estrutura<;;1io dos indivfduos, homens e mulheres, que compoe a 

sociedade atraves de sen potencial de cura, de reflexiio, de transforma<;;iio social, de 

INSTALA<;AO 'VEREDAS OE LIA CHAIA 

caminho para o auto conhecimento e expressao. 

Pode parecer urn pouco estranho para 

alguns, mas muitos ja perceberam de que forma a 

mulher, a arte e o desequilibrio da nossa 

sociedade estao entrela<,;ados. Faz algum tempo, 

Gilberto Gil escreveu: "Os ultimos anos foram 

rnan·ados pela tornada de consciencia da 

sociedade hurnana dos graves problemas 

ecol6gicos que jd afetam a vida do nosso planeta 

e seus povos e que, rnais drarnaticamente ainda 

passarao a afetar nosso futuro, caso nao se 

chegue, o rnais rdpido possfvel, a novas formas de 

relacionamento entre o homem e a natureza. 

Assim pasta, a situar;:ao exige urna preparar;:ao urgente da hurnanidade para a tarefa, 

principalmente das novas gerar;:oes. "8
. 

Nao e por acaso que a consciencia ecol6gica cresce paralelamente a entrada da 

mulher como urn ser ativo na sociedade. Neste infcio do seculo XXI, nos, as mulheres, 

7 NEUMAM, Erich, A grande Mae- urn estudo fenomenol6gico da constitui<;iio feminina do incosciente. Cultrix, 

SP.pg.l8. 

8 RODRIGUES, Vera Regina, Coordena<;iio.- Muda o Mundo Raimundo! Educa<;ao Ambiental no ensino Msico do 

Brasil. [Brasilia]: WWF, cl996. Texto de introdw;ao do livro, pg. 15. 
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somos praticamente a metade da popula'<iio economicamente ativa. Agora, que o mundo 

jii girou muito, a sociedade precisa que a mulher res gate seu poder, seu pri vilegio de 

estar corporalmente ligada aos ciclos da natureza, e colabore, como coloca Rose Marie 

Muraro, para uma 'revolu'<iio das subjetividades' na qual a competi'<iio seja substitufda 

pelo cuidado. Uma revolu'<iio baseada na etica que "nasce do cuidado, cujo nwdelo 

prinwrdial e o cuidado da mile pelo bebe recem-nascido. Ou ela e radicalmente 

altru{sta ou o bebe ntio resiste nem urn s6 dia sequer. Hoje, a sobrevivencia da especie 

e do planeta estd a exigir esse mesnw altruisnw radical. Ntio sei se conseguirenws nos 

transformar a esse ponto em tempo hdbil. Sinceramente, nao sei - mas, se a utopia ntio 

veneer o sistema, simplesmente seremos todos destruidos. "9 

DETALHE DA INSTALA<;i\.0 DA ARTIST ALIA CHAJA 'VEREDAS', 

TECNICA MIST A, SAO PAULO, 2004. 

9 MURARO, Rose Marie- Textos da fogueira. Brasflia:Letraviva, 2000; pg 155. 
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2. ARTE? 

As vezes escuto meu corpo cantar. 

A linguagem verbal escrita ou falada e baseada em palavras e proporciona a 

abstra9ao das ideias e a comunicavao do pensamento _entre os seres. Mas nem tudo 

podem as palavras traduzir, como esclrace o poeta Rainer Maria Rilke: "As coisas esti'io 

longe de ser todas tao tan give is e diziveis quanto se nos pretenderia fazer crer; a maior 

parte dos acontecimentos e inexprimivel e ocorre num espar;o em que a palavra nunca 

pisou. Menos suscetiveis de expressi'io do que qualquer outra coisa silo as obras de 

arte, seres misteriosos cuja vida perdura, ao lado da nossa, efemera ".
10 

Sentimentos, desejos, sombras. As diversas formas de arte sao mews de 

transforma9ao, canais de expressao do nosso espa9o interne. As artes plasticas, 

especificamente, compoe uma linguagem enigmatica e pessoal, urn sussurro imagetico 

do olho para alma, um rio a margem dos grandes meios de comunica9ao, submerse. 

Que penetra uns e que reverbera em cada urn de forma diferente, que vez ou outra 

germina uma transforma9ao, uma mudan9a do estado de espirito e e nesse memento que 

a arte acontece, quando se da essa comunica9ao, quando um ser humane toea 

profundamente o outro atraves da materia espiritualizada. 

A arte como atividade do espirito fica evidente na forma com a artista polonesa 

Magdalena Abakanowicz produz suas obras. Em seu processo de tradu9ao de uma ideia 

a uma forma, ela ressalta a importancia de nao utilizar nenhuma ferramenta que interfira 

na sua rela9ao com o material com o qual cria suas infinitas series de corpos, ela 

seleciona o material com suas maos que transmitem sua energia a ele. 

A arte e tambem o que ela provoca no outro, e uma forma muito especial de 

dizennos o indizivel, de transmutar a materia em musica, de comunicarmos o nosso 

universo invisivel. Como explicam as palavras da pesquisadora e criadora Bia Medeiros 

10 RILKE, Rainer Maria,- Cmtas a um jovem poeta: A can~.;ao de am ore de m011e do p01ia estandarte Crist6vao 

Rilke- 24 ed. Sao Paulo globo, !996; pg. 2!. 
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sobre essa questao: 'A arte e linguagem, no entanto, linguagem nao codificavel, 

linguagem incompativel com palavras, linguagem irredutivel. As linguagens tem por 

fiou;ao a comunicar;ao0
. A arte e conwnicar;ao nao linguisticab Para Kant, o belo dit 

prazer sem conceitos. Nos diriamos que a arte e comunicat;ao afl·aves de uma 

linguagem sem conceito, proporcionando prazer ou desprazer. E proprio da arte 

produzir afectos e perceptos, diriam Deleuze e Guattari. A arte e comunicat;flo, sem 

conceito, atraves do afecto, sendo a causa deste afecto inexplicavel. Na comunicat;ao 

de afecto nao se distingue precisamente a causa deste afecto, e seu efeito nao e 

limit ado 
11 

'. 

Como linguagem criativa as artes phisticas estao em constante muta9ao. Nada 

esta finito, cada artista imprime sua marca em seu trabalho, criam-se novos suportes, as 

formas tomam-se cada vez mais hibridas, surgem novos modos de explorar antigos 

conceitos, inventam-se novos conceitos, novos meios, mudam-se os paradigmas, 

mudam-se as posturas. E assim como em outras linguagens, a inten9ao expressiva 

original nem sempre se completa na obra, devido, ta!vez, a uma inabilidade tecnica, 

pois nem sempre o artista desenvolve urn c6digo adequado de linguagem. Ou se perde 

em desenvolturas tecnicas vazias de prop6sitos, de presen9a de espirito, que acabam por 

gerar uma obra superficiaL 

Arte, urn substantivo tao curto e simples para significar tao infinito campo. 0 

que e arte? E ciencia? Lazer? Transcendencia? A arte tern forma substancial, ou e urn 

conjunto de ideias relativas a como se percebe o mundo? E urn objeto singular ou algo 

difuso? 

Para muitos artistas a arte nao e uma op9ao, mas uma necessidade, urn 

chamado, e o escape da morte ou da loucura, e o espa<;o para compartilhar o misterio da 

existencia, com toda sua luz e sua sombra. Exorcismo, revolta, alegria, dor, paixao; a 

II Perfonnance em tele-presen9a. 0 corpo em teleprescn9a. paper de Bia Medeiros, fonte: 

http://www.corpos.org/papers/corporificacao.html 

notas do texto: 
a) Lembremos que estamos fa!ando de uma comunica9ao plena de aspecto, de inarticulado (Wittgenstein), de 

indizivel (Barthes). e nao da teoria a lema da pragm8.tica comunicacional (o primeiro Habermas) 
b) No dicionario brasileiro "Novo Diciomirio Aurelio'\ encontramos como quinta defini9ao de "linguagem" o que 

segue: "Tudo que serve para expressar ideias, sentimentos. modos de comportamento, etc. e que exclui o uso da 

1inguagem. u 
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expressao artistica varia conforme o tom de cada arauto, como diz Louise De Bougeois, 

e uma forma de suportar o tormento. Para outros a arte e uma filosofia de vida. Para a 

maioria das pessoas que consomem arte, ela e o espas:o da Verdade, da Etica, urn reduto 

onde ainda ha principios nao corrompidos, onde cada um coloca o melhor de si. E, para 

os artistas, acima de tudo, a arte e uma profissao. 

Madalena Abakanowic nos apresenta a sua visao sobre a arte: ''Eu gostaria de te 

dizer que a arte e a mais inofensiva das atividades humanas. A1as eu de repente me 

lembro que a arte foi algumas vezes usada para propostas propagandist as de sistemas 

totalitarios. Eu tambem gostaria de dizer a voce sabre a extraordinaria sensibilidade 

do artista, mas eu me recorda que Hitler era pintor e Stalin costumava escrever 

sonetos. A arte permanecera a mais surpreendente atividade do fazer, nascida da !uta 

entre a sabedoria e a loucura, entre o sonho e a realidade em nossa mente. Cada 

descoberta cientfjica abre uma porta atJ·as da qual nos nos confi'ontamos com uma 

nova porta fechada. A arte niio soluciona problemas, mas nos conscientiza de sua 

existencia. Ela abre nossos olhos para ver e nossa mente para imaginar ". 
12 

Podemos olhar a arte como uma alquimia se fizermos uma analogia com o 

modus vivendi alquimico, descrito no Mutus Liber, o livro Mudo da Alquimia: "Aquila 

que e ensinado com toda as tetras niio serve. pais tornaria prescindivel a experiencia 

individual da busca, a qual deve mobilizar e agw;ar as fum;i5es superiores do iniciado, 

tais como a intuil;iio, a capacidade de sentir, enjim, a capacidade de p6r-se em sintonia 

e correspondencia com o todo ao seu redor. Alifm disso, cada alquimista deve 

expressar o que encontrou criando as suas pr6prias imagens, met!iforas, a/egorias, de 

modo que o simbolismo de sua obra escrita ou impressa acaba sendo em boa medida, 

inlensamente pessoal- portanto nadafacil de ser captado par quem niio teve a mesmas 

visoes, os mesmos sonhos, as mesmas intuir;i5es ". 

Em nossa sociedade ocidental, a Arte Contemporil.nea, ou seJa, a arte 

oficialmente reconhecida como Arte ocupa urn espaqo elitizado e e melhor 

compreendida por aqueles que tern acesso a urn referencial te6rico, sem o qual muitas 

vezes nao se acessa a sua compreensao. Do mesmo modo muitos eventos artisticos 

12 Madalena Abakamowicz, excerpts (1979-94) from Mary Jane Jacob, pg. 257. 
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alcans:am um circulo de entendidos que se fecha em si mesmo. De modo que nesses 

casos arte nao desenvolve toda a sua pontecial fun9ao sociaL 

Existem agora, como ja houve antes, movimentos que buscam ampliar o alcance 

da Arte, explorando as formas de romper limites, os espa9os nao convencionais e 

linguagens expressivas mais acessiveis ao publico nao iniciado. De fato em 

conseqiiencia de uma estrutura social cada vez mais capitalista, na qual a sensibilidade e 

transformada em objeto de consumo, tudo, inclusive a propria arte, acaba por virar 

tambem mercadoria, perdendo muitas vezes sua razao de ser. 

A arte pode, atraves de suas qualidades, contribuir para pensarmos o modo 

como vivemos. Nesse sentido, a arte nos lembra a religiao, o 'religare', ela nos nutre de 

emo9ao, nos reconecta ao que e essencial a vida, acorda nossos sentidos e nos lembra 

que, alem da infinita miseria e das interminaveis guerras, os seres humanos sabem 

tambem cantar, dan9ar, escrever, pintar, costurar e mais urn tanto de a9oes que 

alirnentam o espirito, sacralizarn a vida, nos dao esperan9a e embelezam a existencia. 

A arte, tal como o mito, pode valer-se de elementos imaginativos e utilizar essas 

imagens como simbolos. Este e o grande feito das artistas cujas obras foram analisadas 

nesta pesquisa: sua capacidade em criar signos que, como os antigos mudras indianos, 

sao c6digos da comunica9ao nao cotidiana, nao verbaL Uma forma de comunica9ao 

que exige tempo, elernento raro nos dias de hoje, urna fala subjetiva e cornplexa que 

muitas vezes nos desafia, permanecendo hermetica e aparentemente sern sentido. 

Procurei, nesta pesquisa, atentar para os discursos, para aquilo que cada artista 

busca expressar atraves de sua obra e de sua atua9ao na sociedade. Nesse contexto, 

procurei entender a arte como a artista que a realiza a entende. Assim como Duchamp 

colocou: "e arte aquila que o artist a diz ser arte ". 

Para Andy Warhol, a arte nao podia deixar de ser tratada como mercadoria, da 

mesrna forma que latas de sopa. Mas pelo que pude observar nesta pesquisa, nao e isso 

que as artistas contemporiineas acreditam ou buscam em seus trabalhos artisticos. A 

maioria das artistas brasileiras entrevistadas nao se sustenta com o seu trabalho artistico, 

rnuitas trabalham em um emprego fom1al que lhes da a garantia da subsistencia e, no 

tempo restante, sao artistas, maes, esposas ... enfim, idealistas. Ou seja, elas financiam a 



propria produ9ao. Fato que indica que essas artistas realizam suas obras por outras 

razoes que nao a financeira. Todas as artistas pesquisadas, inclusive as estrangeiras, 

veem na arte urn espa<;o de transforma<;ao social. 

Ao olhar a produ<;ao dessas artistas como algo que e dito porque precisa ser dito 

e ao olhar para a arte contemporiinea como linguagem, torna-se necessiirio aprender a 

compreender esta 'lingua', praticii-la. 0 fil6sofo norte-americana Arthur C. Danto e a 

te6rica, critica e curadora de arte brasileira Katia Canton apontam que a arte 

contemporiinea e bastante hermetica, sendo necessaria uma inicia<;ao te6rica do seu 

entorno para a compreensao mais refinada da obra. Canton afirma que "A arte modela a 

experiencia humana, alarga o sistema de significar;i'io das coisas, da forma a relar;i'io 

entre sensibilidade e compreensao. Afinal. apreciar e experenciar arte ni'io e apenas 

uma questi'io intuitiva e sensorial, arte implica conhecimento. E os artistas 

contemporaneos instigam nossa capacidade de compreender e refletir sabre o mundo 

que compartilhamos com eles ". 13 

Danto concorda com esta linha de raciocinio: "para chegar a captar o sentido 

da obra de arte e imprescindivel criar um pano de fundo te6rico, uma base de 

informar;i'io cultural, uma atmosfera de teoria m·tistica na qual se pronunciem os 

discursos significantes ''14 
E acrescenta: "a conclusi'io de que o fen6meno artistico, 

mais que um modo de expressao. e um complexo processo conceitual em que o <objeto 

arte> ni'io tem sentido par si so, mas sim a/J·aves da filosofia, da hist6ria e da 

critica "
15 

Como coloca Gillo Dorfles: "Eu sou da opinii'io que se pode com 

fimdamento admitir, tanto no <simbolo> artistico (ou seja. na obra de arte) como no 

simbolo mftico e ritual, a presem;a de um elemento discursivo e mesmo 

conceptualizavel e, consequentemente, <traduzivel> dentro de certos limites ". 16 

13 CANTON. Katia Novissima Ane Brasileira- urn guia de tendencias Ed. lluminuras Ltda. Sao Paulo SP. 2000 .. 

pg.l59 

14 Apud GUASCH, Ana Maria- ElAne Ultimo de Siglo XX- del p6sminimalismo a lo multicultural- Alianza 

Editorial S.A. 2' Ed. 200 I, 597p. il. Pg. 18 

15 Traduyao livre do trecho: ." ( ... ) Ia conclusion de que el fen6meno anistico, mas que urn modo de expression, es 

urn complejo processo conceptual en el que el <objeto ane> no tiene sentido por si noes atraves del tamiz de Ia 

filosofia, Ia hist6ria y Ia critica." Guasch, Ana Maria- ElAne Ultimo de Siglo XX- del p6sminimalismo a lo 

multicultural- Alianza Editorial S.A. 2' Ed. 2001, 597p. il. Pg. 419 

16 DORFLES, Gillo, Novos Ritos, Novos Mitos, Giulio Einaudi Editore, 1965, Ed.70, Lisboa, pg. 46 
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" ... que as minhas imagens tenham poder, sejam mdgicas "
17 

Ana Mendieta 

A arte contemporanea, muitas vezes, nos convida a reflexiio. Como o faz Ana 

Mendieta nos tres auto-retratos que vemos acima. Hoje, essas imagens podem nos 

parecer comuns, mas niio o eram em sua epoca (1970); uma mulher niio era retratada de 

modo niio idealizado, fntimo e livre. 

Johannes Berringer afirma que o corpo, principalmente o corpo feminino, vern 

cada vez mais ocupando urn lugar de destaque na arte atraves de intersecr.;oes com 

discursos engajados em orientar.;iio e identidade sexual, subjetividade, agenciamento e 

polfticas declasse e rar.;a. As representar.;oes do corpo feminino, em particular, tem sido 

o foco de uma critica sofisticada e afiada
18

• Muitas artistas contemporaneas de fato 

fazem do corpo o suporte de urn discurso. 

Corpo, espa9o imenso e mimisculo, onde estamos no mundo. Repleto de 

misterio, traz em sua carne o sentido e o sem sentido da vida e a sombra da morte. Aqui, 

nesta disserta9iio, o corpo e visto como suporte para a arte, e materia prima. Como 

coloca Lucia Santaella: "Niio obstante a sua aparir.;iio constante nas artes do Ocidente, 

nada pode ser compardvel a crescente centralidade do corpo nas artes a partir das 

17 GROSEN!CK, Uta, Mulheres artistas nos seculos XX e XXI, Tract. Carlos Souza de Almeida, Ed. Taschen 

GmbH, Lisboa, 2002, pg.342. 

18 BERRINGER, Johannes- Media & Performance- Along the border pg. 237 
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vanguardas esteticas no infcio do seculo passado. A/em de onipresente no decorrer do 

seculo XX ate hoje, o corpo foi deixando de ser uma representm;ao, um mero conteudo 

das artes, para ir se tornando, cada vez mais, uma questao, um problema que a arte 

vem explorando sob uma multiciplicidade de aspectos e dimensoes que colocam em 

evidencia a impressionante plasticidade e poliformismo humano. E o corpo como algo 

vivo, na sua vulnerabilidade, seu "estar no mundo ", suas transfigurar;oes, que pas sou a 

. d 19 ser mterroga o. 

EU ME PERGUNTO: 0 QUE A ARTE CONTEMPORANEA PROPOE ? 

19 SANTANELLA; Lucia. -0 corpo na Arte: dos ano 1970 a biocibernetica- METACORPOS. Pac;o das Artes SP, 

2003. Textos (ensaios): Lucia Santaella, Nizia Villac;a, Stella Senra, Viviane Matesco, Vitoria Daniela Bousso. 

Realizac;ao: Pa<;o das Artes ECfllJ:l:~~ai!md!l!Al<:rlli!Jmlli!Nlami!a~l:, 2001 
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3. Os M EIOs E sEus oEsoosRAMENTos 

"Certo dia parei para observar as mulheres 

e s6 pude concluir uma coisa: elas nilo scio humanas. 

Scio espWs. Espiiis de Deus, disfarr;adas entre nos. 

Pare para rejletir sabre o sexto-sentido. 

Algwim duvida de que ele exista? ·· 

Luis Fernando Verissimo 

A instalar;iio ou a pe1jormance nao sao a resposta, mas foram o principio da 

minha busca. Sao meios expressivos que trabalham com a experiencia, no sentido de 

vivencia da qual saimos transformados em nos mesmos. Sao os meios pelos quais 

cheguei a essencia desta pesquisa. Muitas artistas contemporaneas escolheram a 

performance, a instalar;iio eo video para se apropriarem e reconhecerem seu corpo, sua 

identidade e construir novas narrativas da experiencia de Ser Mulher. 

As artes phisticas configuram-se como ferramentas da comunica<;iio humana, 

que perrnitem traduzir variaveis ideol6gicas, simb6licas e sociais. Nesse aspecto, a 

Hist6ria da Arte nos mostra que o imaginario feminino foi quase que exclusivamente 

elaborado por homens. Edward Lucie-Smith afirrna que: "Muito da arte feminista foi 

feita nos novas meios, tal como o video. Sendo que grande parte desta consiste em 

instalar;oes e performances". 20 Lucie-Smith ainda releva que trabalhos realizados por 

mulheres tern urn caniter politico e sociol6gico mais acentuado. 

As palavras de Christianne Fricke a respeito da a<;1io das mulheres nas Artes 

Plasticas do seculo XX esclarecem este contexto: "Certamente niio e coincidencia o 

Jato de serem especialmente os homens que consideravam que )a tudo tinha sido dito na 

arte. As artistas conlemporiineas tinham outras coisas para fazer neste estado da 

cultura que, durante muitos milhares de anos, tinha tido seus padroes e conteudos 

quase inteiramente ditados par homens. Agora, as mulheres estavam a dedicar-se a um 

20 LUCIE-SMITH. Edward Artoday Ed. Phaidon, 5! !p. il. London: Phaidon, 2000.pg. !65 
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tema que, ate entao, tinha sido exclusivo dos homens: o retrato de seu proprio sexo. 

Para conseguirem, elas voltaram-se para as novas meios ainda imparciais. "21 

Em sua origem, no campo das artes pliisticas, por volta dos anos setenta, a 

performance e a instalar;ao nasceram do desejo dos artistas de amp liar o campo de ac;ao 

da arte. de estar mais proximo da Vida, menos aprisionado a arte institucionalizada; 

eram obras nao comercializiiveis22
, que participavam de um movimento de !uta contra o 

Sistema da Arte, eram realizadas, muitas vezes, como atos subversivos. Atualmente, 

estes meios expressivos ja estao inseridos no Sistema da Arte, jii sao reconhecidos como 

Arte, valorizados, conceituados e comercializados. 

Renato Cohen coloca em seu livro 'Performance como Linguagem': "0 

trabalho do artista de performance e basicamente um trabalho humanista, visando 

libertar o homem de suas amarras condicionantes, e a arte, dos lugares comuns 

impastos pelo sistema. Os praticantes da performance, numa linha direta com as 

artistas da contracultura, fazem parte de um zfltimo reduto que Susan Sontag (Style of 

Radical Will) chama de "hero is da vontade radical", pessoas que nao se submetem ao 

cinismo do sistema e praticam, a custa de suas vidas pessoais, uma arte de 

transcendencia. "23
. 

A pe1jormance arte, como a entendemos atualmente, come<;ou a ser reconhecida 

como ato artfstico em 1970. Roselee Goldberg, a primeira a escrever um livro sobre a 

hist6ria da performance, em 1979, afirma que a pe1jormance no seculo XX e a hist6ria 

de urn meio expressivo libertiirio, executado por artistas impacientes com as limita<;5es 

das formas de arte estabelecidas: uma forma de expressao artistica que tem a estrutura 

variiivel, comportando infinitas possibilidades em sua realizac;ao e com seu final aberto 

para o acaso. 

Ocorreu nos anos setenta uma mudanc;a da filosofia do artista, que passou a 

olhar com maior aten<;ao o processo de criac;ao da obra de arte, preocupando-se menos 

com o resultado final. Conjuntamente, a relac;ao do artista com o espac;o e com o tempo 

21 FRICKE, Christiane- Arte no Seculo XX- volume II, Ed. Taschen, pg. 577. 

22 E interessante observar que comercializar uma performance era alga irnpens:ivel naquela epoca, atualrnente 

inclusive museus brasileiros compram performances, como o MAM de Sao Paulo (Museu de Arte Contemporanea 

de Sao Paulo) quecomprou a performance da artista Laura Lima. 

23 COHEN, Renata, 'A Performance como Linguagem', Ed. Perspectiva. 2ed. 2004. pg. 45- grifo do autor. 
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nas obras de arte transformou-se. surgiram, nesse momenta da hist6ria, novos conceitos 

como: tempo estendido ou tempo real, que se referem ao tempo do acontecimento, o 

'aqui e agora', assim a arte comec;ou a ser vivida como urn momenta e como urn rituaL 

Viver a arte, essa era e e uma grande questao. 

Obscrvei urn exemplo dessa rela.;:ao da obra de arte com o tempo estendido na 

performance apresentada pela artista brasileira Marcia X, na Manifestac;ao lnternacional 

de Performances, que ocorreu em 2003, em Belo Horizonte24
, na qual a artista, vestida 

de branco, calmamente, teceu horas realizando desenhos de falos, feitos com terc;os 

brancos sobre o chao. Ao final de dois dias de trabalho, ela havia coberto o espac;o de 

toda a sala. Durante sua atuac;ao as pessoas entravam e saiam, nao era urn espetaculo 

linear, narrativo, mas urn ritual simples, Iongo, e seus simbolos nos remetiam ao sexo e 

a religiao. 

Outro conceito relativo a marca da temporalidade nas obras de arte e o conceito 

de tempo retido, que e o tempo inscrito na materia. Esse conceito aparece nas palavras 

da artista Beth Moyses: "0 vestido que ela urilizou no dia do casamento, que ela 

guardou, que ela quis gum·dar aquele momenta. aquele momenta ele esta contaminado 

de felicidade, aquele afeto que existe, aquela felicidade, aquele sentimento. Voce trazer 

para o dia de hoje e voce tentar mudar as coi.ms atrawis disso. resgatando a questcio do 

afeto, resgatando onde e que est a esse afeto ... "25 

A instal(lt;cio e a performance sao meios de enlac;ar, de envolver o espectador e 

acorda-lo para a contemplac;iio, para a percepc;ii.o de urn gesto ou um espac;o extra 

cotidiano. 0 estranhamento, ou seja, a aplicac;ii.o de urn elemento ou de urn gesto que 

cause uma mudanc;a de comportamento no espectador, ou no participante, possibilita a 

criac;ii.o de circunstancias {micas de percepc;ii.o. 

Num primeiro momento da performance arte, a fotografia e o video foram 

utilizados apenas como meios para registrar os eventos, no momento seguinte, as 

perfonnances passam a ser pensadas ja conscientes de sua extensiio e perrnanencia, 

24 Manifesta<;:ao lnternacional de Performances, 2003, Belo Horizonte. promovida pelo CEIA - Centro de 
Experimenta<;:ao e lnforma<;:ao de Arte. 
25 Trecho da entrevista realizada em video com a artista para esta pesquisa no dia 4 de Julho de 2003 na Faap 
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atraves desses me10s que se tornam suportes para certas obras. Atualmente, muitos 

eventos acontecem apenas na rede telemiitica. 

Existe uma extensa discussao sobre o que e performance e o que e 'registro de 

performance'. Em sua tese de doutorado, Regina Melin colocou a seguinte posic;:ao sobre 

a questao: "A reedi<;ao, ou reconstruc;ao de uma Performance ou algumas de suas 

extensoes. como Video-Performance, Tele-Pelformance, Instalac;ao, Video-Instalac;ao. 

assim como a Instaurac;ao, entre outras denominac;oes, sao formas conjugadas e 

derivadas de processos performaticos que na sua origem eram apenas considerados 

tao-somente enquanto ac;iio ao vivo, acompanhada de audiencia. e que niio podiam se 

repetir "
26

• 

Se a presenc;:a do artista e necessaria ou nao, se o video e apenas urn registro da 

performance, ou se a pe1formance foi pensada pelo artista para ser apresentada ao 

publico apenas em fotos, este e urn aspecto que nao pretendo aqui aprofundar. Todo 

esse amplo espectro que permeia a performance e abordado principalmente em rela<;ii.o 

ao seu conteudo, em suas questoes concernentes a feminilidade e a concep<;ao que as 

artistas tern deJa. 

Na contemporaneidade, muitas artistas apresentam suas performances em video, 

trabalham com a retenc;:ao da experiencia, da vivencia da persona, com a documenta<;ii.o 

do efemero como obra de arte. Sao exemplos dessa relac;:ao com o video e a fotografia 

as obras da artista Brigida Baltar, que apresenta ao publico sempre o registro das suas 

a<;oes. 

Com o surgimento das novas tecnologias da comunica<;ii.o e da mudanc;:a de 

postura do artista, outras fonnas de participac;:ao mais elaboradas e ampliadas sao 

proporcionadas ao espectador que nao e mais alguem que estii do !ado de fora da obra, 

contemplando-a passivamente. Cada vez mais, artistas incentivam, em suas obras, 

posturas de vida: Aproprie-se, interfira, tome parte, coloque-se! Relevo que esta forma 

de construc;:ao e recep<;ao da obra de arte tern sua transfom1ac;:ao paralela a uma 

mudanc;:a de mentalidade que esta ocorrendo na sociedade ocidental, que busca cada vez 

26 MELIN. Regina, lncorpora,oes- agenciamentos do corpo no espa10o relacional. Tese de doutorado, abril 2003, 

Comunicas:ao e Semi6tica, PUC/SP, 2003, pg.l27 
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mais incentivar a participa<;iio ativa do cidadao comum no mundo, nos govemos e na 

educas:ao. 

Marvim Carlson, estudioso do tema da performance arte, defende que a 

perfom1ance requer a presens:a fisica do artista e e urn con junto de a<;oes conscientes de 

seu potencial significative, apresentadas como formas de interven<;ilo em espa<;os nao 

tradicionais, em espa<;os do mainstream, como galerias, museus, bienais, ou em espa<;os 

das artes cenicas, como palcos e teatros. 

Ainda segundo Carlson, o reconhecimento de que nossas vidas sao estruturadas 

de acordo com padroes de comportamentos repetidos e socializados coloca a 

possibilidade de que qualquer atividade hurnana possa ser considerada como 

pe!:formance, desde que seja feita com consciencia. De acordo com este pensamento, a 

diferen<;a entre fazer uma as:ao e 'performar' nao esta na ilusao versus vida real, como no 

teatro, mas na consciencia da a<;ao como atitude - nos podemos fazer a<;oes 

inconscientemente, mas quando elas sao conscientes, essa consciencia lhes da a 

qualidade de performance, a qualidade de linguagem. 

Ja Renato Cohen ressalta a diferens:a entre a intervem;ao, o happening e a 

pe1:{ormance: "E importante destacar que, ao contrario do que alguns pensam, existe 

toda uma preparm;ao, as vezes meticulosa, para uma peiformance. 0 que existe de 

'menos preparado' e o que se chama de 'intervenr;ao '. que vem a ser wn ataque a um 

Iugar nao determinado como espa~·o cimico de representar;ao. Mesmo nesses casas, os 

interventores vilo se valer de recursos preliminares desenvolvidos. A 'interve111;ao' 

totalmente espontdnea se aproxima mais do happening do que da peiformance. "
27 

Uma as:ao observada, que fica mais proxima do happening do que da 

pe1:{ormance foi a queima de displays de banca pelo grupo 'A Revolus:ao Nao Sera 

Televisionada', no evento Midia Tatica, que ocorreu na Casa das Rosas em Sao Paulo, 

em Mar<;o de 2003. Essa a<;iio que e, na verdade, uma a<;iio direta e politizada de urn 

grupo de pessoas, e urn tipo de a<;iio que nao envolve grande desenvolvimento tecnico, 

mas, sim, o conceito de arte como mensagem, como tomada de atitude. 

27 COHEN, Renato- Performance como Linguagern-, 2ed. 2004 Perspectiva, pg. I 04.- grifos do autor 
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Na area da antropologia e dos estudos da cultura, as pesquisas sobre o folclore 

tem sido as que, com maior releviincia, contribuiram para os conceitos modernos do 

estudo da perji:Jrmance. Eugenio Barba, importante referencia do teatro antropol6gico, 

em seu livro 'A Arte Secreta do A tor', explora o foco no 'performer' atraves de varias 

culturas. Em seu estudo, ele divide o potencial corporal da cena em tres partes: 

I. 

2. 
~ 

.J. 

Comunica<;iio do conteudo 

Tecnicas virtuosas 

Contextualiza<;iio 

Victor Turner, baseando-se no estudo sobre Ritos de Passagem, realizado em 

1908 por Arnold Van Gennep, ve na performance a fun<;iio de transi<;iio entre dois 

estados culturais: a imagem da pe7formance como uma margem, um espa9o de 

transforma9iio e de negocia<;iio. Para Turner, a performance e estruturada em tres 

estados: separa9iio, transi9ao e incorpora9ao. 

Quanto a presen9a da mulher no inicio da performance arte, Lucia Santaella 

escreveu: "Com algumas excer;oes, antes dos anos 70, o happening e as artes 

performitticas eram dominadas por artistas homens. Na body art. este dominio foi 

questionado com a entrada de um grande numero de artistas mulheres que realizam 

suas pr6prias cruzadas transgressoras, expondo seus corpos. suas vaginas e o 

imaginitrio obscuro de .was sexualidades, reforr;adas pelo auge dos movimentos 

.feministas. Tendo suas precursoras em Shigeko Kubota, Yoko Ono e Alison Knowles do 

grupo Fluxos e na radicalidade de Carolee Schemann, os prot6tipos dessa cruzada 

podetn ser encontrados nos trabalhos de Hannah Wilke, Lynda Benglis, Judy chicago, 

l'vfarina Abramovic e outras. "28 

E importante que fique claro que nesta pesquisa, a pe7formance e vista a partir 

do olhar das artes plasticas, as artistas analisadas neste estudo sao todas artistas 

plasticas, o que torna o processo performatico diferente do trabalho performatico do 

ator performer. As pe1formances realizadas pelos artistas que vem das artes plasticas 

28 SANTAELLA. Lucia. catalogo Metacorpos. texto -0 corpo na Arte: dos ano 1970 a biocibemetica- pg. 46 
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sao performances que sao criadas, em sua maioria, pelas pr6prias artistas; elas exploram 

seus corpos, suas biografias e falam sobre suas experiencias pessoais, algumas como 

Beth Moyses e Fernanda Magalhaes trabalham com processos coletivos. Para essas 

artistas a enfase dii-se nao pelas suas habilidades pessoais e tecnicas, mas pela fon;a 

critica, ritual, politica ou intima da cena. Observei nesta pesquisa que todas artistas 

cujas obras foram analisadas realizam urn preparo anterior its suas a9oes. 

A artista Beth Moyses realiza pe1jormances coletivas com mulheres, cna 

passeatas de noivas, protestos pela qualidade do afeto e contra a violi!ncia contra a 

mulher. 0 preparo das suas performances envolve desde reunioes com organiza9oes de 

mulheres, recolher vestidos de noivas, preparar o percurso da performance pel a cidade a 

organizar o registro da a9ao. Suas performances trabalham no campo da rela9ao mitica 

com a experiencia estetica, ou seja, nao hii urn distanciamento psicol6gico em rela9ao it 

obra de arte, as mulheres participam da obra, elas sao a obra de arte. 

"Na relcu;iio mitica, este distanciamento niio e claro, - eu entro na obra, eufac;o 

parte de/a - isto sendo wilido tanto para o espectador que fica na situCII;iJo de 

participante do rito e niio como mero assistente (niio sendo bom, portanto, o termo 

'espectador ') quanta para o atuante que 'vive' o papel e niio 'representa '. "
29 

Encontros entre a peformance e a instalac;i'io acontecem cada vez com mais 

frequencia. A instaur({(;ao
30

, um desses encontros, e uma fonna expressiva utilizada por 

diversas artistas, que transformam o espa9o instalado em cenario, em prolongamentoda 

performance. Outro encontro entre esses meios se dii atraves dos rastros da 

pe1jormance, quando ap6s a a9ao o espa90 permanece transfonnado pelo vestigio da 

a9ao, ou seja a instalac;iio permanece no espa9o como consequencia da pe1jormance. 

Este e urn recurso que utilizo muito em minhas performances com flores, 

principalmente em relas:ao ao meu trabalho com mandalas, o desenho com as flores fica 

inscrito no espa9o. No entanto isto tamb6n tem sua duras:ao, seu tempo, pois as flores 

nao permanecem indefinidamente, se desfazem, ou sao recolhidas por aqueles que 

querem para si um objeto que retenha por mais tempo aquele momento. 

29 COHEN, Renata, Performance como Linguagem, 2ed. 2004, Perspectiva, pg. 122 grifos do autor. 

30 Conceito desenvolvido pelo artista p!ii.stico carioca Tunga, para nomear a ocorrencia dos meios expressivos da 

instala<;fto e da peformance de forma simultanea. 
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Tanto a performance como a instalat;iio aproximam as artes pli:isticas das artes 

cenicas, o que muda e nao s6 a quebra da quarta parede como tambem a rela91io com a 

realidade. A instalat;iio muitas vezes explora a cria91io de uma espacialidade imaginiiria, 

na qual o espectador se toma ator, ator no sentido de atuante do espa9o. 

No que diz respeito ao espa9o podemos observar que a rela91io com suas 

concep9oes mudam de epoca para epoca, e neste caso especffico da utiliza91io do espa9o 

como meio expressivo, como lingnagem plastica, as obras ganham for9a e sentido 

atraves da cria91io de urn contexto perceptivo no espa9o, de uma ambientayao, de uma 

climatizayao. A instalat;iio algumas vezes serve de prepara91io dos sentidos do 

observador para uma performance ou uma escultura. A instalat;iio constitui urn outro 

modo de pensar e observar a obra de arte; o artista dispoe sua obra no espa90, 

ampliando-a, e a ocupa9ao de urn determinado espa9o, por urn determinado tempo, e 

uma obra tao transit6ria quanto a performance. 

MANDALA DE FLORES SECAS, OBRA DE MINHA AUTDRIA, EXPOSTA NA GALERIA DA UNICAMP, EM 

MINHA EXPOPOSI<;AO: '0 QUE AS PALA VRAS NAO ALCANCAM', 2004. 
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4. ENLACES -HISTORIA, HISTORIA DA ARTE E MULHERES ARTISTAS 

"Nada e tiio perigoso quanta a mulher. 

Seu desejo e insaciavel "31 

"Quando Marx criou a categoria de classe social. em meados do seculo XIX, 

abriu urn campo totalmente desconhecido para a ciencia social de seu tempo e que 

acabou par transformar o mundo. Trazendo a luz uma multidiio de oprimidos que 

passaram a injluir decisivamente nos acontecimentos, mudando a face da hist6ria dos 

paises, dos continentes e da prr6pria percep<;iio que cada individuo passou a ter de si 

mesmo como ser-no-mundo. 

"Nas ultimas decadas do seculo XX: as mulheres emergem como sujeitos 

sociais, hist6ricos e economicos. Em menos de trinta anos, tornam-se metade da 

popula<;iio economicamente ativa mundial, na medida em que a sociedade de consumo 

criou mais maquinas do que machos. Seres oprimidos em oito mil anos de 

invisibilidade, as mulheres comer;am tambem a exercer um papel cada vez mais 

determinante nas estruturas politicas, socias e economicas da modernidade. "
32 

A hist6ria tradicional e escrita atraves de urn processo de coleta de dados, que 

resulta numa forma parcial do que foi a realidade, pois existe sempre uma faceta 

interpretativa do historiador, e muitas vezes uma interpreta9ao politica dos fatos, de 

forma que nem todos entram para a hist6ria, que e tarnbem urn processo de omissao e 

rnarginaliza9ii.o, e urn instrurnento de poder. Essa consciencia critica e recente, e 

atualmente existe urn movimento de reescritura da hist6ria incluindo nomes e culturas 

antes nao reconhecidas, este processo e essencial para a mudan9a de urna visao 

eurocentrica, machista e linear. 

Quando as mulheres transitam de 'objetos' para a classe de 'individuos', para a 

classe de 'artistas', elas revelam e questionam a estrutura da Hist6ria da Arte, atentas 

31 KRAMER, Heinrich: 0 martelo das feiticeiras I Tit. Trad Malleus Maleficarum. ed Rio de Janeiro : Rosa dos 

Tempos, 1991.528 p 

32 MURARO, Rose Marie- Textos da fogueira. Brasilia:Letraviva, 2000, pg:l5. 
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para as concep<;oes e as condi<;oes em que e escrita. Atualmente, historiadoras da arte 

feministas, como Whitney Chadwick, pesquisam como os caminhos que as institui<;oes 

da Hist6ria da Arte e dos discursos U~m modelado dinfu:nicas que subordinam 

continuamente as artistas mulheres aos homens, no contexto do debate sobre as rela<;oes 

entre genero, cultura e criatividade. Para a artista Barbara Kruger, essas estruturas nao 

sao vazias de prop6sito, em sua opiniao, aqueles que criam constructos culturais e 

hist6ricos tern consciencia de suas exclusoes. 

Kruger argumenta: "Existira um tempo em que perceberemos que hci politica em 

toda conversa que temos, em todo acordo que fazemos, em toda face que beijamos? E 

quanta a arte? Ela pode ser definida pela habilidade de, atraves de meios visuais, 

verbais, gestuais e musicais, objetificar uma experiencia singular do mundo; para 

mostrar e dizer, de um modo eloquente, como e se sentir vivo. E, e clara, uma obra de 

arte pode tambem serum meio de aplicar;ao e especular;ao financeira ".33 

Whitney Chadwick em seu livro 'Women, Art and Society' esclarece a 

assimetria em rela<;ao ao hom em e a mulher na Hist6ria da Arte: "os artist as sao 

homens e brancos, e a arte e um discurso aprendido; a origem dos temas e estilos 

artisticos encontra-se no passado classico; as mulheres sao preferivelmente objetos de 

representar;ao do que produtoras em uma hist6ria feita de 'Grandes lvfestres' e 'obras 

primas ' "34 

F oi a partir de 1970 que feministas, artistas, historiadores e criticos come<;am a 

se perguntar sobre a aparente exclusao das mulheres do mainstream da arte e, daquele 

momento em diante, a interpreta<;ao dos acontecimentos foi feita de modo mais 

criterioso e iniciou-se urn processo de colocar-se em questao a rela<;ao entre a produ<;ao 

de sentido e o poder, revelando a constru<;ao da Hist6ria da Arte. 

A condi<;ao das mulheres na sociedade ocidental transformou-se e continua a 

transformar-se a custa de muitas lutas coletivas e esfor<;os individuais, para tanto, o 

33 KRUGER, Barbara, Remote Control: power, cultures, and the world of appearances -Cambridge, Mass; 

London:. pg.6 

34 CHADWICK, Whitney- Women, Art and Society, pg. 8 
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advento da pilula anticoncepcional nos anos 60, e as a<;:oes do Movimento Feminista35 

foram fundamentais, como escreveu Sergio Romagnolo para contextualizar a obra de 

Lourdes Colombo, em urn folder sobre a artista: "0 impacto que a crescente 

participar;{io das mulheres nas mais diversas atividades, desde a forr;a de trabalho a 

produr;{io intelectual, rem tido sabre o mundo atual ainda n{io foi muito bem entendido 

e administrado. Este aumento da participar;ao feminina tal como se verifica claramente 

hoje, pode em parte ser atribuido ao advento da pilula anticoncepcional nos anos 

sessenta e suas decorrencias. 0 jim da arte moderna nos anos setenta seria uma das 

inumeras consequencias do ingresso das mulheres no circuito da arte. " 

"No inicio do seculo XX, as mulheres artistas colhiam )a os beneficios par que 

outras mulheres tinham lutado no seculo XIX. Elas tiveram a possibilidade de estudar 

nas mesmas academias artisticas que os homens, puderam concorrer as mesmas balsas 

de estudo, participar em aulas ao vivo, entrar em concursos e ganhar premios. Elas 

puderam apresentar os seus trabalhos em exposir;oes internacionais e vender em 

galerias, receberam encomendas e tomaram parte ativa na cena artistica "
36 

A artista Louise de Bourgeois confessa sua inseguran<;:a ao entrar no mundo da 

arte: "Eu simplesmente tinha a sensar;ao de que o mundo da arte pertencia aos homens, 

e que eu estava de certa maneira invadindo seu dominio. Assim, a obra era realizada e 

escondida. "
37 

Ao Iongo da hist6ria, a mulher foi transformada, por meio das representac;:oes 

tanto da arte como da publicidade, em objeto de posse e consumo. "0 sistema 

patriarcal continua a prevalecer e a impor pontos de vista e valores masculinos a 

imagem da mulher. Esses valores refietem a maneira com que o masculino coletivo se 

relaciona tanto com a mulher externa quanta com a sua propria anima interna "38 

Ainda em nossa sociedade, a mulher e, em grande parte, invenc;:iio do homem. "A forma 

35 Feminismo [Do rr. Feminisme.] Movimento daqueles que preconizam a amplias;ao legal dos direitos civis e 

politicos da mulher, ou a equiparas;ao dos seus direitos aos do homem. Ferreira, Aurelio Buarque de Holanda, Novo 

Diciomirio da Lingua Portuguesa, 13 Ed., Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, pg. 620 

36 GROSEN!CK, Uta· Mulheres Artistas nos seculos XX e XXI · Trad. :Carlos Souza de Almeida 

(Teletradus;oes), Lisboa, Ed. Taschen GmbH, 2002, pg.l4 

37 BOURGEOIS, Louise de, Destruis;ao do pai, reconstrus;ao do pai, escritos e entrevistas, 1923-2997, Cosac & 

Naify. Pg.ll2 

38 QUALLS- Corbett, Nancy, A Prostituta Sagrada, Ed. Paulinas, 1990, pg.ll9 
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essencial de ver a mulher, o uso basico a que se destina sua imagem, niio mudou. A 

mulher e representada de uma maneira bastante diferente do homem - niio porque o 

feminino e diferente do masculino - mas porque se presume que o espectador 'ideal' e 

masculino, e a imagem da mulher tern como objetivo agrada-lo".
39 

Como comentou em 

entrevista realizada para esta pesquisa a artista Biba Rigo: "tudo tern que seduzir, tudo e 

para o hom em". 

A conexao entre a prodw;ao de sentido e o poder, assim como as diferenc;as 

culturais e sexuais, tern mantido as relac;oes de subordinac;ao sobre as quais a sociedade 

ocidental esta organizada. Michael Foucault foi urn dos primeiros fil6sofos a se 

preocupar em refletir sobre esta conexao. Foucault analisou o Iugar da mulher na 

hist6ria, a fom1a como o conhecimento foi produzido e sua relac;ao a com func;ao da 

cultura visual como pratica reguladora e de poder. 

Segundo Uta Grosenick, em seu recente livro 'Mulheres Artistas- no seculo XX 

e XXI', mesmo que mulheres artistas tenham uma presenc;a muito mais forte agora do 

que ha duas decadas, elas ainda nao tern o mesmo status que os homens, se 

conipararmos o numero de exposi<;oes, de publicac;oes ou de prec;os de obras alcan<;ados 

no mercado.
40 

A partir dos anos oitenta, na Inglaterra e nos Estados Unidos, questoes de 

genero, rac;a e sexualidade passam a ser temas de diversas obras de arte; intimeros 

textos sao publicados em jomais e catalogos. Esse contexto fortaleceu a ac;ao das 

artistas mulheres. 

39 BERGER, John, Modos de Ver, Ed. Roxo, pg. 66 

40 GROSEN!CK, Uta- Mulheres Artistas nos seculos XX e XXI- Trad.: Carlos Souza de Almeida 

(Teletraduyoes), lisboa, Ed. Taschen GmbH, 2002, pg. 14. 
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5. 0 QUE SEM PALAVRAS FALAM 

"As mulheres siio a corrente ininterrupta do Samsara. 

£/as sao as ogras do ser humano; 

tim o rosto negro e se parecem com pessoas. 

0 seu corpo e o caldeirtfo de cobre das bruxas, 

no qual tern Iugar todos os sofrimentos, 

necessdrios a purificac;iio pelo fogo ... ,-If 

A arte contemponmea compoe urn discurso complexo no qual as obras de arte 

transitam entre manifesta96es esteticas originais, manifestas:oes politicas e mercadorias. 

Como pode a arte, com sua linguagem hermetica, academica e elitista, auxiliar na 

cria<;1io de valores? Como o trabalho feito cuidadosamente, a custa de inumeros 

sacrificios e muita dedicas:ao, relaciona-se com a vida? 

Ernest Fieber em seu livro "A Necessidade da Arte", afirma que a arte, em sua 

origem foi urn auxilio magico a dominas:ao de urn mundo inexplorado. Para ele "Esse 

papel nuigico da arte foi progressivamente cedendo Iugar ao papel da clarificar;ao das 

relar;oes sociais, ao papel de iluminGI;ao dos homens em sociedades que se tornaram 

opacas, ao papel de ajudar o homem a reconhecer e transformar a realidade socia/".
42 

Acredito na ideia da arte como uma voz da sociedade, destaco, nesta pesquisa, o 

que as artistas pliisticas contempladas expressam sobre a condis:ao feminina: o que 

reivindicam, depois da suposta igualdade conquistada? Como falam de identidade, de 

diferens:a? Que transformas:oes sociais buscam? Que espas:os ocupam na sociedade? 

Ao mergulhar no oceano misterioso da arte, contemplei as mais diversas 

manifestas:oes poeticas como formas de registro e express1io do conhecimento da vida. 

Obras que s6 podem penetrar nosso ser pela abertura da nossa disponibilidade, a arte 

contemporii.nea produzida por mulheres, acerca da mulher, nao tern nada de fiicil, traz 

muito sangue. 

41 NEUMANN, Erich, A grande Mae- urn estudo fenomenologico da constitui<;ao feminina do incosciente. Cultrix, 

I 996, SP.536p.il., cita<;ao do Padmasambhava, traduzida por Grunwedel. pg.207 

42 F!CHER, Ernest- A necessidade da Arte- Ed. Zahar RJ. 1983, 254p. pg. 19 
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A prodw;:ao destas artistas e confessional; e como se abrissemos um espac;o para 

espiar o encontro da mulher frente ao misterio de sua existencia e escutar mulheres que, 

de urn modo muito pessoal, colocam-se no mundo. Elas nos falam da alma, da religiao, 

da relac;ao com a casa, com o corpo, com os outros. Muitas falam da aproximac;ao com 

o sagrado, chamam nossa atenc;ao para o que ha dentro de nos. Mulheres que, 

conscientes da condenac;ao e do poder da aparencia feminina, reivindicam urn outro 

corpo feminino: urn corpo transcendente, Iiberto dos condicionamentos culturais e 

psicologicos. 

Elas vern de caminhos diferentes, elas vao a lugares diferentes. A maioria das 

artistas cujas obras foram analisadas relatam que, ja na infil.ncia, perceberam sua 

vocac;ao artistica. Frente a dificuldades financeiras da profiss1io, algumas recuaram e 

tentaram outros caminhos. No entanto, como um ima, algo como uma fon;:a de atrac;ao 

vincula o artista a sua obra. Isso foi algo evidente nos relatos das artistas, nao apenas em 

relac;ao a carreira artistica como tambem em relac;ao a tematica. Em certo momento de 

crise, de sofrimento, como que num ritual de passagem, de reencontro consigo mesmas, 

sua arte lhes chama. 

Praticamente todas as artistas estudadas tiveram formac;ao academica, o que e 

percebido pelo aspecto profundamente filosofico presente em muitas de suas obras. A 

arte contemponinea exige que nos iniciemos em seus codigos, e preciso aprender a 

decifrar seus simbolos, os quais muitas vezes traduzem de forma universal um fato, urn 

sentimento, sendo outras vezes extremamente particulares, como falou em entrevista a 

artista Lourdes Colombo: "E alga que as pessoas tern que acompanhar, para voce 

entender meu trabalho voce tern que acompanhar, voce tern que entender todo o 

processo dele. Tudo bern, da para, num trabalho, voce pegar alguma coisa, mas ele se 

torna mais consistente, e mais forte quando voce conhece todo esse processo do 

trabalho. "
43 

Acontecimentos, vivencias, ideias, creio que cada artista sabe o caminho 

exclusivamente pessoal que a levou a sua obra, os sentimentos tern vida propria no 

43 Todos os coment3.rios das artistas feitos durante as entrevistas para esta pesquisa encontram-se entre aspas e em 

italico. 
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limago do ser. Algumas experi€ncias da vida s6 sao compreendidas quando sentidas na 

carne, a informa~;ao contida nessas obras niio e toda significa~iio, o signo niio deve ser 

apenas recebido com algo pronto e fechado, ele deve ser interpretado para que a 

informa~iio tome-se significante, para que fa~a sentido. Isso pressupoe que aquele que 

recebe a informa<;iio jii tern algo em si. Essa vertente espedfica da arte colabora com a 

constru~;ao social a partir de encontros daquele que contempla ou vivencia a obra 

consigo mesmo. 

IMAGEM DA INSATALA<;:AO DINNER PARTY DE JUDY CHICAGO. I979 

Urn das obras mais emblemiiticas e controversas da arte feminina e a instalat;iio 

'Dinner Party' (Festa de Jantar, 1979) de Judy Chicago, artista e militante feminista, 

que inclusive mudou seu sobrenome de Gerowitz para o nome da cidade onde nasceu ao 

separar-se do marido, como uma atimde contra a domina<;iio social masculina. 

'Dinner Party' e uma versiio da Santa Ceia na qual a artista buscou construir 

urn vocabul!ifio feminino e homenagear personagens hist6ricas e figuras mitol6gicas 

femininas. Chicago contribuiu muito para a maior liberdade das mulheres nas artes e na 

sociedade, em condi\;iies sociais que concediam as mulheres poucas oportunidades de 
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educac;:ao e de carreira. Ela criou o primeiro programa de arte feminista na California 

State University of Fresno, em 1969. Em 1972 realizou, junto com a artista Miriam 

Schapiro e suas alunas, o projeto 'Womanhause' (Casa de Mulher), em uma casa vazia 

de Los Angeles, na qual criaram instalar;:oes e performances por todos os comodos, 

colocando de forma artistica e reflexiva a relac;:ao da mulher com a vida domestica e a 

divisao dos papeis na sociedade. 

As palavras de Faith Wilding, contemporanea de Chicago, nos situam na busca 

das artistas mulheres nos anos 70: "Hd muita vagina em nosso trabalho, mas ele ntio e 

sabre vaginas. Mais propriamente, n6s estamos inventando uma nova linguagem que 

expressa o poder feminino o qual ntio pode ser transmitido de nenhuma outra forma 

neste momenta ... Estas imagens sao universais, etas expressam o que e ser um corpo 

humano no mundo ... um corpo sagrado: o qual sabe, pensa, d6i, lembra, trabalha, 

imagina, sonha, anseia, aspira, e o qual nao deve ser violado. Como mulheres artistas 

estamos apresentando uma imagem do corpo e espfrito feminino como o que nao pode e 

ntio deve ser colonizado tanto sexualmente, economicamente quanta politicamente "
44 

ESCULTURA EM CERAMIC A. DE MINHA 

AUTORIA. SEM TiTULO, 2004 

Muitas artistas contemporaneas, 

como a brasileira Shirley Paes Leme, 

desenvolvem suas obras com materiais 

naturais. Nos recordam que a terra era e 

ainda continua a ser vista como urn corpo 

feminino. Mito que originou-se da potencia 

feminina e ainda resiste em vestfgios, mesmo 

nas sociedades urbanas. Uma das artistas que 

desenvolveu diversas performances dentro 

dessa relac;:ao foi Ana Mendieta, para ela, sua 

arte era uma forma de restabelecer lac;:os com 

a natureza e integra-la com o universo, sua 

44 JONES, Amelia (edit by) Sexual Politics -Judy Chicago's Dinner Party in Feminist Art History edit by Ameli 

Jones; essays by Laura Cottigham ... [et al.] Printed in Hong Kong through Overseas Printing Corporation, San 

Francisco, California, l996.pg 13. 
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restabelecer la9os com a natureza e integni-la como universo, sua obra era urn meio de 

regressar a fonte materna. Para ela sua obsessao em afirmar sua liga9ao com a terra era, 

na realidade, urna reativa9ao das cren9as primordiais. 

Na noite dos tempos, quando a hurnanidade ainda era crian9a e nao compreendia 

como se dava a concep9ao, a magia era fato presente na vida: de repente a mulher 

estava gravida, de repente mais urna crian9a vinha ao mundo. Nas minhas conversas 

com mulheres e homens para o preparo da exposi9ao "0 que as Palavras nao 

Alcan«;am- Imagens da Feminilidade" percebi que ainda hoje, com todos os recursos 

que temos, a gravidez ainda e urn susto e urn milagre. 

A rela9ao da mulher com a fertilidade tambem e urn tema bastante visitado 

pelas artistas mulheres. A artista carioca Cristina Salgado, em sua exposi9ao 

'Instantaneos' (Sao Paulo, 2002), elabora obras que traduzem, segundo a artista, os 

primeiros olhares do bebe sabre a mae. A artista Kiki Smith, nascida na Alemanha na 

decada de cinquenta, produziu, no final dos anos oitenta, uma serie de trabalhos sobre 

os temas do nascimento e fertilidade, como em 'Biac Flag' (Bandeira Negra, 

xilogravura, 1990), na qual representa o 6vulo rodeado por suas celulas protetoras. Em 

outra obra, 'Womb' (Utero) Smith trabalha o tema da fertilidade de forma mais 

explicita, representando em vidro urn utero aberto com urn pequeno feto agregado, 

retratando a vulnerabilidade deste momenta do desenvolvimento humano. "Fazendo 

trabalhos sabre o corpo estou jogando com a indestrutibilidade da vida, onde a vida e 

essa fon;a feroz que nos move. Ao mesmo tempo, voce pode rasga-la, enttio ela morre. 

Eu sempre estou jogando entre esses do is extremos. "
45 

As mulheres sao grandes contadoras de hist6rias, e os cantos de fadas guardam 

instru96es que nos orientam na complexidade da vida, sao como balsamos medicinais 

para a alma. Paula Rego, artista portuguesa, nasceu em uma epoca em que em seu pais 

ainda nao havia televisores na sala de cada casa e as familias se reuniam para ouvir e 

contar hist6rias. Sabre os ensinamentos incrustados, como j6ias nas hist6rias, Rego nos 

fala do que. guardou para a sua vida do conto de Lewis Carol, 'Alice no Pais das 

Maravilhas': "Eu estava muito assustada e um pouco perdida! Mas para encontrar o 

45 site: www.moma.org/exhibitions/2003/kikismith/. 
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seu caminho em qualquer parte voce precisa encontrar sua porta, como o fez Alice. Se 

voce pegar muito de uma coisa voce fica grande de mais, mas entiio, se voce pegar 

muito de outra coisa voce fica pequeno demais. Voce precisa encontrar seu proprio 

caminho na vida ... "46 

'BRANCA DE NEVE DESFALECENDO 

COM A MA<;A ENVENENADA' 

PINTURADE PAULAREGO 

Rego desenvolveu pinturas de contos 

de fadas como Pin6quio, Branca de Neve e 

Peter Pan, nessas obras ela retrata as 

personagens de forma muito diferente das que 

estamos acostumados, niio reconhecemos em 

sua 'Branca de Neve' nada da delicada 

donzela de Walt Disney, mas vemos uma 

mulher de bra<;:os e pernas fortes, e algo 

indescritfvel que todas n6s temos dentro, 

talvez seja esta misteriosa mistura de luz e 

sombra da alma. 

A artista Kik:i Smith tambem trabalha 

os contos de fadas a partir de uma perspectiva feminina, muitas vezes reinterpreta e 

recontextualiza hist6rias e personagens da literatura, dos mitos e da religiiio. A artista 

trabalhou com alguns contos como 'Chapeuzinho Vermelho' e 'Alice no Pafs das 

Maravilhas'. Sobre esta vertente de sua obra Smith declarou: "Eu decidi que que ria 

elaborar imagens que fossem titeis e positivas para a vida cotidiana. Eu pensei em 

imagens femininas que eu gostava como super her6is femeas. "47 

Em uma referencia ao esqueleto pre-hist6rico de tres milh5es de anos 

encontrado na Eti6pia, Smith criou sua obra 'Lucy Doughters' (Filhas de Lucy, 

instala<;:iio, 1999), na qual sugere que somos todos descendentes desta Eva primordial. 

Para a artista, Lucy e uma herofna. 

46 site: http:l/library.thinkquest.org/17016/frames.htm 

47 site: www.moma.org/exhibitions/2003/kikismith/. 
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0 conto de fadas que mais ocupou Smith foi 'Chpeuzinho Vennelho', para o 

qual desenhou tantas versoes que acabou por criar a sua propria interpreta<;:iio do conto. 

Dessa serie creio que a imagem mais significativa e a litografia monumental, elaborada 

durante dois anos, intitulada de "Companions" (Companheiros, 2001) na qual a 

menina e o lobo se fitarn niio como adversarios mas como companheiros. 

"COMPANIONS" (COMPANHEIROS, 200!) OBRA DE KIKI SMITII 

As pal a vras de Clarissa Pinkola Estes esclarecem a importancia das hist6rias dos 

contos de fada para a sociedade contemporanea, em especial para as mulheres: "As 

vezes, varias camadas culturais sobrepostas desorganizam os esqueletos das hist6rias. 

Por exemplo, no caso dos irmiios Grimm (entre outros colecionadores de cantos de 

fadas dos ultimos seculos), existe forte suspeita de que os informantes (contadores de 

hist6rias) daquela epoca as vezes "purificavam"as hist6rias em considera(,:iio aos 

irmiios religiosos. Tambem suspeitamos de que os famosos irmiios tenham continuado a 

tradi(,:iio de cobrir antigos simbolos pagiios com outros cristiios, de tal modo que uma 

velha curandeira num conto passava a ser uma bmxa perversa; um espirito 

transformava-se num anjo; um veu ou coifa inicidtica tomava-se len(,:o; ou uma crian(,:a 

chamada Bela (nome costumeiro para crian(,:a nascida durante os festejos do solsticio) 

era rebatizada de Schmerzenreich, Dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos. 
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Animais e criaturas prestirrwsas eram transformados em demonios e esfiritos do mal. 

Foi assim que se perderam muitos cantos femininos que continham instrut;i5es sabre 

sexo, o arrwr, o dinheiro, o casamento, o parto, a rrwrte e a transformat;ao. Foi assim 

que foram arrasados e encobertos os mitos e cantos de fadas que explicavam misterios 

antiqiifssimos das mulheres. Da maioria das coletaneas de cantos de fadas e mitos hoje 

existentes foi expurgado tudo o que fosse escato/6 gico, sexual, perverso, pre-cristao, 

feminino, inicidtico, ou que se relacionasse as deusas; que representasse a cura para 

vdrios males psicol6gicos e que desse orientat;iio para alcant;ar extases espirituais.
48 

Outro assunto presente nas obras das artistas que trabalham 

no campo da arte feminina e a relagao do corpo com a casa. A 

relagao da mulher com a casa ainda e muito forte. Este tema foi 

muito abordado por Louise de Bourgeois em seus primeiros 

desenhos como 'Femme-Maison' (Mulber-Casa, 1946-47, imagem 

a direita), que fala do conflito: 'Corpo - Casa - Arte'; investiga a 

questao da identificagao 'natural' entre a mulber e a casa, 

colocando-a no Iugar da cabeo;:a da mulher. 

A artista brasileira Angela Freiberger tambem desenvolve trabalhos 

sobre essa relagao, s6 que de urna perspectiva completamente 

BIDE. 2001, ANGELA FREIBERGER 

diferente. Explora as marcas do corpo 

imprimidas nos objetos da casa, como se a 

energia ficasse por onde passamos, nos 

rnostra o vazio que deixamos, a nossa 

ausencia. 0 corpo e nossa casa. Onde 

estamos, se nao em nos? 

As palavras da artista espanhola 

Eugenia Bacells iluminam a relao;:ao entre a 

casa e o corpo: "Se cree equivocadamente que hay tareas mds altas que otras. No es 

as{. Par ejemplo, limpiar ·es cambiar toda Ia energfa de Ia casa. Esta es una tarea 

48 ESTES, Clarissa Pinkola: 'Mulheres que correm com os lobos: mitos e hist6rias do arquetipo da mulher 

selvagem'; trad. De Waldea Barcellos; consultoria da cole<;ao, Alzira M. Cohen.- Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

(Arco do Tempo) pg.31. 
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altfsima si sabes lo que haces. Tendriamos que compreder y honrar todas las 

actividades ( ... ). Algunas de esas tareas que se deprecian, en gran parte las han hecho 

las mujeres y ahara, cuando les toea a los hombres parece que estamos negociando: 

buena ;_quien lava hoy? Con estos planteamientos solo conseguimos discutir quien 

!leva el peso, empequefiecemos todas las tareas y no comprendemos nada de nuestra 

vida. El gran viaje estd en todo. Los monjes budistas lo entienden bien: barren, se 

vueve a ensuciar y vuelven a barrer, tal y qual como cada dfa respiramos. Se trata de 

hacerlo desde este Iugar nuevo, comprendiendo lo que haces, aprovechando para estar 

consciente de tu propio cuerpo, de lo que estd pasano, del tiempo, del no tiempo, de los 

ciclos, de que las hojas caen y las recoges ... En esta situacion de consciencia es donde 

todo se transforma. "
49 

A maioria das artistas brasileiras entrevistadas manifestam em suas obras, de 

diferentes formas, a relaqao com a beleza, com o corpo, com o ato de se cuidar, elas 

discutem em suas obras essa fronteira tenue 

que separa o cuidar do destruir, o saudavel 

do prejudicial. As mulheres artistas que 

trabalham atualmente no campo da 

expressao da feminilidade tern abordado, 

entre outros assuntos, o "modelo do corpo 

desejavel" imposto com maior for~;a as 

mulheres, em conseqi.iencia do fato da 

sexualidade ser o princfpio fundamental das 

relaqoes interpessoais no mundo ocidental, 

que envolve a questao da "ditadura da 

beleza", OS infinitos regimes de 

emagrecimento, as crises de anorexia e as 

opera~;oes plasticas sugeridas pela 

publicidade, atraves dos mews de 'A REPRESENTA<:;AO DAMULHER GORDA 

NUANA FOTOGRAFIA' 1986. 

FRENANDA MAGALHAES 

49 AZPEIT!A, M., Pie! que habla- viaje a traves de los cuepos femininos, editores: M. Azpeitia, J.M. Barra!, L. E. 

Dfaz, T. Gonzruez Cortes, E. Moreno, T. Yago. Ed. lcaria, Instituto Aragones de la Mujer (IAlvl)- Universidad de 

Zaragoza (SIEM). Espafia.pg.l28 
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comunical(ao de massa. Como escreve a curadora Margarita Aizpuru no catalogo da 

exposil(ao 'El Bello Genero - convulsiones y permanencias actuales'50 na qual vinte e 

cinco artistas expuserarn obras em torno do tema da beleza feminina e seu significado 

para a atualidade: "A delgadez como paradigmo de la bellezafeminina se hd extendido 

de forma aplastante em las ultimos decadas. Las resvistas y programos de television 

dedicados a las mujeres se centram cada vez rnds em la delgadez y la juventud, em Ia 

multiplicidad de ofertas de dietas aliment{cias, comidas lights, ejercicios gimnasticos, 

productos cos111iticos adelgazantes - ofertando todo tipo de geles y cremos come

grasas y anticeluliticas-, o tratamientos reductores del apetito." 

A produl(ao da artista brasileira Fernanda Magalhaes retrata a problematica da 

mulher gorda, aquela que esta absolutamente fora de qualquer padrao idealizado de 

beleza, atraves da produl(ao de auto-retratos nus e de urn processo que passa por 

recolher imagens de outras mulheres gordas nuas em revistas pornognl.ficas ou 

produzidas por outras artistas, Magalhaes constr6i uma nova representa<;'iiO da mulher 

OBRA DE LOURDES 

COLOMBO DA SERlE 

MASCARAS BRANCAS, 2000 

gorda e propiie uma transubtancia<;'iiO, uma cura pela 

mudan9a do olhar sobre si mesma. 

A questao da aparencia, da maquiagem, e 

discutida na obra de Lourdes Colombo, como a artista 

mesmo colocou na entrevista realizada para esta 

pesquisa: "Voce usa tanto artiffcio, tanta coisa para ser 

umo outra pessoa, sera que voce consegue, sera que 

voce precisa disso. Entao eu acho que sao questoes 

interessantes. E a sua cara Zavada, como e que e? E 

porque tanta importancia com a sua aparencia?" 

A artista Nazareth Pacheco tarnbem colocou 

enfase nesta questao quando foi entrevistada para esta 

pesquisa: "eu fiz uma serie de vestidos, vestidos 

sedutores, todos os trabalhos com uma questao muito forte de sedw;ao, de brilho, que 

50 Catalogo da exposi<;ao: 'El Bello Genera convulsiones y permanencias actuales', curadoria Margarita 

Aizpuro,comunidad de Madrid, Espanha, 2002, pg. 7 
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tinha esse apelo, e ao mesmo tempo sempre com esse elemento que ou que cortava ou 

de peifurar;Cio, entilo e alga que a mulher deseja mas e a impossibilidade de ser 

utilizado, todas as saias dos vestidos silo construfdas com laminas de barbear e ao 

mesmo tempo o corpo e construfdo todo bordado com cristais. Entilo, num primeiro 

olhar as pessoas sentem aquele impacto do brilho e ao se aproximarem e que elas 

percebem que os materiais silo cortantes." A artista cornenta sobre rnais urna obra sua 

que se refere a este terna: "0 outro trabalho foi a constntc;ilo de um espac;o que seria 

mais ou menos o espac;o de um provador de uma loja, onde existe um espelho, como se 

fosse um espelho de camarim, e nesse espelho de camarim foram colocadas varias 

luzes, e a cortina que impossibilitava a entrada nesse espac;o tambem era uma cortina 

de gilete e mic;angas. Entilo, eu acho que af, nesse momenta, eu estou falando do 

desejo, do bela, desse momenta em que as mulheres estilo muito voltadas a estetica, 

cintrgias pldsticas, lipoaspirac;ilo, a todos esses tratamentos, eu nilo vou dizer que eu 

nilo seja ligada a isso, eu acho que eu tenho todo um cuidado como corpo, mas hd essa 

FRAME DO viDEO 'DESENHO-CORPO' 

DELIA CHAJA, 2002 

necessidade de tentar atingir um ideal de 

beleza que eu acho que e uma 

impossibilidade, que e uma falta, uma 

dificuldade de aceitac;ilo das pr6prias 

caracterfsticas." 

Inclusive a artista Lia Chaia, 

colocou ern entrevista realizada para esta 

pesquisa, que os padroes de beleza 

irnpostos pela rnidia a incornodam e tenta 

critica-los ern suas performances na quais 

se expoe nua, e sern pudores rnostra seu 

corpo de forma a oferecer urn contraponto 

de beleza, urna forma de dizer sornos belos 

assirn como somos, sern sobrancelhas 

tomeadas, peitos operados e vagmas 

depiladas. 
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Para a exposi<;:ao coletiva 'Ego Arte- meu corpo minha obra' (2003) de 

curadoria de Estaphane Malysse, criei uma instala<;:ao e uma performance que se 

completavam uma a outra. Explorei a rela<;:ao da mulher com a beleza, em especial com 

o ato de cuidar-se. Questionei de que forma a rela<;:ao com a vaidade pode ser algo 

positivo. Toda a minha obra envolve urn trabalho com energia, nesse conjunto busquei 

mostrar como tornar o ato cotidiano do cuidar-se num momento sagrado. Como coloca 

Claricce Lispector "Enfeitar-se e um ritual tiio grave. A fazenda niio e um mero tecido, 

e materia de coisa, e a esse estofo que com meu corpo eu dou corpo. Ah, como pode um 

simples pano ganhar tanta vida? Meus cabeZas, hoje lavados e secados ao sol do 

terra(·o, estiio da seda mais antiga. Bonita? Nem um pouco, mas mulher. Meu segredo 

ignorado par todos e ate pelo espelho: mulher. "51 

'RITUAL DE EMBELEZAMENTO FEMININO COLETIVO', PERFORMANCE ORIENT ADA POR 

MIME CRIADA PELO COLETIVO DE MULHERES PARTICIPANTES, GALERIADA UN! CAMP, 

2003. 

Na performance 'Ritual de Embelezamento Feminino Coletivo'52 cada mulher 

que participou foi orientada a tocar a outra como quem toea uma existencia inteira, uma 

51 L!SPECTOR, Clarice, A descoberta do mundo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.78lp.pg.225 

52 Participararn da performance Amanda Garcia Morato, Carolina Laranjeira, Carolina Leopardi, Coraci Ruiz, 

Laura Lydia, Leticia Canelas, Luiza Sandler, Marcelo Martinez Vieira, Maria Varolina Brito, Paula Felicia 

Drumond e eu. 
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hist6ria de vida, de dor, de alegria. A performance buscou instaurar urn vislumbre 

onirico e sagrado de como as mulheres podem se relacionar com seus corpos de forma 

coletiva e prazerosa. Embelezando a si e a todas em tres niveis: espiritual, fisico e 

psiquico. Acredito que o culto ao corpo pode ser tanto uma atividade alienante como 

uma atividade que promova a conscientiza91lo. A percep91lo feminina come9a na 

profunda valoriza91lo do corpo, qualquer que seja sua forma e seu tamanho, seu corpo e 

especial. Urn grande nfunero de mulheres ainda se deixa prender na teia da propaganda 

que nasce do consumismo vazio. A verdadeira beleza deriva da liga<;:1lo vital com si 

mesmo. 

Podemos observar a diferens:a entre o olhar da mulher sobre seu corpo e o olhar 

do homem sobre o corpo feminino. Na obra da artista Kiki Smith, suas esculturas 

retratam a mulher de forma extremamente nao idealizada, em momentos nada 

romantizados como em sua obra: 'Pee Body' (Fazendo xixi, 1992). Smith introduz nas 

Artes Phisticas a representa91lo escult6rica da mulher visceral, ela nos apresenta em sua 

obra a forya de urn corpo incontrohivel e fertil. 

A sociedade, em geral, tern certa resistencia em discutir posturas relativas as 

questoes de genero. E importante notarmos que atualmente e muito sutil, quase 

invisivel, a rela91lO existente de dominao;:ao e subordinas:ao entre os generos, como 

colocou em entrevista a artista Beth Moyses, que desenvolve muitas obras relativas a 

questao da violencia domestica: "Eu conversei com elas: 'voces viio buscar dentro de 

voces tudo que voces ja passaram com relar;iio a violencia, e voces viio se expressar 

atrawis deste pano' (. . .) Teve uma mulher que pegou e fez ela no pomar, eu perguntei, 

'mas o que tem haver com violencia esse trabalho do pomar?' e ela fala 'mas eu nunc a 

sofri violi!ncia! ', eu falei 'Niio, violencia todas nos sofremos! Eu, voce, todas! Todas 

que vivem aqui sofrem, porque a gente tem uma heranr;a de violencia, uma heranr;a de 

discriminar;iio, entiio eu acho que voce ja deve ter sofrido, e uma questiio de voce 

entrar em cantata. ' 

A artista francesa Niki de Saint Fhalle, que faleceu recentemente, ficou muito 

famosa por suas 'Nanas' coloridas, ela desenvolveu diversas obras que retratam os 

diferentes papeis que as mulheres podem assurnir na sociedade. Saint Fhalle recusou-se 
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a contribuir com imagens de suas obras para o livro 'Mulheres Artistas'. Uta Grosenick, 

editora do livro, explicou sua postura nas paginas dedicadas a sua obra, as unicas do 

livro que nao contem fotos: "sempre acreditou (Niki de Sant Fhalle) que os artistas 

fazem parte de um movimento cujos membros niio silo avaliados e distinguidos de 

acordo com a sua rQI;a, religiiio ou sexo. Tem-se recusado por isso a participar em 

numerosas exposir;i5es e publicar;i5es dedicadas exclusivamente as mulheres 

. ,53 
artzstas... . 

Zygmund Bauman, soci6logo contemporaneo, apresenta em uma entrevista 

concedida ao Cademo Mais!
54 

sua visao sobre a constru<;:iio social continua, uma !uta 

que, em seu pensamento, deve ser feita com a uniao de todos, todo tipo de ciencia e de 

expressao humana. Ele acredita que, muitas vezes, uma obra de arte pode contribuir 

mais que urn ensaio cientifico ao ilustrar certas questoes. "Niio acredito mais na 

possibilidade (e ate no desejo) de uma 'sociedade perfeita', mas acredito numa 'boa 

sociedade ', definida como a sociedade que se recrimina sem cessar por niio ser 

suficientemente boa e niio estar fazendo o suficiente para se tornar melhor ... ". Cada urn 

de nos sabe a servi<;:o de que coloca-se na vida. 

53 GROSEN!CK, Uta, Mulheres artistas nos seculos XX e XXI, Tract. Carlos Souza de Almeida, Ed. Taschen 

GmbH, Lisboa, 2002, pg. 474, e 475 

54 Caderno MAIS, Jornal A Folha de Sao Paulo de 19 de Outubro de 2003, pg7 
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ESCULTURA EM BRONZE DE KIKI SMTII, 

SEM TITULO (ROSES), 1993-94. 
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6. UNIVERSO$ 

UM OLHAR SOBRE 0 UNIVERSO. 

COMcfviSLUMBRAR 0 cEU DA Al.MA. 

NAO .SEPODE TOCAR AS ESTRELAS, 

MAS, PODEMOS CONTEMPLAR 

SUALUZ. 
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6.1 QUATRO ARTISTAS ESTRANGEIRAS 

LOUISE DE BOURGEOIS 

A ALMA FEMININA DO LADO AVESSO 

Foi no final da decada de sessenta que Louise de Bourgeois foi 'descoberta', ou 

seJa, reconhecida intemacionalmente como artista de suma importilncia, trinta anos 

depois de ter iniciado sua pesquisa artfstica dos medos e das experiencias do universo 

infantil em esculturas e desenhos. A obra de Bourgeois parece ter que ser escavada, 

esconde tesouros dentro de suas substancias. Ao Iongo do mergulho que fiz em sua 

obra, ela me revelou sua dor, sua pessoa, sua leveza e o misterio de sua infiincia. 

Bourgeois doou aos brasileiros uma enorme aranha de ferro que fica dentro de 

uma sala de vidro do Museu de Arte Modema no parque Ibirapuera, em Sao Paulo. Em 

sua obra, traz o olhar de uma mulher sobre a inf'ancia traumatizada pelas relas:oes 

extraconjugais de seu pai. Em suas esculturas, instalas:oes e desenhos ela nos apresenta 

mulheres deformadas por pressoes psicol6gicas. Suas palavras sao de extrema 

importancia nesse contexto em que busquei entender a fun<;ao social do artista. 

Bourgeois, atraves da pnitica artistica, desenvolveu uma iluminada reflexao das rela<;oes 

sociais, o que e tao valioso quanta suas obras. 

Bourgeois nao e uma artista politicamente engajada ou declaradamente 

feminista, apesar de, nos anos setenta, ter participado de encontros feministas e 

protestos. Sua atua<;:ao se da, unicamente, atraves de sua arte. Declara: "Meu feminismo 

se expressa num intenso interesse pelo que as mulheres fazem"
55

· "Eu sou mulher! 

Como posso ter os sentimentos de urn homem? Para mim voce e urn desconhecido, 

55 BOURGEOIS, Louise de: 'Destrui<;ao do pai, reconstru<;ao do pai, escritos e entrevistas', 1923-1997, Cosac & 

Naif)', 2000. pg. 164 
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certo? Posso falar a minha mane ira, e me aperfeir;oar para que nos entendamos. Mas 

nunc a, nunc a, tive a intenr;iio de falar por um homem. Serio muito presunr;oso. "56 

Suas obras nao trabalham no campo da beleza como valor estetico, apesar de 

muitas delas o terem, mas, principalmente, no campo da verdade: Bourgeois nos mostra 

o que ha por dentro de uma mulher, E interessante que diversas artistas colocam-na 

entre as suas principais referencias. E o caso de Beth Moyses e Cristina Salgado, como 

demonstram os trechos abaixo, respectivamente: 

"(. . .) ela teve uma vida muito parecida com a minha na infancia, tambem tive 

uma serie de problemas de familia, paixiio pelo pai, um edipo assim profunda. Eu 

descobri uma cart a da amante do meu pai para o meu pai quando eu tinha onze anos, e 

uma hist6ria muito engrar;ada porque eu descobri esta carta e nunca comentei com 

ninguem, vim a co mentor dez anos atras ... Sabe esta coisa da crianr;a de guardar, niio 

deixar vazar de forma alguma porque qualquer coisa pode acabar com o casamento da 

mae, querer que eles realmente jicassem juntos, manter aquila que niio tern condir;oes 

manter, aquela co is a de jilho, porque eu niio conseguia jicar lange do meu pai, porque 

eu sabia que se eles dais se separassem, ele ia e eujicava. "
57 

"Tenho uma afinidade, mais do que uma injluencia, com a Louise de Bourgeois, 

e ate uma coisa incrivel, porque eu evito ver os trabalhos da Louise de Bougeois, 

porque aconteceu de eu fazer um trabalho muito parecido com um trabalho que ela 

tinha feito, e eu fui ver depois, eu jiquei impressionadissima, entiio eu acho que eu e a 

Louise de Bourgeois, modestia a parte, temos muita afinidade. "
58 

A presen<;a de uma politica de genero no trabalho de Bourgeois s6 foi 

reconhecida anos depois, em retrospectivas a luz das teorias feministas. Podemos 

perceber sua reflexao sobre a condi<;ao feminina em suas declara<;5es sobre suas obras: 

"Sempre houve uma sugestionabilidade sensual em meu trabalho. As vezes estou 

totalmente envolvida com formas femininas - cachos de seios como nuvens - , mas 

muitas vezes misturo o imaginario - seios falicos, masculino e feminino, ativo e 

passivo. Esta escultura de marmore - minha 'Femme Couteau' (Mulher Faca) -

56 Idem ibidem, pg. 269 

57 Trecho da entrevista realizada com a artista Beth Moyses para esta pesquisa. 

58 Trecho da entrevista realizada com a artista Cristina Salgado para esta pesquisa. 
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personifica a polaridade das mulheres, destrutivas e sedutoras. Por que as mulheres se 

tornam mulheres-machadinhas? Elas ni'io nasceram assim (. . .) "59 

Louise de Bourgeois reflete, em sua obra, a condi'(iio da mulher, retrata diversas 

rea9oes femininas aos obstaculos da existencia. "Fiz uma serie de 'Fallen Women' 

(Mulheres Caidas). A mulher caida esta em estado de choque e, bern, de rigidez. Ela cai 

como uma jlecha; ni'io est a caindo enovelada, cai como pessoa muito rigida. "
60 

Nesta 

serie, Bourgeois trabalha sobre o enrijecimento feminino, uma doen9a animica, que 

impede as mulheres de se abrirem as interferencias, ao imprevisto, ao acaso. Em outra 

obra fala das dificuldades encontradas pelas mulheres em se colocarem na sociedade 

como individuos ativos. Fala da dificuldade feminina em tomar atitudes, conseqiiencia 

de urn padriio cultural estabelecido. "Vejo a pessoa periferica como uma pessoa que 

espera sua vez, ou seu dia. Para mim, e uma metiifora da personalidade feminina. Ela 

espera e, como diz a sabedoria comum, '0 homem propoe, a mulher dispoe '. Na 

verdade e o contrario. A mulher propoe, o homem dispoe. E por isso que as pessoas 

perifericas si'io geralmente mulheres esperando a germinar;i'io, esperando a chegada da 

metafora masculina. "61 

Atualmente, para a artista, seu trabalho tern forte motiva<;iio emocional e 

pessoal, que estiio contidas na forma expressiva de suas obras. Sua obra e 

existencialista; para ela a arte e uma garantia de sanidade, a arte e curativa. Em suas 

obras ela niio busca a beleza, tampouco uma imagem, o que ela busca em suas 

esculturas e reviver uma antiga emo'(iio. E dessa fomm que exorciza seus traumas, 

medos e magoas, como o terror de nao ser amada e o entendimento tenso entre os 

corpos que se amam e se conhecem. 

A artista Nazareth Pacheco teve a oportunidade de conhecer pessoalmente 

Louise de Bougeois e, em entrevista ela comentou: "A Louise ainda fala, a gente 

consegue transformar o medo, a partir do momenta em que a gente transforma o medo 

num objeto, a gente vai poder encarar esse objeto de frente. " 

59 BOURGEOIS, Louise de, Destrui,ao do pai, reconstruyilo do pai, escritos e entrevistas, 1923-1997, Cosac & 

Nairy, 2000. pg. 101 

60 Idem ibidem, pg. 126 

61 Idem ibidem, pg. 291 
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Bourgeois retrata urn corpo deformado por suas tensoes e emo~;oes, coloca nas 

suas obras a dor, as passagens da vida que ficam marcadas no corpo, como descreve 

Jean Yves Lelup: "Como exemplo, lembramos o perdiio. Podemos perdoar alguem com 

a mente. Como diz Platiio, aquele que tudo compreende, tudo perdoa. Podemos perdoar 

com o corar;iio, sinceramente, e nos reconciliarmos depois de termos cumprido os atos 

de justir;a concernentes. Mas o corpo e freqiientemente o ultimo que perdoa. Sua 

memoria e sempre muito viva. E nossa rear;iio, diante de tal ou qual pessoa que n6s 

perdoamos com a mente ou como nosso corar;iio, trai a niio confianr;a estabelecida em 

nosso corpo. "
62 

UMA BREVE LEITURA DA OBRA 'CELL CLOTHES' 

'CELL CLOTIIES', XXIII BIENAL DE SAO 

PAULO. !996 

Louise de Bourgeois recebeu 

com entusiasmo a proposta de 

apresentar uma Sala Especial na XXIII 

Bienal de Sao Paulo, em 1996. A 

instala~;iio 'Cell Clothes', concebida 

pela artista especialmente para o 

evento, foi tambem muito bern 

4 
recebida pelo publico brasileiro. 

Bourgeois come~;ou a 

desenvolver suas obras em madeira em 

, seguida explorou o gesso, o bronze e o 

marmore, e nesta obra ela explora a 

leveza do tecido em suas pr6prias 

roupas. A obra foi feita a partir de 

62 LELOUP, Jean-Yves, 0 corpo e seus simbolos: uma antropologia essencial, org. Lise Mary Alvez de Lima, 

Petr6polis, RJ, Ed. Vozes, 1998, pg. 15 
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roupas guardadas por Bourgeois durante sua vida, pe9as que estao carregadas de 

memoria, esculturas flutuantes que foram esculpidas pela energia de seu proprio corpo, 

por suas formas e por seus sentimentos. 

Bourgeois coloca que "Voci! somente contara para voci! mesma e em sua arte, 

na medida em que conservar sua integridade. "63 E e assim que ela abre seu guarda 

roupa, de modo franco, inteiro e simples, preenche as pe9as com a memoria de sua 

existencia, nos abre sua vida interior, e nos coloca a possibilidade de abrirmos o nosso 

arm:irio de memorias vividas. Ela nos mostra como imantamos o pano que nos cobre o 

corpo com nossa vida, e nos ensina a ler nas roupas sentimentos vividos. 

'Cell Clothes' e urn espa9o de memorias aberto a explora9ao, como se as roupas 

saissem com seus cabides do guarda-roupa e invadissem a casa, roupas repletas de 

historias, roupas que ja foram moda, cores, corpos quase vivos que flutuam. Espalhados 

pelo espa9o, carreteis e bobinas nos atentam, remetem a uma forma contemporanea do 

abandono: o desemprego. Lembramos que a tecelagem mecanica desempregou centenas 

de mulheres, e que o Dia da Mulher foi instituido em 1911. A data foi escolhida pela 

UNESCO - Organiza9iio Mundial para a Educa9iio, Ciencia e Cultura - para lembrar 

uma manifesta9iio organizada por centenas de oper:irias que reivindicavam o direito a 

licen9a-maternidade, a redu9ao da jornada de trabalho e sal:irios iguais aos dos hom ens, 

em 08 de mar9o de 1857, quando morreram queimadas 129 mulheres durante urn 

incendio em urna fabrica de tecidos de Nova Iorque. As operarias morreram sufocadas 

porque as saidas de emergencia estavam bloqueadas pelo !ado de fora. 

Impressiona a qualidade expressiva da memoria que Bourgeois alcan9a nesta 

obra, urn espa9o criado com portas e janelas que parece estar esquecido, urna parte da 

casa que abandonamos. Bourgeois desenvolveu atraves dos anos a habilidade de 

traduzir em suas obras o que as mulheres sentem, o que secretamente desejam e as 

formas como manifestam sua dor. Na instala.;ao 'Cell Clothes', ela cria uma dimensao 

de alteridade e toea com suas maos vividas as angustias do Homem contemporaneo. A 

63 BOURGEOIS. Louise de, Destrui9ao do pai, reconstru9ao do pai, escritos e entrevistas, 1923-1997, Cosac & 

Naity, 2000. pg.40 
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roupa, para Louise de Bourgeois, esta impregnada de significados, de fantasias, 

inclusive sexuais. 

Seu processo criativo tern seu momento solitario, para desenvolver seu trabalho 

ela se fecha e busca o silencio amigo e a concentral{iio. A artista desenvolve suas obras 

com ajuda de urn assistente, principalmente agora que esta com quase cern anos. Para 

ela "Se a obra possuir alga de mtigico, eu a considero bem sucedida "
64

• Bourgeois ve a 

seda, a Iii, assim como o cabelo, como urn simbolo de protel{iio ferninina, como uma 

larva no casulo. Mas para ela, o cabelo e mais arnistoso que o casulo, porque este nao 

elirnina o sujeito. 

!MAG ENS DA ARTIST A LUISE DE BOURGEOIS 

64 Idem ibidem, pg. 74 
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KIKI SMITH 

A FORc;A INCONTROlAVEL DO CORPO FEMININO 

Atualmente, a artista Kiki Smith 

tern a aparencia de uma antiga 

curandeira, ou maga, com seu Iongo 

cabelo em cachos grisalhos que caem em 

tran9as. Em coerencia, sua obra 

encantada, exerce uma forma de cura 

delicada e !eve para temas profundos. 

Smith desenvolve em seu trabalho 

artistico uma inteligencia critica, social 

e polftica, de forma tao bela, que e quase 

impossi vel nao nos abrirmos para que 

nossa alma escute suas imagens. Smith 

transforma a vida cotidiana em gesto. 

Atenta e comprometida engajou-se 

especificamente na questiio da violencia domestica praticada contra a mulher por muito 

tempo. Em sua obra, procura desmitificar, destituir e transformar a tradi<;;ao patriarcal, 

em especial a crista. Como artista, e uma criadora de mitos, incorpora e sintetiza 

elementos da antiga cultura egfpcia, da India cliissica junto a mitos modernos, como 

Frankenstein. 

Kiki Smith nasceu em Nuremberg, na Alemanha, em 18 de Janeiro de 1954, 

filha da atriz e cantora de opera Jane Smith e do escultor americana Jony Smith. Por 

crescer em uma fanu1ia de artistas, teve uma infilncia estimulante. Seu pai a influenciou 

muito, apesar de ser escultor abstrato e utilizar outro vocabuliirio formal. Ela acredita 

que suas representa96es tinham muito da forma humana na presen9a ffsica e visceral de 

suas obras. Freqlientavam a casa de sua fanu1ia personagens como Jackson Pollock, 
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Mark Rothko e Bernett Neuman. Quando jovem, era admiradora da obra de Richard 

Tutlle. 

Aos vinte e quatro anos decide ser artista, estuda por urn ano e meio na Hartford 

Art School. No final da decada de 70, junta-se ao coletivo de artistas 'Collaborative 

Projects Inc.' (COLAB), que experimentava a apresenta<;ao da arte em lugares nao 

convencionais. Em 1976, estava em Nova York trabalhando para se sustentar como 

assistente de eletricista e como cozinheira no Tin Pan Alley, urn restaurante da Times 

Square. Por muitos anos Kiki Smith trabalhou em sua casa, na mesa de sua cozinha. Diz 

que pensava em si mesma como uma artista-dona-de-casa. 

Sua primeira insta1a<;ao multimidia foi 'Life Wants to Live' (A Vida Quer 

Viver), apresentada na Kitchen Gallery em 1983, fazia referencia aos campos medico, 

juridico e religioso e questionava: de quem era a responsabilidade por nossa intimidade 

e o nosso corpo social? Nesta instalac;ao pintou sobre gaze de algodao manchetes do 

jomal The New York Times, que reportavam incidentes de violencia domestica, 

especificamente de mulheres violentadas que mataram seus agressores em autodefesa. 

Kiki Smith ficou primeiramente conhecida como artista por explorar as fun.;:oes 

mais intimas do corpo humano: 6rgaos, membranas, fluidos; mais tarde sua obra passou 

a envolver o corpo como urn todo, e ele se tomou seu foco central: o corpo religioso, 

hist6rico, litenirio. Seu projeto artistico direciona-se a restaurac;ao da humanidade para 

urn estado de grac;a, visualizado como uma rela<;ao harmonica entre seres humanos, 

animais e a natureza. Como ela expressa em sua instala<;ao 'Landscape' (Paisagem), na 

qual reinventa o paraiso. 

Imersa em uma cultura consumista, individualista e competitiva, Smith 

compartilha do senso coletivo de perda, reclama, atraves de sua obra, a necessidade de 

estabelecer rela.;:oes autenticas com a nossa cultura, com o mundo, com a 

espiritualidade e com nos mesmos. Na busca da integra.;:ao do sujeito fragmentado 

consigo mesmo e com o ambiente, Smith explora em suas instala<;:oes o sensorial da 

mesma fonna que Rebecca Hom e Ann Hamilton. 

Assim como Bourgeois e Hom, Smith e fundamentalmente existencialista, 

explora artisticamente o corpo com o intuito de ativar uma discussao sobre a maneira 
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como a humanidade vern se colocando no mundo, alem de incitar o debate sobre as 

politicas de genera e identidade na arte contemponinea. 

Smith tern influencia do movimento minimalista dos anos sessenta e setenta, 

particularmente da escultora Eva Hesse, que introduziu nesse movimento a presem;a 

!eve da forma organica, que explorava tanto nas formas quanto nos materials, como o 

fiberglass, o latex e a borracha. 

A artista afirma que a face figurativa de seu trabalho e muito influenciada pela 

obra das artistas Louise de Bourgeois e Nancy Spero. Por muitos anos, Spero 

mergulhou nas lendas e nos mitos antigos para expor traumas politicos e sociais, 

particularmente a repressao das atrocidades cometidas contra mulheres atraves da 

hist6ria. Seu compendia de figuras femininas abrange desde deusas a camponesas 

prensadas a mao ou coladas em delicados rolos de papel, com os quais tern a inten9ao 

de subverter ou afrontar o poder masculino. Spero, diferente de Smith, tomou a decisao 

radical de excluir a figura masculina e desenvolver uma imagem da mulher que servisse 

de parfunetro para a gera9ao das jovens mulheres artistas, entre as quais estava Smith, a 

qual, como Spero, redefini o tema feminino nos seus pr6prios parfunetros. 

Para Smith, Bourgeois da forma fisica a estados de dor psicol6gica, como a 

ansiedade, o medo, a solidao, a raiva e a agressao. Assim como ela, Smith desenvolve 

em sua obra uma mitologia pessoal. "Como Bourgeois, o corpo nas esculturas de Smith 

e definido por uma profunda honestidade emocional; entretanto. suas figuras parecem 

mais restritas, talvez por causa dos mitos que incorporam, trazem o peso do 

cristianismo e outras tradit;i5es, da mesma forma que expressam as urgencias de uma 

psique individual. "65 

A partir da metade da decada de oitenta, Kiki Smith se compromete 

integralmente a explorar a tese que ocupou sua vida artistica pelos qumze anos 

seguintes: o corpo humano fragmentado e inteiro. Para ela, o corpo e nossa condi<;ao de 

existencia, e o que determina nossos limites e possibilidades neste momenta e espa9o 

particular. "Ela acredita que 'nosso corpo tem sido fragmentado pedat;o por pedat;o e 

precisa de uma grande quantidade de curativos; toda a nossa sociedade esta muito 

65. POSNER, Helaine,- Kiki Smith- 1st ed. 1998, Boston, Ed. Bulfinch. pg. 9 
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fragment ada... Tudo est a trincado e apresentado como dicotomia - macho(fimea, 

corpolmente - e estas trincas necessitam de remendos. Smith afirma que tudo que esta 

associado com o feminino, como a natureza, o corpo, e o espirito, esta constantemente 

desvalorizado, e tudo que esta associado com o masculino, como a cultura e a mente, 

esta valorizado. Estas atitudes 'esquizofrenicas' colocam maior pressao nas mulheres 

que nos homens; Smith esta convencida de que isso e destrutivo para todos os membros 

da sociedade. Cada urn de nos pode softer os efeitos de uma cultura patriarcal que 

valoriza somente o intelecto e nos aliena da experiencia fisica real, natural. As 

representar;i'Jes de Smith do corpo fragmentado chamam atenr;ao para este dilema e 

tentam curar essa ruptura com tenros retratos de 6rg[los, sistemas e fiuidos 

escondidos. "
66 

Em 1980, o corpo era o campo de batalha dos direitos reprodutivos e Smith 

trabalhava com a tradis:ao feminista iniciada nos anos setenta, e expressava sua postura 

militante em sua obra. Nesta nova fase, comes:a a criar esculturas em tamanho natural 

dos 6rgaos e sistemas reprodutivos, como 'Male and Female Uro Genital Systems' 

(Sistemas Urogenitais Macho e Femea, 1986), que evoca o ato privado e a esperan<;a 

pr6-criativa. Nessa mesma epoca cria 'Womb' (Utero) em sua versao em bronze, nesta 

obra a artista difunde urna discussao profunda atraves do seu trabalho artistico: o quanto 

que, para curnprirmos agendas, controlamos nosso corpo e reprimimos nossas decisoes 

primordiais. Essa obra serve como urn simbolo dos conflitos que permeiam o debate 

sobre os direitos ao aborto. Alem de sua forya como simbolo politico em sua 

representa<;ao do utero, 'Womb' propoe associa<;:oes com a fertilidade eo poder natural 

de cria<;ao da ra<;a hurnana. 

Em 1985, ela fez urn curso de medicina emergencial com o objetivo de 

conhecer melhor a anatomia hurnana; desenvolveu, entao, obras sobre 6rgaos intemos e 

sistemas em vidro, papel e cerii.mica. A tematica do controle do corpo sempre permeou 

seus trabalhos. Smith fala muito em suas obras da vulnerabilidade do corpo hurnano e 

da !uta da fors:a inerente a vida. 

66 Idem ibidem, pg. 13 
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E importante ressaltar a forte rela<;ao da sua arte com a vida, suas obras sobre o 

poder e a responsabilidade sobre a nossa fertilidade retratam urn dos topicos mais 

discutidos pelos diversos grupos feministas presentes no III Forum Social Mundial, 

realizado no ano de 2003, em Porto Alegre. Uma das grandes questoes discutidas no 

Forum diz respeito exatamente ao impacto do capitalismo sobre o corpo feminino, o 

desrespeito aos ciclos vitais, entre os quais o reprodutivo. A 'Rede Intemacional de 

Genero e Comercio', por exemplo, levanta a questiio da desvaloriza<;iio do trabalho nao 

remunerado realizado por mulheres, quanto a reprodu<;iio biologica e a educa<;iio 

familiar, considerados fundamentais para a manuten<;iio da sociedade. Assim como a 

rede de mulheres 'Catolicas pelo Direito de Decidir', que tern entre seus objetivos 

fundamentais colocar no cenario intemacional a discussao dos direitos reprodutivos das 

mulheres e a descriminaliza.yao do aborto, para elas, decisoes que sao tomadas na 

consciencia, este espa<;o mas intimo em que as pessoas se relacionam com Deus, se 

assim o desejam devem ser respeitadas mesmo que contradigam os preceitos da Igreja 

Catolica, como esclarecem as palavras de Paloma Afonso: "Desde "Cat6licas" 

pensamos que a vida e sagrada, que a vida das crianr;as e sagrada, que a vida das 

mulheres tambem e sagrada. Pensamos que devemos fazer tudo o que e passive! para 

niio criar nova vida quando niio a podemos trazer ao mundo. Devemos fazer o passive! 

para ajudar as mulheres a niio engravidarem quando niio o desejarem ou niio puderem, 

mas quando uma mulher ja ficou gravida, devemos respeitar o seu direito de decidir. 

Forr;ar alguem a um ato que deveria ser sagrado parece-nos inaceititvel e muito 

suspeito e suspicaz em relar;iio as mulheres e a sua capacidade moral. 

"Desde "Cat6licas" pensamos que hoje e necessaria fazer valer OS direitos 

humanos que falam da livre opr;iio, de liberdade e igualdade em relar;iio ao exercicio 

da sexualidade. Reconhecemos como aspectos capitais que possibilitam o exercicio 

destes direitos o poder de tamar decisoes autonomas, fundamentadas e informadas, e os 

recursos materiais para ter acesso aos servir;os, metodos e tecnicas que tornam esse 

d l 'dd ,67 po er rea z a e. 

67 site: www.aborto.com/htm/catolicas.htm 
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Smith apresenta o corpo feminino como uma entidade que niio pode ser contida, 

da qual 'coisas' naturalmente saem. Muitas de suas frageis esculturas elaboradas em 

delicados papeis referem- se a vulnerabilidade do corpo feminino frente a sua forya 

reprodutiva. "Para Smith o corpo feminino, particularmente em seu aspecto biologico, 

em relar;iio aos seus ciclos e processos reprodutivos, esta em perpetua instabilidade de 

jluxos, sempre mudando e constantemente se refazendo. "
68 

Em 1987, Smith faz sua primeira figura humana de corpo inteiro: 'The Bronze 

Baby' (0 Be be de Bronze). Essa obra marca a transi<;iio do corpo objeto para a 

beatitude. E uma representa<;ao da crian<;a universal, para a qual Smith se embasou em 

representa<;oes medievais do Jesus infante. A escultura esta colocada em um pedestal e 

de frente para ela esta uma janela onde se ve um raio-X da obra, no qual revela-se um 

barometro colocado no Iugar onde estaria o cora<;iio da crian<;a. 0 barometro e um 

instrumento utilizado para medir a pressiio atmosferica. Ja se percebe nessa obra uma 

explora<;iio do "espa<;o-entomo" a escultura, o que aproxima a obra do meio expressivo 

da instala<;iio. 

E a partir deste momento que Smith come<;a a desenvolver escu!turas de corpos 

em papel, em sua maioria femininos; sao figuras translucidas que, por sua fragilidade e 

efemeridade, expressam a agressividade feminina na delicadeza. Estas figuras tambem 

nos remetem a forte espiritualidade de Smith, que teve uma cria<;ao cat6lica, portanto 

seu trabalho refere-se freqiientemente a este sistema de crens:as. Smith e influenciada 

pelos escritos de Thomas Aquinas, que defende a teoria de que os seres humanos e 

todas as criaturas sao compostas tanto de essencia quanto de existencia, que a alma 

unida a materia e o que constitui a natureza humana. Baseando-se nessa teoria, Smith 

procura examinar o corpo como forma e substancia. 

Em 1991, Kiki Smith come<;a ser reconhecida significativamente nos Estados 

Unidos e na Europa. "Durante o inicio dos anos noventa, Smith estabelece uma 

alterar;iio radical das imagens convencionais e as expectativas sobre a forma feminina 

na arte ocidental. Ela comer;ou a focar sua obra exclusivamente em expor o corpo 

feminino numa serie de trabalhos viscerais que viio do belo ao grotesco. Internamente a 

68 POSNER, Helaine,- Kiki Smith- 1st ed. 1998, Boston, Ed. Bulfinch. pg.l7 
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uma cultura patriarcal, a representar;iio do corpo feminino tem estado largamente nas 

miios dos artistas homens. Portanto, a mulher tem sido tipicamente retratada como 

objeto do desejo masculino, como a projer;iio das fantasias masculinas. Uma das 

contribuir;oes mais importantes de Smith como artista tem sido a de reclamar o corpo 

feminino do patriarcalismo e reconfigura-lo como um espar;o da experiencia de vida 

das mulheres. Niio mais o corpo fixo, controlado ou harmonioso da arte classica. E um 

corpo incontrolavel, que suja, vaza e expoe seu interior. "69 

Suas mulheres sao seres sexuais nao er6ticos e profundamente introspectivos. 

Suas representa<;oes da feminilidade rejeitam poses refinadas para, em contrapartida, 

mostrarem publicamente atos e posturas privadas. Expressam aquilo que sempre esteve 

contido, silenciado, escondido, a fon;a e a crueza do corpo da mulher. 

Smith afirma ter tentado ser feminista como uma pessoa civil, mas nao em sua 

arte, ela prefere nao participar em toda serie de eventos feministas, mas colabora com 

sua arte para a construs;ao da identidade feminina de outra uma forma. 

69 Idem ibidem, pg.20 
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'SILENT WORK' 

TUDO 0 QUE NAO QUEREMOS FALAR 

VISAO DA INSTALA<;:AO 'SILENT WORK' ,1992, OSTERREICHISCHES MUSEUM, VIENA 

Caminhando descalga, com os olhos do meu corpo, penetro silenciosamente em 

seu mundo, ela, a artista nem sabe de mim, nem sabe as horas que passei lendo seus 

enigmaticos tragos, nem sabe o quanto que aprendi com a sua silenciosa obra sobre o 

poder das pal a vras. 

No infcio da decada de noventa, Kiki Smith apresentou urn conjunto de 

esculturas de mulheres em cera e papel; sao seres em condigoes extremas de 

humilhagao, criaturas reduzidas a urn estado primiirio, ap6s Iongo sofrimento. Sua dor e 

visceral. Em sua primeira mostra, essas esculturas foram interpretadas primeiramente 

como urn campo de batalha polftico, localizadas no campo de quest5es como a violencia 

domestica, a crise da AIDS (sua irma morreu de AIDS, em 1988), eo conflito sobre os 

direitos ao aporto. Na visao de Smith, estas esculturas incorporam mais do que quest5es 

sociais contemporiineas. Sua dor provem de urn Iugar muito mais profundo, sao 

sobreviventes de batalhas. Nao especificamente de urn abuso ffsico, mas de uma 
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violencia psiquica que ronda nossas vidas. Pelo poder que essas pe<;as tern em 

incorporar inumeras leituras do intimo universal, talvez possam ser vistas como 

arquetipos da falta de esperan<;a humana, gerada pela ruptura e pelo desequilibrio social. 

'Silent Work' foi urn conjunto de esculturas apresentado por Smith em 1992, no 

'Osterreichisches Museum', em Viena. Neste trabalho estao presentes algumas 

esculturas como 'Pee Body', que expressa parte dos temas citados acima. Mas esta 

instala<;ao tambem traz representa<;oes da forma feminina elaboradas pela artista que 

incorporam tematicas mitol6gicas e espirituais. Smith trabalha com especial enfase 

nesta obra a figura da Virgem Maria, a mae de Jesus, ou a segunda Eva. Para Smith, a 

religiao e fundamental para a sua arte, consequentemente, considera ser sua 

responsabilidade criar urn santuario para a Virgem Maria. 

A artista se interessa pela manipula<;ao historicamente construida da figura 

feminina sagrada. Sua reinterpreta<;ao feminista da Virgem Maria, como uma figura 

corporal de poder e resistencia, e parte do seu projeto de resgate do corpo feminino do 

patriarcalismo opressivo do qual a Igreja Cat6lica e parte. No intuito de aprofundar a 

compreensiio da postura da artista, estudei o 'Evangelho segundo Maria', escrito por 

Mariam de Magdala, que e uma obra ainda hoje nao reconhecida pela Igreja Cat6lica. 

Os trechos abaixo citados apresentam, em suas reflexoes e seus conflitos, os modos e as 

praticas que inspiraram os primeiros cristaos: 

"0 Senhor amava Maria mais que a todos os discipulos, e a beijava na boca 

frequentemente. "
70 

"'0 pecado nao existe ', somas nos que, com nossa imaginm;ao doentia, nao 

cessamos de criar e de inventar leis para o refon;ar. E nossa imaginar;ao que e preciso 

curar. Somas responsaveis pelo mundo no qual vivemos, desde que somas nos que o 

criamos. Nossafalta de 'imaginm;ao esclarecida 'fecha-nos no 'ser para a morte' enos 

encerra nos limites onde nosso corw;ao e nossa inteligenciaficaram aprisionados. "
71 

70 LELOUP, Jean-Yves, 0 Evangelho de Maria- Mariam de Magdala, Tract. Lise Mary Alves de Lima, 3' Ed., Ed. 

Vozes, Petr6polis, 2000, pg.l3 

71 Idem, pg. 19 
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Smith acredita estar elaborando, com sua obra, manifesta<;5es ffsicas de dilemas 

ESCUL TURA 'VIRGEM MARY'PRESENTE NA 

INSTALA<;:AO 'SILENT WORK' 

psfquicos e espirituais; ambos na visao 

da cultura ocidental sao colocados fora 

do corpo. Assim o faz tambem o 

Catolicismo; para ela, ha na tradi<;ao 

cat61ica uma empatia com o sofrimento. 

Ela ap6ia o modelo feminista que 

coloca que tudo esta inter-relacionado: a 

vida intima nao esta separada da vida 

social; a questao de genero nao esta 

separada da vida polftica. 

Smith tern a habilidade de 

abordar em seus trabalhos, de uma 

maneira notadamente poetica, quest5es 

polfticas; sua obra, desse modo, passa a 

ter uma face didatica. Para ela, mesmo a 

expressao artfstica de urn sentimento ou 

acontecimento pessoal sempre carrega 

urn significado polftico e econ6mico, e 

pensa ser necessaria dirigirmos uma 

aten<;ao especial ao contexto em que as obras estao inseridas. 

Sua escultura 'Virgin Mary', e uma obra extremamente forte, tern seu corpo nu 

ao extremo, sem pele; ressalta-se nesta escultura a leveza da postura em contraste com a 

presen<;a da came. Smith nos chama a aten<;ao para os seios e as maos atraves do 

contraste de pigmentos. 

'Nuit' nome da deusa egfpcia da noite, que com o seu corpo em arco formava o 

ceu, e outra escultura presente em 'Silent Work', representada de modo sugestivo 

apenas com seus bra~;os e pemas tocando o chao, como se o arco do seu corpo em ponte 

esti vesse Ia no alto, no ceu, onde s6 a imagina"ao alcan"a. 
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Em suas obras, em geral, Kiki Smith explora simbolos como o cabelo, signo que 

remete a for9a e a atra9ao sexual feminina; para ela o ato de cortar os cabelos e urna 

forma de automuti!ayao. Em suas imagens, com imensos cabelos que caem 

emaranhados, busca representar a resistencia, a pressao exercida pela sociedade quanto 

as normas de feminilidade. 

Kiki Smith utiliza tecnicas simples, arcaicas, que nao a alienam de seu dominio 

sobre a obra. A artista diz que "Se voce e uma mulher artista, voce ja e marginal, 

colocada numa pilha de descartados, portanto voce pode usar coisas ou situar;oes 

descartadas, nisto esta um tipo de liberdade, e isso nao e associado com poder. "
72 

Smith cria instala96es a partir da apresenta<;ao de conjuntos de esculturas que 

formam urn ambiente, uma cena hermetica de representa96es de corpos femininos em 

formas e tecnicas diversas. Na instala<;ao 'Silent Work', as esculturas encontram-se 

cada urna em seu universo. Smith cria urn ambiente introspectivo e silencioso, como o 

nome ja insinua. A artista releva a for<;a da escultura 'Virgin Mary' ao coloca-la no 

centro da instalayao. · 

Diferente de Rebecca Hom, que muitas vezes cria ambientes com luzes e sons, 

Smith estende o espa9o da escultura transformando-a nurna instala9ao. Sua escultura 

'Pee Body' e uma representa9ao de urn corpo feminino agachado, 'urinando' perolas 

amarelas que se espalham pelo chao, estabelecendo urna relayao com o espa9o em volta 

que a define tanto como urna escultura quanto urna insta!ayao. 

Em 'Silent Work', Smith trabalha com cera, pigmentos, madeira, barbante, gaze 

e gesso. Em seu processo de cria9ao coloca a energia do seu corpo no objeto artistico. 

Em seus trabalhos mais antigos, utilizava materiais comuns, maleaveis, simples e 

efemeros, como o papel e a cera. Criava figuras !eves e translucidas, que geravam 

grande encanto visual na transformayao do material, atraves do trabalho paciente da 

artista. Mais tarde, passa a explorar materiais permanentes, como o bronze. Ela atenta 

para o fato de que a arte ocidental hierarquiza os materiais, colocando o bronze e outros 

metais no topo, o vidro e o papel na margem. Para ela, essa e urna filosofia que nao 

72 Idem, pg. 34 
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colabora corn a experirnentas;ao necessaria ao fazer artfstico e ignora as influencias da 

Africa, Asia, entre outras tradis;5es culturais. 

OBRA DE KIKI SMITII. SEM TITULO, !993 

72 

I 
I 
' 



MARINA ABRAMOVIC 

ENERGIA E TRANSCENDENCIA 
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!MAG EM DO CATALOGO DA EXPOSH;AO 'CLEANING 

TilE HAUSE' COM ANOTAt;:OES DE MARINA 

ABRAMO VIC 

Marina Abramovic nasceu em 

Belgrado, na Iugoslavia, em 1946, urn 

ano ap6s o final da II Guerra MundiaL 

Iniciou seu trabalho artfstico em 

performance em 1972; atualmente 

mora em Amsterda e Berlim. E uma 

artista n6made, esta sempre em 

transito, apresentando suas 

performances e o registro delas pelo 

mundo. Sua obra abarca o campo da 

energia humana, dos estados alterados 

de consciencia e o triinsito entre a 

cultura Ocidental e Oriental. Ela 

coloca: "A arte deles nlio e Arte a 

partir do complexo ritualfstico geral. 

Eles a usam como um instrumento. 

Somente numa sociedade desconectada 

como a nossa, a sociedade Ocidental, 

a arte e chamada Arte, isolada e nlio como uma parte do todo. 
73

" 

Entre suas principais exposis;oes e performances estao: 'Moving Pictures' 

(Imagens em Movimento, 2002), no Museu Guggenheim de Nova York; 'The Hero' (0 

Her6i, 2001), no Museu Hirshhorn e no Jardim de Esculturas de Washington; 'Balkan 

Baroque' (Barraco Balcilnico, 1997), na XLVII Bienal de Veneza; 'Becoming Visible' 

(Tornando-,se Visfvel, 1995), na Bienal de Istambul; e 'Magiciens de Ia Terre' 

73 ABRAMOVIC, Marina -Cleaning the House, Academy Editions, London, 1995. (nao ha numera<;ao das paginas) 
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(Miigicos da Terra, 1989), no Museu Nacional de Arte Modema de Paris, Centre 

Georges Pompidou. 

Marina Abramovic trabalha com energia, a arte para ela e uma experiencia de 

vida. Em suas performances, Abramovic realiza rituais nos quais experimenta estados 

alterados de consciencia, e como se ela alcan9asse, atraves de sua obra xamanica, uma 

sintese das religioes, o principia, a essencia, a arte como priitica para se atingir a 

transcendencia. 

Abramovic foi uma das primeiras artistas a desenvolver seus trabalhos em 

performance nos anos setenta; para ela, a linguagem performiitica toma-a apta a 

penetrar em outras dimensoes da consciencia, assim como permite a exploravao do seu 

corpo publicamente, a transgressao de c6digos sociais e a destrui9ao de mitos sobre o 

que e feminino, sobre o corpo, sua representa9ao, sua identidade e suas possibilidades 

energeticas. A feminilidade na obra de Abramovic esta colocada em seu corpo, em seu 

ser. Ela aborda a mulher livre em suas perfonnances. 

Ficou conhecida por performances em que se submetia propositadamente a 

limites de dor fisica, ferindo a si mesma com o intuito de descondicionar seu corpo do 

conforto e do comodismo da cultura ocidental. Sua obra tern uma face ritualistica densa; 

com freqiiencia suas performances remetem a experiencias espirituais, priiticas 

religiosas e de transe, muitas vezes atingidos atraves do sacrificio e da sublimavao da 

dor. Para Marina Abramovic, esses atos sao arte, mas tambem, transcendencia 

espiritual. Abramovic tern fe no poder transformador da arte, busca purificar-se atraves 

deJa, impondo cotidianamente regras simples a si mesma. Busca desta forma 

transformar seu campo de energia e experienciar diferentes estados de consciencia. 

Em suas perfom1ances, a artista transcende o limite da representavao, por 

exemplo, quando desenha uma estrela utilizando uma gilete em sua barriga: o sangue 

que escorre e real; ou quando grita ate sua voz acabar: sua voz e real. Marina vive a sua 

obra como urn todo. Suas instala9oes funcionam muitas vezes como ceniirios para suas 

perfom1ances. 

Abramovic faz de seu corpo seu material artistico, coloca-o como meio 

expressivo artistico, circunscreve com ele os campos da arte e da linguagem. Sua vida e 
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o ponto de partida de suas obras, explora os elementos de sua biografia e dramatiza-os. 

Desde 1992, apresenta em diversos palcos sua performance 'The Biography' (A 

Biografia), na qual ela rememora suas performances anteriores, ao som de urria voz em 

off de menina que narra sua vida. Nesta obra, Abramo vic mistura realismo e imaginario 

para reconstituir sua biografia, com rituais baseados no uso do proprio corpo. Nao se 

trata, porem, de urna mera reprodus;ao de suas apresenta<;oes anteriores, mas sim da 

crias;ao de uma nova realidade: as performances sao traduzidas em imagens de cinema e 

embutidas no contexto ficcional do filme. Abramovic interpreta seu proprio papel, 

aparecendo de diferentes formas, que repetidamente distorcem ou obscurecem sua real 

identidade. Memorias misturam-se com fantasias, sonhos, rituais artisticos e a vida 

cotidiana. E como se ela olhasse para dois !ados ao mesmo tempo, como urna cabe<;a 

com duas faces: urna virada para o passado e a outra, para o futuro. E uma tentativa de 

descobrir-se e tambem de dar forma ao processo criativo, com uma narrativa que se 

liberta da cronologia e segue apenas as imagens e o som. 

'BALKAN BAROQUE' 

UM TRABALHO SOBRE A VERGONHA 

A escolha de urn artista para representar urn pais na Bienal de Veneza e tanto 

politica como artistica; portanto a participas;ao da artista. Marina Abramovic na XL VII 

Bienal de Veneza, em 1997, com sua obra 'Balkan Baroque' (Barroco Balcanico), que 

utiliza tanto elementos do meio expressivo da instala<;iio quanto da performance, requer 

algumas explica<;oes. 

Montenegro e a republica que, apos a dissolw;:ao da Iugoslavia Comunista, 

construiu uma rela<;:ao mais ou menos feliz com a republica da Servia que ainda tern as 

regioes autonomas de Kosovo e Vojvodina. Esse todo forma a atual Republica Federal 

da Iugoslavia, nao reconhecida pela comunidade intemacional. 0 nome do pavilhiio na 

Bienal de V eneza de 1997 para a qual Marina Abramovic foi con vi dada, a despeito 

desses conflitos, era 'I ugoslavia'. 
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Peter Cukovic, historiador de arte e diretor do Museu de Montenegro, e indicado 

como responsavel pela comissao iugoslava, como consentimento do Govemo Federal e 

do Ministerio da Cultura de Montenegro. E Cukovic quem convida Marina Abramovic 

para representar o pais. A escolha gera controversias, com manchetes a favor e contra 

aparecendo diariamente nos jomais da Servia e de Montenegro. Urn dos motivos de 

discussao era o fato de Abramovic viver ja ha muitos anos em Amsterda, e ter sua arte 

reconhecida principalmente no mundo ocidental. 0 ministro da Cultura de Montenegro, 

Goran Rakocevic, revolta-se com a escolha da artista, uma expatriada, que nao refletia 

"a autentica arte de Montenegro"; em sua opiniao, ela deveria ser representada por 

artistas que viviam naquela regiao. Em face dessa reayao, Marina Abramovic desiste de 

representar seu pais, que acaba tendo como seu representante o pintor de paisagens 

Vojo Stanic. 

No entanto, o curador da Bienal de Veneza, Germano Celant, convida 

Abramovic para participar de sua exposivao, no pavilhiio italiano e !he oferece, para a 

sua insta!ayao, todo o subsolo do pavilhiio central. Nesta Bienal, ela recebe por sua obra 

o premio "Golden Lion". 

Contrariamente a opiniao de Rakocevic, a arte de Marina Abramovic mostrou-se 

capaz de refletir suas raizes culturais. De fato, ao observar a historia de sua familia, 

evidencia-se nao so o !ado artistico, como politico de Abramovic; filha de urn 

casamento misto ( servio e montenegro ), seus pais eram lideres da inteligencia e figuras 

importantes entre OS partisans durante a Segunda Guerra Mundial. Seu avo, patriarca da 

Igreja Ortodoxa, foi assassinado, junto com seus irmaos, a mando do rei, em 1938. Foi 

mais tarde embalsamado e enterrado como santo. 

Quando, inicialmente, aceitou o convite para representar a Jugoslavia, 

Abramovic refletiu muito sobre a responsabilidade de seu pais na guerra. Refletiu 

tambem sobre o fato de ser a primeira mulher a representar seu pais em Veneza, 

consciente de que tanto as mulheres cristas como as mu9ulmanas foram as maiores 

vitimas da violencia da guerra. 

A respeito dessa obra, Abramovic afirmou que se interessa apenas por uma arte 

que possa mudar a ideologia da sociedade. Uma arte comprometida apenas com valores 
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esteticos e, na sua visiio, uma arte incompleta. Declarou niio defender ninguem, nem 

servios, nem b6snios, nem croatas, mas que tentou colocar na obra suas pr6prias 

emo<;6es sobre a questiio, como, por exemplo, o imenso sentimento de vergonha que 

tinha da guerra. Como artista, acreditava poder lidar apenas com o que havia dentro de 

si. Para ela, esta pe<;a era o linico modo de reagir emocionalmente a guerra. Sua ideia 

era apresentar a emo<;iio humana mais pesada que, para ela, e a vergonha. 'Balkan 

Baroque' e urn trabalho sobre a vergonha. 

Na obra, a artista utiliza uma composi<;iio com elementos das culturas ocidental 

e oriental, tradi<;5es qne por seculos sofreram conflitos, confrontos e encontros na 

Peninsula Balciinica; por urn !ado esta a tradi<;iio bizantina, por outro o cristianismo 

ortodoxo. 

EM SUA INSTALA<;AO/ 

PERFOIU'V!ANCE 'BALK&'I BARQUE', BIENAL 

' DE VENEZA, 1997 

A instalao;iio 'Balkan 

Baroque', que Abramovic chama 

de pe<;a, e composta por urn trfptico 

de telas de vfdeo remanescentes de 

leones de igreja. A imagem 

videografica central e urn auto

retrato de Abramovic, em tamanho 

natural, na qual ela apresenta a si 

mesma dupla ou dividida: 

altemadamente, ve-se Abramovic 

na tela vestida com urn avental 

branco e agindo como uma cientista 

zoologista, que explica a hist6ria da 

criao;iio dos 'Lobos Ratos' nos 

Balciis, criaturas que quando 

colocadas em condi<;5es adversas 

destroem umas as outras. E, em urn 

outro momento, a artista esta vestida com urn traje tlpico das cantoras das tabemas da 

regiiio balci!nica, que cantam para agradar a audiencia masculina e dan<;am como se 
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estivessem possufdas pelos sons da melodia originiirias da Servia e da Romenia 

orientais. A sua direita e a esquerda estiio retratos em video de sua mae e de seu pai. 0 

largo espa9o em que esta inserida a instala((iio ainda contem tres vasilhas de cobre 

cheias d' agua, o que sugere uma limpeza espiritual, e uma enorme pilha de ossos de boi. 

Por quatro dias, durante seis horas por dia, Marina Abramovic sentou-se na pilha 

de ossos e canton canq5es tipicas de sua terra natal enquanto lavava, com desinfetante, 

os ossos do sangue e restos de came que a eles se prendiam. Este ato dramatico de 

purificaqiio e lamento reflete a devastaqiio da guerra nos Balciis. Essa performance e 

influenciada pelos rituais budistas que Abramovic segue em sua vida. 

A obra, urn trabalho artfstico que abrange o campo da instalaqiio e da 

performance, e dividida em dois espaqos: o espaqo dos videos dispostos como urn 

trfptico, onde tambem se encontram as vasilhas de cobre com agua. E o espaqo dos 

ossos, onde Abramovic realizou sua performance de purificaqiio da vergonha gerada 

pel a guerra. 

PERFORMANCE TilE BODY DE MARJNA ABRA.l\10VIC.1976. BERL!M 

78 



REBECCA HORN 

A HUMANIZA(:AO DOS OBJETOS E ESPIRITUALIZA(:AO DOS ESPA(:OS 

Rebecca Hom e uma 

artista que, assim como a 

maioria das artistas 

contemporaneas, trabalha 

com diferentes linguagens. 

Move o observador de sua 

realidade cotidiana e o 

introduz em seu universo 

artfstico de diversos meios 

expreSSIVOS: 

instala~iio, 

fotografia, 

escultura, 

cinetica, 

performance, 'BLEISTIFTMASKE' MASCARA DE LAPIS GRAFITE, ESCUL TURA 

ADPTAVEL AO CORPO, !968 
video, cinema e texto. Em 

suas cria~5es, hibridiza a alta tecnologia da comunica~iio com a magia do ritual e 

remete o observador a ideia de uma cogni~iio que sempre vern atraves do corpo, do 

contato sensorial. Em suas instala~5es cria espa~os fantasticos, obscuros, psicol6gicos e 

alqufmicos, faz com que tempo e espa~o pare~am submetidos a leis diferentes, extra 

cotidianas. A artista convida a sensualidade corporal a atuar, a sentir seus espa~os, de 

luzes e maquinas. 

A feminilidade expressa em sua obra niio e 6bvia, mas alqufmica, hermetica. 

Elaborada com uma perspectiva colocada alem das quest5es de genero ou de 

preferencia sexual, niio se encaixam nem numa posi~iio patriarcal, nem na critica sobre 

as posi~5es machistas e seus espa~os. Consistentemente, sua obra coloca- se na periferia 

destes combate binario, num Iucido terceiro espa~o. urn espa<;;o mutuo, de tregua, uma 

altemati va para a circula~iio normal do poder. 
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Em urn texto da artista, escrito para acompanhar as fotografias que se referiam a 

uma de suas primeiras performances 'Cornucopia' (Cornucopia, 1970), Hom coloca a 

mulher numa relas:ao interpessoal, uma auto-explora<;iio, acima de tudo uma auto

nutris:ao: 

"Sentir ternura pel as proprios seios .. . Guardar a calor que deles e proprio ... 

Toea-los com especial delicadeza ... 

A constrw;ao deste instrumento: redescobrir urn chifre curvo, forrado com urn 

material suave e dobrado ao inverso. Os seios estiio separados do resto do corpo, a 

comunicar;ao e mantida constante atraves do mutua isolamento. 0 instrumento gera 

uma sensar;ao de dialogo no afar: o espar;o interior direto que comunica a boca e as 

seios cria o desejo de falar e perceber individualmente ambos os seios, isolados de seu 

entorno e separados urn do outro: a propria faculdade preceptiva se amplia para 

converter-se em urn tridngulo e proporciona individualidade a cada seio, como se 

fossem dais seres separados entre si. "74 

Rebecca Horn nasceu em 1944, em Michelstadt na Alemanha. Principia seus 

estudos universitarios em economia e filosofia para agradar sua familia e seis meses 

mais tarde, inscreve-se numa escola de Belas Artes. Em 1963, inicia seus estudos na 

Escola de Artes Figurativas de Hamburgo, descobre o cinema underground norte

americano, ve as pelfculas de Andy Warhol, Jonas Mekas, Jack Smith e Buster Keaton. 

Os estudos obrigat6rios de Hom para a escola incluiam classes de desenho, de nu, 

escultura e arte figurativa. Seus desenhos desta epoca centram-se nas transformas:oes do 

corpo feminino. 

Em 1967, a artista rea1iza suas primeiras esculturas em poliuretano e fibra de 

vidro. Em conseqtiencia de ter trabalhado sem protes:ao adequada, sofre uma 

intoxicas:ao grave no pulmao, e internada, primeiramente em urn hospital, depois em urn 

sanat6rio, onde fica completamente isolada por quase urn ano; na epoca, ela tinha vinte 

e urn anos e seus pais ja nao eram mais vivos. Segundo Jean-Yves Lelup, se voce tern 

uma doen9a, deve enfrenta-la como uma ocasiao para a transformas:ao da consciencia; 

as doen9as sao como mensagens: "urn mal a dizer". Foi durante esse tempo de 

74 HORN, Rebecca, En el Centro Galego de Arte Contemporiinea, 2000: CGAC, pg. 18 
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isolamento que Hom criou suas primeiras esculturas corporais. Segundo Hom, a 

questao relativa a auto perceps:ao e anterior a sua intemas:ao hospitalar, mas foi durante 

esse periodo de isolamento que ela interiorizou essa questao, leu muito e desenhou 

diversos croquis de suas performances. 

Quando volta a trabalhar, utiliza materiais !eves e maleaveis que se adaptam ao 

corpo humano, como bandagens, plumas e tecidos. Cria obras que se referem a ideia de 

casulo, de protes:ao, como sao, por exemplo, os leques nos quais ela se esconde, se 

fecha, sendo por meio deles que ela, ao mesmo tempo que permanece escutando e 

percebendo os outros, os conduz a urn ritual intimo. 

Seu trabalho com as plumas principia quando urn amigo !he da urn saco de 

plumas. Faz entao uma asa enorme com a finalidade de cobrir todo o seu corpo. Com 

essa asa, ela podia acariciar qualquer urn, abrigar ou proteger. "Uma pluma e leve como 

um cabelo. A pluma e um material eterno; ela se desenvolveu como um signo de minha 

linguagem, como o ovo, cuja casca encarna a mesma energia eterna. "75 

E bastante relevante na obra de Hom o significado especial que e concedido as 

penas: mascaras de penas, cabeleiras de penas de galo, leques de penas de avestruz, 

vestimentas de penas como os dos prfncipes astecas. Em seus videos: uma mao 

estendida com penas explora o corpo feminino apalpando-o desde o ventre ate as axilas. 

Uma mascara de penas de galo ajustada a urn perfil feminino acaricia urn perfil 

masculino que a mascara impede de realmente a!cans:a-lo. 

Para Hom, as penas sao antenas de uma comunicas:ao complexa e amea9ada. 

Suas representa.yoes dao margem a diversas visoes: sera urn passaro ou urn leque de 

uma dama da Belle Epoque? Em seu universo simb6lico, o passaro constitui a conexao 

entre o animado e o inanimado, urn passaro em movimento assemelha-se a urn leque. 

Segundo Jean Chevalier, em seu compendio 'Dicionario de Simbolos', a fun.yao 

simb6lica da pena!pluma esta ligada, no xamanismo, a rituais de ascensao celeste e, por 

conseguinte, de clarividencia e adivinha.yao. "As plumas sao parte do passaro, sua pele, 

seu corpo; e/as sao, assim, o proprio passaro. Vestir-se com elas, embeber-se nelas, 

traga-las, e, portanto, participar do passaro e, se possui o poder magico necessaria, um 

75 Catalogo: Rebecca Horn, 1995, Guggenhein Foundation, NY, exposi10ao, Musee Grenoble, 1995, pg. 19 
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metoda seguro de se transformar nele ... Pelas mesmas razoes, as plumas tern uma 

virtude mdgica particular. "
16 

Depois de formada, Horn come9a a trabalhar com performances que tern o 

proprio corpo e seu sistema sensorial como tema. "Estas obras - e, em ultima analise, 

todas as que se seguiram - caracterizam-se pela estreita relar;tio que estabelece o ser 

humano em seu movimento com a escultura eo objeto. "
11 

Atraves das performances e 

das 'esculturas corporais' 

documentadas em Performances 1 

e 2, 0 processo de cura da artista e 

revelado: o corpo supera seus 

limites e encontra repouso e abrigo 

da enfermidade e da dor. 

'Balancestab' (V ara de equilfurio ), 

'Schwarze Horner' (Cornos 

Negros), 'Kopft Extension' 

(Extensao da cabe<;:a) e 'Weisser 

Korperfacher' (Leque Corporal 

Branco) mostram 0 corpo 

transformando-se enigmaticamente, 

como por urn processo alqufmico: 

no ser humano brotam-lhe cornos, 

EINHORN, UNICORNIO, 1970 
plumas e segue transformando-se 

em uma variedade de criaturas 

mfticas. Com efeito, o modo com que Rebecca Horn filma essas obras acentua a 

qualidade mfstica que se impregna no sujeito. Os cornos, as plumas e as asas sao 

elementos iconograficamente relacionados a Dionisio, a Shi va e a muitos outros mitos e 

76 CHEV ALlER, Jean, Gheerbrant, Alain eta!., com a colabora<;ao de Andre Barbault, Dicionano dos simbolos 

(mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, numeros), coord. Carlos Sussekind, [trad. Vera da Costae 

Silva et al.], !Yed., Jose Olympio, Rio de Janeiro, 2000pg. 724-725 

77 Pref:icio de Ursula Zeller, Catalogo: Rebecca Horn, Centro Galego de Arte Contemporilnea, exposi<;ao realizada 

de 9 de julho a 10 de setembro de 2000. Textos de Carl Haenlein, Sergio Edelsztein, Martin Mosebach, Doris von 

Drathen y Rebecca Horn. 
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ritos xamiinicos; constituem o simbolo inquestionavel da for9a e da potencia sobre

humanas. 

Em suas primeiras performances estao seus estudos do corpo, percebido como 

fragmento, pr6tese, prolongamento, alem do antincio da presen<;a da maquina que 

substitui e amplia esse corpo. Em 'Kopf-Extension' (Extensao da Cabe<;a, 1972), Hom 

passa a ideia nao de negar a percep<;ao, senao de intensifica-la, da mesma forma que, 

em 'Handsschufinger' (Dedos Grandes, !972), nao se trata de anular o tato mas 

intensifica-lo, levii-lo ao limite, eliminando a percep<;ao do detalhe, assumindo a 

percep<;ao do ato de tatear. 

Entre as 'esculturas pessoais' de Hom cabe distinguir dois grupos: o que 

investiga a percep<;ao do proprio corpo imobilizando-o, e o que explora a perceps:ao 

atraves do movimento e do espa<;o, por meio de apendices e extensoes. 

Seus objetos primeiramente aparecem junto ao corpo, quando inicia seu trabalho 

com as performances, ela desenvolve urna linguagem para comunicar-se com o mundo 

atraves de outras pessoas. Em suas video-performances explora, com suas miiquinas 

frageis, acopladas ao corpo, a vivencia do movimento. Em seus leques corporais, pela 

primeira vez, a escultura origina-se no momento do movimento. Ela constroi, nesse 

momento de sua pesquisa artistica, objetos m6veis, ou melhor, objetos que acontecem 

escultoricamente durante o movimento. No instante do desenvolvimento ritmico, 

cinetico, surge a escultura, e urn trabalho em constante devir, urn permanente aqui e 

agora. 

Em 1972, Harry Szeeman pediu a artista que mostrasse urna de suas 

performances na 'Documenta de Kassel', era a quinta edi<;ao do evento e o tema era 

'Mitologias Pessoais'. Rebecca Hom, entao com 28 anos, era a artista mais jovem do 

evento. Para essa mostra, construiu urna imensa estrutura para a cabe<;a de cinco metros 

de altura, urna 'chapeu torre', elaborada em sua base como urn gorro que cobria os 

olhos do homem que a vestiu, e que foi portanto guiado pela artista em seu percurso 

pel a Docurnenta. 0 hom em tornado 'cego', envolvido no encantamento gerado atraves 

da arte, encontra uma compensa<;ao para a sua deficiencia - este e urn tema recorrente 
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em sua obra, a compensa~;ao dada pela arte aos sofrimentos e insuficiencias da vida 

real. 

Entre 1974 e 1975, Hom fi1ma 'Berlin Exercises' (Exercicios de Berlim). Urn 

projeto que, como o titulo indica, mostra uma serie de as;oes concebidas como urn todo, 

para urn determinado espas;o. A pelicula mostra o desenvolvimento de uma relas;ao 

intensa entre uma escultura e o espas;o que ela ocupa. Visto por este angulo, e em 

'Berlin Exercises' que Hom comes;a a criar instalas;oes. Nessa serie de exercicios, o 

corpo e sempre apresentado estendido, ampliado por pr6teses metafisicas e nao 

medicas, e em conseqiiencia destas, o corpo toma-se inadequado para o desejo. Uma 

critica a forma como nos protegemos e nos isolamos uns dos outros, criamos defesas no 

modo como nos vestimos com saltos altos ou roupas que nos impedem de 

movimentarmos com liberdade. Tambem uma critica ao modo como nos encaixamos 

em r6tulos socials como as classes, os preconceitos, conceitos que como pr6teses 

metafisicas nos impossibilitam muitas relas;oes. 

Para Hom, toda a sua obra comes:ou com as performances, o que a levou a 

document<i-las e a trabalhar com cinema. Tudo isso aconteceu no tempo em que os 

objetos comes;aram a ter significado para ela, como em seu filme 'Der Entanzer' (A 

Bailarina, 1978), no qual uma mesa 'descobre' que pode bailar tango sozinha, ocupando 

o espas;o de ambos: mulher e homem, em sua solidao. 

Rebecca Hom faz em seus filmes e instalas:oes uma critica a super valorizas;ao 

da visao. 0 bin6culo e urn signo muito trabalhado nesse sentido; com a visao ha muito 

tempo sendo privilegiada em nossa cultura, mais do que os outros sentidos, o olho 

mantem uma distancia, cria uma cultura da aparencia. Em nossa cultura, a 

predominancia do olhar sobre o olfato, o paladar, o tato e a audis;ao afeta, de forma 

relevante nossa relas:ao com o nosso corpo, com o corpo do outro e com o mundo. Na 

obra de Hom, os perigos e as atras;oes do desejo ocular nao estao confinados apenas ao 

plano fisico e material, mas pertencem tambem ao plano psiquico e, eventualmente, ao 

espiritual. A preocupas;ao de Hom com a funs;ao da visao permeia toda a sua obra. 

E importante notar que o desejo, como apresentado na obra de Rebecca Hom, 

nao e necessariamente construido de urn modo facilmente descrito como feminista; para 
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ela, o desejo parece estar sempre se recriando a cada momento, como uma especie de 

estouro metafisico da jun9ao dos seres. Critica a materializa9ao do desejo induzido pela 

economia, sempre pronto a mudar para urn novo objeto, criando ruinas e ressurrei9oes. 

Horn materializa o dominio do desejo hurnano, remete o observador ao desejo er6tico 

como urn processo persistente, perpetuo, primano e profunda. Todas as suas maquinas 

tendem para as preocupa9oes hurnanas subjetivas; ela nos apresenta urn maravilhoso 

mundo mecanico onde os objetos fazem amor, sentem ciumes, sao possessivos e 

abandonados, as maquinas como mascaras da condi9ao hurnana. Em sua obra como urn 

todo, estao presentes, !ado a !ado, a hesita9ao e a entrega. 

A sua instala9ao 'Inferno-Paraiso Swith' (1993), exposta no Museu 

Guggenhein de Nova York e, segundo o artigo escrito pelo jornalista Alvaro Machado, 

publicado no jornal o Estado de Sao Paulo do dia 15 de agosto de 1993, "uma 

investigw;:tio sabre a desautomar;:tio das percepr;:i5es, a partir dos escritos do fil6sofo 

mistico armenia Gurdjieff. .. " 

A artista relata que foi influenciada em seu trabalho criativo pelas maquinas e 

pelos desenhos de Leonardo Da Vinci e principalmente pelas suas miiquinas voadoras. 

Mas seu interesse, de fato, nao e a miiquina, mas a alma do objeto. Para construir suas 

traquitanas, Horn trabalha com a colabora91lo de urn tecnico, que e responsavel pela 

realiza<;:ao priitica das miiquinas, mas e ela quem determina como essa maquina vai ser e 

funcionar, porque o que a interessa e como se da a rela<;:ao entre o publico e as 

maquinas. 

Atualmente, a obra de Rebecca Horn e analisada em viirias perspectivas e em 

rela<;:ao a temas distintos: o papel da alquimia como urn sistema quase religioso para a 

auto-revela<;:ao; o vocabuliirio das miiquinas para configurar urn corpo desejoso; a 

primordialidade de Eros como uma fon;;a determinante; a sua permanente preocupa<;:ao 

com o sensorial, com a capacidade de, atraves dele, filtrarmos nossas experiencias. 

Alguns classificam sua obra como urn 'surrealismo motorizado', ou 'neodadaista' junto 

a uma narrativa de acento feminista. 
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'HIGH MOON' 

UM RIO DE PAIX.ii.O QUE CORRE EM LINHA RETA PARA 0 OCEANO 

'HlGHMOON' 

GALERIA MARIAN GOODMAN 

NOV A YORK, 1991 

A instala91io 'High Moon' 

(Lua Alta), foi apresentada na 

Galeria Marian Goodman em Nova 

York, em 1991. A obra refere-se, 

de maneira clara, ao corpo 

feminino. A artista apresenta uma 

analogia do corpo da mulher pela 

maneira com que distribuf a 

instala91io no espa9o: dois seios 

(funis) no alto, duas espingardas ao 

centro e o rio de sangue abaixo, 

como o sangue menstrual. 0 nome 

da obra, relacionado a lua cheia, 

tambem faz referencia ao perfodo 

menstrual. Num poema sobre esta 

obra, publicado no catalogo da 

exposi~ao 'The Glance of Infinity' (Urn vislumbre do Infinito), Hom fala de 

'energia', de 'ciclos de energia', de 'uivos' e da 'circula91io do sangue dentro da 

mulher'. 

Rebecca Hom busca, com sua arte, provocar estfmulos perceptivos e mentais 

para excitar comportamentos renovados. Ve a obra como urn carninho e nada mais. 

"Nc7o e urn saber, mas aquila que estd depois do saber".
78 Para Hom, e como se hoje 

78 RIBEMBO!N, Ricardo- Por que Duchamp?- Catalogo da exposi<;ao Por que Duchamp?, 2000, Pa<;o das Artes, 

!tau Cultural. Texto de pg.89 
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estivessemos vivendo em urn vacum: urn momento de desencanto, resigna91io e 

conformismo, sem a visao encantada das utopias. 

Algumas de suas instala9oes devem ser entendidas dentro de urn contexto 

proprio, como por exemplo 'Concerto em Reverso', apresentada em Munster em 1987, 

num espa9o em ruinas antes utilizado pela Gestapo. A estrutura que ela montou 

transporta ao tempo presente uma responsabilidade sobre o passado, urn espa9o de 

recorda9ao, uma lembran9a que nao e pessoal, mas coletiva da humanidade, a memoria 

dos criminosos, dos cumplices e das vitimas. 

Essa obra pode ser interpretada tambem como urn campo de batalha, urn espa9o 

de guerra constante, ciclica. As espingardas 'Winchesters' lentamente se viram umas 

para as outras, fixam suas miras, apontam e, por segundos, permanecem estaticas. De 

repente, atiram simultaneamente, vulcanizam e murcham. Deixam, de sua !uta ciclica, 

urn rastro de sangue que transcende o leito do rio de paixao. 

Entendo 'High Moon' tanto no sentido de corpo feminino como espa9o de 

batalhas intemas da mulher, uma obra sobre a !uta que cada uma de nos trava dentro de 

si durante a vida, como corpo e tambem como a terra, e o campo de batalhas politicas. 

Em sua obra como urn todo, dois motivos sao constantes: a injUria e a magoa. 

Rebecca Hom encontra-se entre os poucos artistas que trabalham com o eco do 

genocidio do regime nazista e que, a partir dai, coloca-se tambem perante as catastrofes 

atuais. E o faz com uma linguagem visual que clama pela responsabilidade de todos. 

Como escreve George Steiner: 'Nenhuma sociedade pode omitir os acontecimentos 

precedentes (. . .), 0 passado e inalienavel, pertence a gramatica do ser e nele deve 

inscrever-se mediante uma decisiio do intelecto e do corat;iio ... "79 

'High Moon' ocupa o espa9o de uma sala de paredes brancas; no chao corre urn 

rio de sangue canalizado e, em uma de suas extremidades, esta uma pequena serra que 

79 Cital'iio de George Steiner, In: Bluebard's Castle, Paris, 1971, pg. 14, no Catalogo: Rebecca Horn, Centro Galego 

de Arte Contemporanea, exposil'ilO realizada de 9 de julho a I 0 de setembro de 2000. Textos de Carl Haenlein, 

Sergio Ede1sztein, Martin Mosebach, Doris von Drathen y Rebecca Horn. 
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parece roer a parede, como se o rio quisesse ampliar-se. No alto estao pendurados urn 

par de seios feitos de urn material transparente, sao funis, e o interior desses funis esta 

cheio com uma substilncia liquida vermelha. Urn sangue simb6lico que desce dos seios 

e por canos maleaveis, entra em urna disputa etema e ciclica entre as duas armas que 

continuamente disparam o sangue, que escorre para o rio que nao se contem no espac;:o. 

Na obra de Hom, ha urna ausencia de espac;:os exteriores, abertos. Seu trabalho 

parte de urn processo de interiorizac;:ao, marcado pela reclusao, pelo isolamento como 

condic;:ao para o desenvolvimento de seu processo criativo. 0 retiro e para ela necessario 

para descobrir formas ampliadas da percepc;:ao de si mesma. Seus primeiros trabalhos 

exploravam a relac;:ao entre o espac;:o e o corpo. Ela afirma que, no inicio de sua carreira 

artistica, desenvolveu urna forma de sensibilidade para a luz e para a energia espacial, 

urn senso inato do momento em que urna ac;:ao se inicia no espac;:o. A partir dessas 

considerac;:oes, ela desenvolveu urn novo dia.Jogo entre o espac;:o e a escultura. Para cada 

instalac;:ao, ela cria urna rela9ao com o espac;:o, com a luz, com o som, com o ritrno. 

Em suas obras recentes, ha urn movimento e urna explorac;:ao sonora 

permanente, suas instalac;:oes sao povoadas de pequenas maquinas: maquinas de pintar, 

maquinas que voam, que tocam, que atiram urn mar de sangue, pianos de ponta-cabec;:a 

que vomitam periodicamente seu teclado sobre a cabe9a dos passantes. Para Hom, as 

maquinas nao estao associadas a vida etema, ao contrario, tern urna dura91i.o limitada 

como nos; apesar de nao serem hurnanas, elas tambem param de funcionar. 

88 



6.2 NOVE ARTISTAS BRASILEIRAS 

ANA MONTENEGRO 

PROTESTO CONTRA A SOUDAO 

ANA MONTENEGRO EM SUA PERFORMA-NCE '0 CANTO', 

2003 

Artista pliistica e performer 

natural de Recife, Ana Montenegro 

vive ern Sao Paulo e trabalha corn 

produs;ao gnifica para se sustentar. 

Entre exposis;6es e projetos dos 

quais participou, destacarn-se 

Funarte 2003, 3• Bienal de Sao Joao 

da Boa Vista (2002), As;6es 

Performaticas no Museu de Arte 

Conternporanea de Americana 

(2002) e Stichting 2000 Foundation 

(Greater Arnsterdan) the 

Netherlands, na Rolanda, ern 1999. 

Ana Montenegro iniciou seus 

estudos universiuirios em 

Programas;ao Visual e Arquitetura, 

mas abandonou ambos e comegou a 

fazer urn curso livre de desenho e 

pintura. 

A artista realiza a maior parte de suas performances nua e se expressa de forma 

radicalmente nao sensual e lenta. Sen objeti vo e causar estranhamento e falar sobre 

agonia e abandono. 0 tema recorrente em suas obras e a solidao inerente ao ser humano 

e a crftica a uma sociedade narcisista. Para ela a arte nao deve ser influenciada por 

·-··--··-·---···""''"-~-~ ! 
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questoes de genero ou de sexo, portanto sua obra nao tern nenburn enfoque em questoes 

relativas a mulher, mas sim urn foco existencialista. 

Montenegro trabalha de forma lenta, as vezes passa urn ano pesquisando, sempre 

ensaia as performances e as testa antes em video e fotografia. Considera sua obra urn 

trabalho politico, ve suas performances como atos de protesto contra a solidao, contra o 

exagero do consurnismo. Enfatiza que a escolha da performance como meio de 

expressao nao foi ao acaso, pois a performance traz em si urna hist6ria de atos artisticos 

de protesto. 

Em sua performance '0 Canto' (2003), Montenegro esta nua, nurn canto vazio. 

Fica Ia por duas horas, abandonada. Esta, segundo a artista, fala da fragilidade e do seu 

desconforto no mundo. Em sua performance 'Mel' (2003), ela ocupa urn palco, urn 

espa90 convencionalmente utilizado para o 'espetaculo', com urna bacia cheia de mel, na 

qual se banba, passa em seu corpo o mel de forma lenta se esfon;:ando para ser o 

mfnimo sensual possivel. A respeito desta obra, ela disse na entrevista que se trata de 

uma especie de masturbat;iio: "Estou !a me banhando em mel, querendo ser lambida, 

desejando ser tocada e na verdade estou so, eu que me Zambo, eu que me taco, me 

acaricio. " 
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BETH MOYSES 

0 QUE E PISAR EM UMA MULHER 

FRAME DO ViDEO 'MEMORIA DO AFETO', 2000 

Beth Moyses nasceu em 1960, em Sao Paulo; formou-se em Artes Phisticas em 

1983, pela Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP). Trabalhou por cinco anos 

em agencias de publicidade e, em 1988, voltou a arte. Come<;:ou como desenho, passou 

depois para a pintura e, desta, para o espa<;:o tridimensional da escultura, da instala<;:iio e 

da performance. Desde a decada de noventa desenvolve trabalhos utilizando acess6rios 

dotados de uma forte carga simb6lica referente ao universo feminino, as quest5es 

relativas ao casamento e a violencia contra a mulher. Come<;:ou criando obras a partir de 

absorventes internos, em urn trabalho que aludia a compuls5es de limpeza, purifica<;:iio e 

ao pilnico de corpos que menstruam. Depois realizou constru<;:5es com meias de seda 

rasgadas, pintadas e destrufdas, que aludiam a cliches da sensualidade feminina. 

"Meu primeiro trabalho era uma caixinha de arame forrada com meia de seda 

de mulher, fjntao ela tern assim uma transparencia, e dentro era um corar;ao feito de 

vestido de no iva, todinho feito de vestido de no iva, ele tinha sangue, tinha alianr;a, todo 
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amarrado, era urn corar;iio... Como se eu tivesse que enxergar o meu inferno "80
·. 

Depois desse trabalho Beth fez mais algumas caixinhas com essas meias, ela buscava 

materiais que remetessem a mulher, ao feminino, mas sempre com uma hist6ria sua, 

com questoes suas. Ela come9ou com o seu universo intima e com o tempo o seu 

trabalho foi se abrindo e ela come9ou a perceber que havia uma identifica9ao muito 

grande das pessoas com rela9ao ao seu trabalho. Como ela mesmo expressou em 

entrevista concedida a esta pesquisa: "Eu niio jiquei so no meu universo, eu acho que a 

co is a se ampliou, eu niio Jalo so de uma pessoa eu falo de urn coletivo, eu falo de urn 

problema que realmente atinge la do outro !ado do oceano, entendeu? E atinge a todos, 

de umaforma maior ou menor, mas atinge a todos." 

A artista busca com suas obras uma transforma9ao positiva, construtiva: "Eu 

acho que o meu trabalho, por mais que eu coloque dor, eu acho que eu coloco sempre 

uma coisa de transformar, niio de mostrar o que esta acontecendo, eu niio ponho 

nenhuma mulher ensangiientada, mas eu tento sanar a dificuldade atraves de uma 

ar;iio. "
81 

Foi em 1994 que a artista come9ou a trabalhar com o vestido de noiva, urn 

simbolo de grande for9a para o universo feminino. Passon dois anos recolhendo os 

vestidos em lojas, com amigas e parentes. Segundo a artista, eles permanecem 

impregnados com a memoria do sonho romilntico da uniao amorosa. Atraves de urn 

trabalho intenso de desvelamento desse mito, Moyses construiu primeiramente obras 

bidimensionais esticando o vestido em urn chassi, passando depois para as instalayoes. 

Em 1996, realizou, na Capela do Morumbi, em Sao Paulo, a obra 'Forro dos Sonhos 

Palidos' na qual costurou uma centena de vestidos uns aos outros, e os pendurou, 

forrando o teto da capela. Atraves dos vestidos inflados pela gravidade, a luz passava 

tornando-os oniricos. 
82 

Dois anos depois, Beth Moyses cobre com trinta vestidos de noiva o chao da 

Galeria Thomas Cohn de Arte Contemporilnea, em Sao Paulo. Nesta instalayao, 

80 Trecho da entrevista concedida pela artista para esta pesquisa. 

81 Idem. 

82 A imagem desta obra e de muitas outras que se seguem podem ser vistas no video que acompanha este 

compendia. 
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chamada de 'Sobre Perolas', em linguagem metaf6rica, o teto da capela desmorona e 

os vestidos agora encontram-se pr6ximos, sob os pes dos observadores, que pisavam 

descal9os sobre suas perolas e brochuras, como se pisa em sonhos despeda9ados, como 

se pisa em urna mulher. Atraves destas obras, a artista discute o misterio das rela9oes 

hurnanas, o afeto eo casamento. 

Moyses investiga tambem o tema da violencia domestica, tira o p6 do vestido 

guardado, roido, para nos falar sobre o carinho esquecido dentro de urna caixa no 

armario. No dia 25 de novembro de 2000, a artista reuniu cento e cinqiienta mulheres 

que sairam juntas pelas ruas, vestidas de noivas e caminharam pela avenida Paulista, 

onde se concentra o maior centro financeiro do Brasil, para transformar a qualidade do 

afeto atraves de urn protesto artistico. As mulheres caminharam silenciosas nesse dia, 

despetalando as rosas brancas de seus buques, que caiam pelo chao, deixando urn rastro 

de petalas, como liigrimas. A performance foi finalizada nurna pra9a ao final da 

avenida; Iii as mulheres enterraram os espinhos das flores para que renascessem novas 

promessas. A artista comenta a rea9ao que as participantes de sua performance tiveram, 

como elas falavam: "Beth e impressionante como alguma coisa mudou dentro de mim 

d . d' I ,83 epOlS lSSO. 

Beth Moyses coloca-se, em suas performances, como catalisadora de urn 

processo coletivo, considera importante a atua9ao do coletivo como mensagem, como 

proposta de uniao entre as mulheres. A seguir, reproduzo urn trecho da carta 

convocat6ria que a artista escreveu as mulheres espanholas: 

"Pretendo realizar esa misma performance en Madri, y es en este momenta que 

necesito de la colaboraci6n de ustedes. Perfectamente podria contratar actrices, pero 

mi trabajo siempre tuvo la verdad como principia, necesito de mujeres que realmente 

tengan esa intenci6n de cambia. Este sentimiento forma parte del trabajo. 

Para mi, ser artista es poder contribuir de alguna manera con la sociedad, 

tengo este ideal, quiero que este trabajo toque el coraz6n de las personas, y que asf 

pueda generar muchas transformaciones. " 

83 Trecho da entrevista concedida pela artista para esta pesquisa. 

93 



A performance, no trabalho de Beth Moyses, converte-se em urn diiilogo entre as 

a<;5es politicas dos movimentos feministas e a arte, mas ela insiste em esclarecer que 

sua obra tern primordialmente urn carater poetico, e que o trabalho e politico no sentido 

de mexer com questoes que envolvem a sociedade como urn todo, de mobilizar e sair 

nas ruas como urn protesto. A artista faz de sua obra urn meio de expressao 

transformador, urn espa<;o de contesta<;iio e demincia, coloca o universo fntimo nas ruas 

para ser revisto. Sua arte transita por galerias, centros culturais, e espa<;os politicos e 

publicos. 

FOTOS DA SERlE 'NOIVAS DO CARANDIRU' (2000) 

A artista desenvolve tambem trabalhos em video e fotografia, nos quais utiliza 

sempre o preto e branco, busca no contraste o destaque da figura feminina e dos 

vestidos. Em sua obra 'Noivas do Carandiru' (2000), fotografou urn casamento 

coleti vo realizado na Casa de Deten<;iio Carandiru, retratou mulheres que se casaram 

dentro da prisao com homens que estavam encarcerados. A artista ajudou cada uma das 

noivas a se arrumar para o casamento, emprestou-lhes o vestido e perguntou por que 

queriam casar-se com homens violentos. Tirou uma foto de cada uma delas, imagens de 

contos de mulheres pobres e reais, cinderelas desencantadas. A artista afirma que, 

naquela situa<;iio, descobriu que o poder e a violencia estao relacionados, que o homem 

quando perde poder se torna mais acessfvel, mais carinhoso e isso encanta as mulheres. 

Todas afirmavam estarem felizes em casar-se com eles. 
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Recentemente, a artista realizou esculturas em madeira, nas quais apresenta a 

relat;1io entre o feminino e o masculino de forma mais sutil. Uma dessas obras apresenta 

a rainha do jogo de xadrez, em tamanho natural de urn ser humano, em seu corpo de 

pet;a de xadrez esta perfurada a imagem da pet;a do rei, a forma oca da ausencia, ou 

present;a intema esta a ocupar-lhe a metade de seu corpo. 

Beth Moyses relatou que nao se sustenta com seu trabalho artfstico, mas como 

professora de arte da Fundat;1io Armando Alvares Penteado. Considera diffcil manter a 

integridade de suas obras e concilia-las como mercado. 

LUTA.l998 
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BIBA RIGO 

DESEJO DE CONTRIBUIR 

FAIXAPARAAMARCHAMUNDIALDEMULHERESELABORADA SOB 

ORIENTA<;:AO DA ARTIST A BIBARIGO, 2003 

Biba Rigo nasceu 

no infcio da decada de 

setenta, na periferia de 

Sao Paulo, Vila 

Brasilandia. Seu fascfnio 

pelas artes cornes;ou ern 

casa, corn seus irrnaos que 

estudararn Artes Phisticas 

na Faculdade Armando 

Alvares Penteado (FAAP) 

e traziarn para casa 

vestigios da arte e seus rnateriais preciosos. Na adolescencia trabalhou corn educas;ao e 

ern rnovirnentos populares. Ainda hoje tern o desejo de contribuir para a transforrnas;ao 

da realidade ern algo rnelhor e ve na educas;ao urn rneio que torna isso possf vel, como 

colocou ern entre vista para esta pesquisa: "Como entiio associar esse meu desejo de 

contribuir para a transforma<;iio das coisas, como que eufac;o, que e a arte ... " 

Corn dezessete anos, rnudou-se corn a fanu1ia para o interior, para a cidade de 

Fartura, ern consequencia de dificuldades econ6rnicas. Trabalhou na ros;a colhendo 

cafe. Segundo a artista este foi urn periodo de interioriza<;;ao, no qual leu rnuito e acabou 

por conhecer as teorias de Simone de Beau voir. 

Quando voltou para Sao Paulo para estudar pedagogia, nurn curso da Pontiffcia 

Universidade Cat6lica (PUC), conheceu a professora de arte educas;ao Ana Angelica, 

que lhe apresentou a arte de urna forma diferente. Ern funs;ao desse contato, passa por 

uma grande crise e rnuda o rurno de sua vida: torna-se artista plastica! Cornes;a a vender 

suas obras,na Pras;a Benedito Calixto, ern Pinheiros, e no Mercado Mundo Mix; cria 

performances e pinta quadros ao vivo. 
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Rigo contou que sempre foi autodidata. Decide novamente voltar para Fartura 

para se aprofundar no estudo da arte; passa tres anos pintando a oleo. Quando retoma 

novamente a Sao Paulo, ganha concursos, expoe em alguns espayos e comeva a 

trabalhar como ilustradora para a Sempre Viva Organizayao Feminista, SOFI. Nesse 

momento, Rigo envolve-se com o feminismo e encontra uma forma de responder suas 

perguntas intemas. 

Biba Rigo ve em sua obra elementos feministas, que comeyaram em seu 

universo pessoal - como mulher foi criada para ajudar na casa - e ampliaram-se para as 

atitudes da mulher hoje; em sua opiniao: "E o quanta essas mulheres se submetem. 

Como e uma coisa tambim do dinheiro (. . .) eu tenho essa preocupar;iio com a educm;iio 

de novo, que me preocupa muito nessas imagens, e com essa nova germ;iio de meninas, 

porque voce comer;a a criar mesmo seus modelos, as suas posir;oes, ate isso, porque 

como a gente fica? (. . .) voce se espelha mesmo, e hoje voce tem esses modelos, essas 

modelos, para dizer que voce tem que estar com a bunda empinada, eu acho um 

absurdo! Eu vou comprar sandalia para a minha jilha s6 encontro sandalia de salta 

alto para uma menina de dez anos, isso para mim tinha que ser proibido, tinha que ter 

um decreta, porque e uma coisa que vai fazer mal para a saude de/a, fora a saude 

mental, tudo que est a acontecendo sem a gente fazer nada ". 

Foi com a artista plastica Monica Nador que melhor compreendeu o papel social 

do artista e que come<;ou a conhecer os espa9os da arte contemporiinea. Biba Rigo 

come9a a desenvolver, a partir desse percurso, urn trabalho artistico com uma proposta 

focada nas quest5es referentes a feminilidade, na busca pela dignidade da mulher e a 

critica ao status quo, come<;a a dar cursos nos quais associa arte e feminismo como o 

trabalho de 'picha<;ao critica', no qual propoe a interven<;ao em outdoors e revistas, e o 

curso de 'mercantiliza<;ao do corpo', no qual pro poe a reflexao sobre a associa<;:ao do 

corpo feminino a venda de infinitos produtos. 

No F6mm Social Mundial de 2003, ela propos a elaborac,:ao de urn mural, uma 

pintura coletiva. Para ela, uma das fun96es do artista e incentivar as pessoas a se 

manifestarem. Acredita que estamos em urn momento de reconstru9ao do mundo, e tudo 

o que fazemos, para ter valor, deve voltar-se para este objetivo. 
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OBRA DE BJBA RIGO, SEM TITULO, 2000 

Para Biba Rigo nao estao claros os objetivos da arte contemporlinea; como 

artista vinda de uma formac;ao nao academica, mas autodidata e popular, ve o espac;o 

das galerias e centros culturais como pouco democraticos. A arte contemporlinea, em 

sua opiniao, e a arte que esta sendo feita agora e nao apenas o que e publicado em 

catalogos. Acredita, contudo, que uma arte revolucioniiria e transformadora possa estar 

em galerias e outros espac;os, mas, segundo pensa, a arte esta alem do status e do 

glamour. 

Rigo afmnou na entrevista que se sustenta com o seu trabalho artistico e com 

atividades ligadas a ele. 

98 



BRIGIDA BALTAR 

MEL1 ORVALH01 NEBLINA 

Brigida Baltar nasceu em 1959, no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha ate hoje. 

Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage durante os anos oitenta. Iniciou 

seus estudos em Arquitetura e Hist6ria e participou do grupo Visorama, formado por 

artistas no final dos auos oitenta para estudar e formalizar eventos ligados a arte 

contemporanea. 

'CASA DE ABELHA' REGISTRO DE PERFORMANCE DE BRfGIDA BALTAR. 2002 

A arte nao imita a vida no trabalho de Brigida Baltar, a arte domina a vida, seu 

corpo, sua tasa. A artista segue urn processo de permauente experimeuta~ao. Sua obra 

nao tern enfoque politico, engajado ou feminista, fala das rela<;5es de identidade e 

afetividade, aborda questoes existenciais, humanistas e busca produzir situa~;oes 
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vivenciais e sensoriais. Como artista, nao tern a intens:ao de realizar urn trabalho que 

coloque o foco necessariamente no feminino, embora isso tenha surgido e seja urn 

aspecto do trabalho. Acredita que essa e urna discussao muito profunda que comes:a por 

definir o que e o feminino. Baltar ve hoje os conceitos de genero ou sexualidade sendo 

definidos de forma mais elastica, mais maleiivel, com mais intersecs:oes. Seus projetos 

'Abrigo' (escavas:ao na parede da casa, 1996), 'A Coleta da Neblina e Orvalho' 

(1996-2002), e 'Casa de Abelha' (2002), sao tres exemplos de obras que lidam com urn 

universo intimista, da casa, do detalhe e tudo isso diz respeito, em sua visao de artista, 

ao universo feminino. 

A feminilidade manifesta-se na obra de 

Baltar no espas:o intimo que a artista cria, em 

sua busca pela expressao sensorial, pela 

delicadeza, pela ansiosa busca de identidade e 

o permanente questionamento sobre o corpo. 

Simbolos como a 'Neblina' nos remetem em 

sua delicadeza e misterio ao misterio que 

envolve a feminilidade; o 'Orvalho' na Idade 

Media era urn pressiigio de fertilidade, e a casa, 

hii muito e considerada como urn territ6rio 

feminino. 

Em entrevista concedida a jomalista 

Fernanda Lopes, do site obraprima.net, Brigida 

Baltar fala sobre o processo de realiza9iio de 

suas as:oes: "Elas come<;aram de uma maneira 

mais espontdnea, mas foram se tornando 

DESENHO DE BRIGIDA BALTAR 
elaboradas com o tempo. Passei a produzir 

instrumentos de vidro para coletar a umidade e 

pensar nas roupas para usar durante as caletas. Estudo tambbn os lugares; as vezes 

quando nao· e muito Ionge, vou antes para conhecer e sempre fico ligada no tempo, e 

super importante isso. Liguei muitas vezes para o servic;o de Estradas e Rodagens 
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pedindo informm;oes sobre a neblina na Serra de Petr6polis, antes de subir de 

madrugada. Todos estes silo sempre preparativos." 

Brfgida Baltar pensava seus trabalhos a partir de uma experiencia que quisesse 

vivenciar. Suas a~;oes sao solitarias, o publico so entra em contato com o registro em 

vfdeo ou fotografia; segundo Brfgida, o publico se envolve de outra maneira, nao no 

contato direto durante as a~;oes, mas tern acesso apenas a uma parcela da experiencia, 

que e transmitida pelas fotos e videos. Perde talvez as sensa~;oes que ela experimenta, 

mas tern acesso ao impacto das imagens, a atmosfera que e criada com as amplia~;oes. 

Sua obra 'Casa de Abelha' foi projetada especialmente para a sua primeira 

participa~;ao na Bienal de Sao Paulo em 2002. Na obra, ela expoe urn vfdeo, desenhos e 

seis fotografias. Como nas 'Coletas de Neblina e Orvalho', e ela propria que aparece 

nas imagens. Em rela~;ao ao tema proposto pela Bienal, 'Iconografias Metropolitanas', 

Baltar afirma ter pensado que a casa e, e sempre sera, o centro produtor de afetos das 

historias e das cidades. Ela pensou a casa como celula das metropoles e o mel, como o 

afeto. Tudo nessa obra tern urn pouco de fabula, principalmente os desenhos. 

No trabalho de Baltar, a fotografia e parte integrante da obra, nao se limita 

apenas a uma existencia posterior, a urn mero registro, mas faz parte do proprio 

processo de elabora~;ao da obra. 

'A COLETA DA NEB UNA', REGJSTRO DE PERFOR,\IANCE DE BRiGIDA BAL TAR 1996-2002 
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CRISTINA SALGADO 

A FEMINILIDADE, A INTIMIDADE, A AFETIVIDADE 

Filha de urn funcionano publico e de uma dona de casa, sua fanu1ia niio tinha 

nenhuma tradigiio artistica, de modo que ela demorou a cogitar ser artista plastica 

profissional. Formada em Biologia, na area de genetica, logo percebeu que niio era 

cientista, portanto ja na faculdade freqiientava o Parque Lage, onde estudou na escola 

de artes visuais. La assistiu muito as aulas de modelo vivo, o que, para ela, demonstra a 

sua tendencia para trabalhar como corpo humano. 

A representa<;iio do corpo humano feminino sempre esteve presente na produ<;ao 

da artista carioca Cristina Salgado, como ela colocou em entrevista concedida a esta 

pesquisa: "Essa coisa de ser o corpo feminino, ela ntio e premeditada, e meio o que dd 

para ser feito, o que tem que ser feito, eu acho que ntio faria sentido, ate esse momenta, 

de hoje para frente eu ntio sei, jd que eu vou falar de corpo, eo feminino ". 

DESENHO SEM TITULO, SEM DATA, DE CRISTINA SALGADO. 

Des)le crianga, Salgado desenhava figuras femininas ou relacionadas a esse 

universo. Suas obras trazem urn clima fntimo, principalmente em suas obras 

tridimensionais, volumes que nos remetem ao corpo feminino, formas amorfas das 
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quais se esticam dedos alongados com unhas vennelhas e se percebem seios e olhos 

silenciosos flutuando no espa~o. ocupando-o sedutoramente. 

Em sua obra como urn todo, expressa em pinturas, desenhos, esculturas e 

instala~6es a figura feminina se apresenta de fonna inquieta, oprimida, as vezes 

disfonne. Olhos e boca aparecem nos pes como se a identidade estivesse no Iugar 

errado. Traz para o espa~o extemo, coloca a olhos nus o fntimo e o afetivo, cria objetos 

crfticos e poeticos, mas que sao tambem mercadorias. A artista, na entrevista, disse que 

no infcio de sua carreira artfstica comercializava suas obras e se sustentava com seu 

trabalho como artista, mas houve, segundo ela, uma crise no mercado da arte por volta 

dos anos oitenta, desde entao ela se sustenta como professora do Departamento de Artes 

e Design da PUC-Rio e do Institute de Artes da UERJ. 

DESENHOS SEM TITULO DE CRISTINA SALGADO 

Salgado contou em entrevista como se deu o seu processo de amadurecimento 

artfstico: "eu resolvi trabalhar com alguma leveza, para minha vida era fundamental 

isso, entao eu fiz um trabalho que se chama "Mami1e ", que era um grande seio cor de 

rosaja com uma materia que era semelhante a essa que eu estou expondo aqui ... " 

Urn pouco depois a artista produziu a serie 'Luas': "umas pinturinhas 

pequenininhas, de mulherzinhas pequininhas, algumas estao de Jato nuas, algumas 

estao de calcinha e sutii1, algumas estao s6 de blusinha, todas estao de sapatinho e 
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segurando uma bolsinha, algumas estao de vestidinho, sapatinho, segurando uma 

bolsinha ". 84 

Sobre seu processo de cria9ao a artista comentou que: Agora, tern questi'ies 

internas. Eu nao gostaria que meu trabalho fosse auto-referente, dentro da intimidade 

do processo criador, e urn trabalho lentfssimo, leva meses e meses para fazer esse 

trabalho, urn trabalho muito artesanal, no momenta em que eu estou ali fazendo o 

trabalho, eu penso muito, fico fantasiando, coisas passando pela minha caber;a, e urn 

dia eu estou com coisas passando pela minha caber;a e no dia seguinte, outras coisas 

estao passando pela minha caber;a, e todas elas tern que legitimar o trabalho. Entao ha 

hist6rias pessoais que passam pela minha caber;a, ha personagens da minha vida da 

minha hist6ria pessoal que estao ali empregnando meu trabalho, em outros dias sao 

personagens nao da minha vida pessoal, mas do mundo que estao ali empregnando meu 

trabalho, em outros moment as sao teorias psicanaliticas que justifzcam o trabalho ou se 

harmonizam com o trabalho e isso tudo vai cada vez mais aumentando meu afeto pelo 

trabalho ".Para a artista urn born trabalho e aquele que tern profundidade, que tern o que 

ser destrinchado, que tern segredos a serem decifrados. 

Apesar de quase cern por cento de sua produ9ii.o se referir ao corpo feminino, 

nii.o agrada a artista ser rotulada como quem trabalha com arte feminina. Quanto a 

questii.o da consciencia feminina, do feminismo, dos direitos da mulher, a artista 

acredita que: "e uma transformct~;ao de mentalidade, talvez a mais importante do seculo 

XX (. . .) e uma questao import ante para a humanidade, para os hom ens e para as 

mulheres, essa questao da voz feminina e do papel do feminino, e do afeto ftminino e do 

mundo feminino. Entao ela e uma questao do mundo, importante para os homens, para 

as mulheres, para as crianr;as, para OS velhos, para todos. Entiio e falar dos afetos, e 

falar das relct~;i'ies afetivas, das relar;i5es entre as pessoas, das relar;i5es psicol6gicas ... " 

Sobre a crescente presen9a de mulheres no circuito artistico, Salgado coloca: "E 

uma politica afetiva, digamos assim, que entrou mais em cena, como tambem uma 

entrada maior em cena das mulheres trabalhando (. . .) Hoje em dia a quantidade de 

84 Trecho da entrevista concedida pela m1ista para esta pesqulsa, assim como todos os itilicos que seguem sabre 

esta artista. 
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artistas mulheres e incrfvel, e tern bons trabalhos! Entiio, coloca em cena, no mundo, 

na prar;a, digamos assim, um outro universo de vocabularios, que outros homens usam, 

inclusive, coloca no mundo das artes pldsticas tecidos, bordados, panelas. Coisas que 

fazem parte do imagindrio, do gestual feminino, que niio entravam em cena antes e que 

agora estiio af no mundo!" 

Sobre sua exposi9ao 'Instantaneos', que ocorreu entre 31 de Julho e 24 de 

Agosto de 2002, na Galeria de Arte Bar6 Senna, ern Sao Paulo, foi publicada urna 

materia, intitulada 'Obras exp5ern deforma96es ernocionais', no caderno 'Folha 

Acontece' do jornal 'A Folha de Sao Paulo', de 30 de julho, na qual ha urna descri9ao 

clara de sua exposi9ao: "Siio sete per;as, suspensas por cabo de ar;o ou presas a parede, 

cuja supeificie r6sea reafirma tratarem-se de 'corpos' ". 

Salgado cornentou durante a entrevista que teve grande influencia da obra de 

Picasso, e sente, como ja foi colocado anteriorrnente, grande afinidade corn a obra de 

Louise de Bourgeois. 

Cristina Salgado deseja tratar da condi9ao hurnana e do corpo hurnano ern geral, 

ern seu trabalho "Nuas" (1999), estao ern jogo os estere6tipos construfdos do genero 

feminine, como a fragilidade, a subrnissao e o sexisrno. Salgado oferece urna nova 

perspecti va da imagern da rnulher, rnostra a mulher vista por uma mulher. Prefere 

charnar as suas esculturas de objetos, ja que trabalha com rnateriais prosaicos como o 

papel-mache. 

'INSTANTANEOS', FOTOS DAINSTALA<;:AO DE CRISTINA SALGADOGALERIA BAR6 SENNA, SAO 

PAULO, 2002 
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FERNANDA MAGALHAES 

A TRANSUBSTANCIA<;:AO 

Fernanda Magalhaes nasceu em Londrina, Parana, em 1962. Seu pat era 

jomalista e poeta, foi ele quem a encantou, quem the apresentou o mundo das imagens. 

Seu pai, contou a artista em entrevista, foi seu primeiro grande professor. Em 1984 

formou-se em Educa<;ao Artistica, com habilitac;;ao em Artes Phisticas, pela 

Universidade Federal de Ouro Preto, onde ta:tnbem fez especializac;;ao em Arte e Cultura 

Barroca. Mais tarde, em 1997, fez uma especializac;;ao em Fotografia pela Universidade 

Estadual de Londrina. 

Fernanda Magalhaes relatou, em entrevista concedida para esta pesquisa, que o 

encontro como seu trabalho se deu no anode 1993 quando foi ao Rio de Janeiro para, 

durante urn ano, fazer urn curso de fotografia como artista Pedro Vazques. "Foi nesse 

momenta, na cidade do Rio, que o trabalho realmente ajlorou, quer dizer a cidade do 

Rio de Janeiro, essa questtio do corpo muito exposto, as pessoas andam de 6nibus de 

canga e biquini, enttio duas coisas: por um lado ate e um espm;o democratico, por que 

todos vtio a praia e poe biquinis independente dos corpos que tem, e ao mesmo tempo, 

esta questtio do culto ao corpo que no Rio de Janeiro e muito forte. "
85 

Quando volta a sua cidade natal, Magalhaes e convidada a expor seu trabalho 

recente, e nesse momento que toma consciencia da for<;a e da a:tnplitude de seus auto

retratos nus. Sua obra tern como centro a questao da mulher gorda e como principal 

suporte a fotografia. 

Em 1995 a artista inscreveu-se no premio Marc Ferrez de fotografia, para o 

qual propos urn projeto de representayao da mulher gorda nua na fotografia e foram 

esses os primeiros passos de seu caminho como artista. 

0 auto-retrato sempre estii presente em sua obra, apesar de que a artista tambem 

recolhe imagens de outras mulheres gordas, com as quais realiza uma serie de colagens. 

Tanto de mulheres que posam para ela, como de mulheres que mandam imagens para 

85 Trecho da entrevista concedida pela artista para esta pesquisa. 
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ela, como imagens de revista. A partir dessas imagens ela constr6i uma nova 

'AUTORE1RATOS NO R!ODEJAl\IE!RO', 

!995, OBRA DE FERNANDA MAGALHAES. 

representa9iio da mulher gorda. 

Fernanda Magalhiies explicou-me que o 

sen trabalho surgiu do contato do sen corpo com 

o mundo e do sofrimento que existia nessa 

rela9iiO. Contou que as primeiras series de 

fotografias foram diffceis de aceitar, e que ela 

rejeitou o sen corpo nesses primeiros auto

retratos e, como resposta, fragmentou-o. Mais tarde 

ela come9a a se aceitar, e o sen corpo come9a a 

aparecer de maneira integral em suas obras. 0 

trabalho tern uma for9a curati va que niio atinge 

somente a artista, mas ajuda tambem outras 

mulheres a come9arem a se olhar e se assumir. 

A artista come9a a trabalhar com o sen 

auto-retrato primeiramente pela dificuldade de 

conseguir mulheres gordas que posem para ela, 

depois ela assume essa posi9iio com mais 

seguran9a e inclusive como uma forma politica de 

protesto, uma forma de grito, como disse a artista: 

"0 trabalho e muito transformador da minha 

pessoa, ele provoca a partir dos enfrentamentos 

que eu tenho com estas imagens uma 

transformar;tio, que eu assumo como tempo como 

um postura polftica mesmo, o meu corpo vai se 

transformar e tern uma hora que o cabelo fica 

azul, e o cabelo fica verde, fica amarelo, e isso 

tudo provoca um situar;tio perfomuitica mesmo, e 

eu vou assumindo isso como uma imposir;tio de sse corpo, quer dizer esse corpo sendo 
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colocado niio mais coma um corpo que tem culpa, coma um corpo que se nega, mas 

coma um corpo que e ele, e que se coloca no mundo como um corpo que e gordo e que 

quer assumir, tudo isso acontece atraves do trabalho. "
86 

A artista acredita que todas as 

rnulheres sofrern corn a pressao exercida pelos padroes de beleza. Todo corpo ferninino 

carrega urna culpa por esta inadequa~ao e nao e s6 a pressao para serrnos rnagras, mas 

tambern de serrnos jovens. 

'CLASSIFICA<;:OES ClENTIF!CAS DA OBESIDADE', 2000, OBRA DE FERNANDA MAGALHAES 

0 pilar da obra de Magalhaes e a questao da inadequa~ao do corpo obeso na 

sociedade, ern seu projeto artfstico 'Ciassifica~oes Cientfficas da Obesidade' (2000), 

criado a partir de tabelas que analisam a obesidade de urn corpo atraves de urn conjunto 

formado por peso e altura, utilizadas por medicos endocrinologistas para classificar os 

tipos de massa corp6rea: magro, normal, obesidade !eve, obesidade moderada, 

obesidade severa e obesidade m6rbida. No convite da exposigao de parte deste projeto 

da artista, realizada em paralelo a III Bienal de Fotografia de Curitiba, no espago de 

86 Idem. 
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Arte Ybakatu, em outubro de 2000, a artista escreve: "Atraves destes recortes ha o 

resgate da consciencia corporal. Cada dobra, cada curva par onde passei a lamina em 

uma imagem se manifestou e a dar foi resgatada, tendo sido sentida com toda a sua 

intensidade, como se estivesse sendo naquele momenta. A dar de uma roupa apertada, 

um elastica cortando, um aprisionamento da carne, a culpa, a inadequar;ao do corpo. 

0 corte, a agressao ao corpo, citar;ao de dares corporals pela tentativa de adequar 

estes corpos ao padrao impasto, para saciar o desejo dos corpos insatisfeitos, para 

amenizar as culpas que todo corpo feminino carrega. " 

No Panorama MAM de 2001, Magalhaes apresentou uma obra que continha, 

entre fotografias de seu auto-retrato, textos de uma lista de discussao eletronica entre 

gordos, e fones de ouvido pelos quais podiam ser escutados depoimentos de pessoas 

obesas sobre o preconceito, a vida e as comidas. 

Sua obra propoe a reflexao sobre urn discurso social que aborda o corpo da 

mulher gorda, urn discurso que se apresenta no cotidiano do corpo gordo; a artista busca 

construir urn novo discurso que proporcione a gerayao de uma identidade positiva, uma 

transubstanciayao. 

Fernanda Magalhaes nao se sustenta com sua produyao artistica, muito pelo 

contrario, ela sempre esta investindo em seu trabalho, a artista diz que o objetivo de sua 

obra nao e a venda, e brinca: "Quem vai querer uma gorda pelada na sala? ". Para ela 

seu trabalho e vital, como uma forma de sustento espiritual, isso sim. Mas seu "ganha 

pao" nos ultimos anos foi como professora de artes, Docente do Departamento de Arte 

do Centro de Educayao, Comunicayao e Arte, da Universidade Estadual de Londrina, na 

cadeira de Fotografia, para os cursos de Artes Plasticas, Desenho Industrial e Estilismo 

emModa. 

109 



LIA CHAIA 

0 CORPO NO MUNDO 

Nascida no final da decada de setenta ern Sao Paulo, filha do colecionador de 

arte Miguel Chaia, Lia Chaia e urna artista que vern conquistando grande espa9o na 

conternporaneidade, diferente de outras artistas, Lia nasceu nurna farnr1ia corn tradi9ao 

nas artes e por isso iniciou seu carninho rnuito cedo e corn rnais facilidade que a rnaioria 

das artistas entrevistadas. Sua forma9iio artfstica corne9ou na infiincia, ern sua casa, 

sernpre freqlientou rnuseus, sernpre fez rnuitos cursos de arte e no colegial ja era clara 

sua decisao profissional. 

Formou-se ern Artes Plasticas pela Faculdade Armando Alvares Penteado 

(Faap), ern Sao Paulo, ern 2001. Durante o periodo de seus estudos ja lecionava arte. 

Realizou exposi.;:oes, como 'Experi!mcias com o Corpo', ern 2002, no Instituto Tomie 

Ohtake, ern Sao Paulo, e 'Politicas Pessoais', ern 2001, no Museu de Arte 

Conternporiinea de Americana. Trabalha com 

performance, video, site especif e instalar;tio. Nao 

se satisfaz corn o limite da tela, extrapola e pinta 

tarnbern as paredes, como ern suas instala96es 

'Verdejar' e 'Veredas', nas quais fala sobre 

nossa rela.;:ao com a natureza no espa.;:o urbano. A 

rela9iio com a natureza, corn a paisagem e urn 

terna recorrente ern suas obras. 

Ern obras como 'Sorriso' (irnagem ao !ado 

e a seguir), criada a partir de sorrisos de 

propagandas publicitarias, Chaia critica a imagern 

do etemo bern estar veiculada pela rnidia como 

colocou na entrevista realizada para esta pesquisa : 

"Tern um trabalho que eu fiz que eu recorto sorrisos de propaganda e amplio para 
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'SORRISO'. OBRA DELIA CHAIA. 

ficar um pouco maior que a boca e coloco um 

elastica atras entiio fica um sorriso de papel 

de propaganda, destas propagandas de 

cabelo, de beleza ou de revista "Caras" 

sabe? Esse neg6cio de estar sempre sorrindo 

hem,( ... ) que e isso, para mime uma maneira 

de estar criticando esta alegria este hem 

estar. Entiio eu tento mostrar isso nos meus 

trabalhos. "87 

E a seguir acrescenta "Essa questiio do 

corpo na m(dia eu acho importante, (. .. ) eu 

niio gosto de propaganda, esses padroes de 

beleza que sao impastos, eu acho ruim, tento 

criticar isso em alguns trabalhos, quando eu 

aparefo nua, eu niio tenho um corpo padriio 

assim, malhado, isso nada para mim importa, 

acho importante ter um corpo saudavel, hem assim voce ter os movimentos voce se 

sentir ii vontade, entiio quando eu me usa e aparece a minha barriga a minha vagina 

niio depilada, sem raspar a sobrancelha assim do jeito que e. "
88 

Como em seu 

impactante trabalho 'Desenho Corpo'(2002), que tern a duravao exata da carga de urn 

caneta 'bic' vermelha, a obra nos da a sensa9ao de auto mutilavao, a cor sangufnea que 

vai surgindo em caminhos pelo corpo aparece como rastros de dor, mas, segundo a 

artista, hii apenas uma impressao de dor. 

Suas performances sao urn exame atento das possibilidades do corpo, o seu 

principal suporte, e muitas vezes sao realizadas para serem apresentadas como 

fotografias ou vfdeos. Lia Chaia desenvolve em sua obra uma rela~ao sutil com 

questoes relativas a feminilidade, tema que permeia o conjunto de suas obras. Em seu 

video 'Um-bigo' (2002), Chaia apresenta a imagem de seu ventre contraposta a urn 

pequeno giobo, uma dan~a do ventre com o mundo, urn grande ventre frente a urn 

87 Trecho da entre vista concedida pela artista para esta pesquisa. 

88ldem. 
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pequeno globo, uma brincadeira, umjogo. Em suas performances Chaia fala tambem da 

nossa rela.;;ao com o tempo e prop5e uma desacelera.;;ao da vida. 

Em sua performance "Madrugada", ela levanta a saia e a blusa, em meio a 

paisagens urbanas, como urn protesto da vitalidade do corpo em meio ao duro concreto 

da metr6pole. Para a artista "Madrugada'' e uma herofna que reivindica viver como 

mulher, ao mesmo tempo em que protesta contra a viol6ncia urbana contra a mulber. 

!MAG EM DA PERFORMANCE DELIA CHAIA 'FORMIGANDANDO COM TANGO' 
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LOURDES COLOMBO 

A QUESTAO DA APARENCIA 

Lourdes Colombo pinta desde os dez anos, formou-se na faculdade de Artes 

OBRA 'QUARTO DE SONHAR'DE LOURDES COLOMBO 

fazer o que eu gosto. "89 

Quando Colombo voltou as Artes, come~;ou 

com a pintura, fazia pinturas rosas, vermelhas. Da 

pintura ela passou para a propria massa do batom, 

do batom ela passou a usar como elementos 

pict6ricos objetos femininos, como ela explicou na 

entrevista: "Daf da pintura para come(:ar a 

trabalhar com a propria massa do batom quer 

Plasticas na Belas Artes, 

atuou por tres anos e 

parou. Foi, como ela 

mesma diz: " ... fui ganhar 

dinheiro, era uma coisa 

que eu achava que niio 

valia a pena trabalhar 

com artes no Brasil, niio 

tinha campo, entiio fiquei 

dez anos afastada, fiquei 

muito tempo, eu achei que 

nunca mais eu ia voltar. 

Af dez anos afastada 

entrei numa crise e falei 

niio, eu tenho que voltar a 

RUBRO ROSA, VELUDO BATOM, PEROLAS, 

. . . SOBRE MADEIRA-j9Q!i . 
89 Trecho da entrev1sta conced1da pela artista para esta pesquisa, asstm como os textos em ttiltcos a segmr. 
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dizer que foi um pula, porque chegou uma hora que a pintura esgotou, porque eu 

estava trabalhando muito com conceito, foi quando eu comecei a usar objetos 

femininos, mas assim, niio comecei a usar objetos sutis, foi logo ja usando calcinha, 

sutiii, s6 que ainda tinha uma relar;iio muito forte com a pintura. " 

Lourdes Colombo sempre trabalhou com objetos, elementos, cores que remetem 

ao !ado sedutor da mulher, o seu aspecto er6tico, sensual. 0 encontro com a sua 

linguagem verdadeiramente pessoal ocorreu em 1996, quando ela realizou sua 

instala<;ao 'Quarto de Sonhar', na Capela do Morurnbi, urn quarto profano em urn 

espa<;o sagrado. Ela explica: "Tinha tudo: cosmeticos, pinturas, maquiagem, langerie, 

bombom. Entiio foi nessa instalar;iio que eu percebi que tinha uma persona, escondida, 

entendeu? Tinha alguem ali, tinha que existir alguem! Era de alguem aquele quarto. 

Entiio foi ai onde que eu resolvi comer;ar a trabalhar com a fotografia, a me fotografar, 

a me colocar, porque assim, todo mundo comentava que era um trabalho muito 

corajoso que eu me expunha muito, que eu falava de coisas, assim, porque falar da 

sexualidade e uma coisa assim que nem todo mundo se sente a vontade. E aqui tinha 

uma personagem, alguem que tambem estava interpretando este papel, que niio 

necessariamente tinha que seu, niio, na verdade somas todas nos mulheres, e toda uma 

parte de cada uma. " 

Colombo faz suas performances de urn modo muito particular, ela trabalha 

sozinha, monta urn cenario e utiliza urna camera anal6gica no automatico, a camera, 

para ela, e o espectador, entao ha nesse sentido uma encena<;ao, a atua<;ao de urna 

persona. Da mesma forma, seus videos nao tern quase nenhurna edi<;ao. Seu processo 

criativo e bastante irregular, normalmente ela escreve muito, faz urna pesquisa e afirma: 

"eu gosto de produzir quando eu tenho um Iugar para expor, um Iugar para mostrar au 

entiio normal mente eles jicam no papel, ou entiio eu far;o fotos, norma/mente eu far;o 

muitas fotos e guardo. Eu guardo as fotos e vou escrevendo e vou anotando e ai uma 

hora eu cato aquila e transformo aquila num trabalho, e muito louco, entendeu?" 

Quanto a rela<;ao entre o fazer artistico e o sustento, Lourdes comenta: "quando 

eu voltei as Artes Plasticas uma das questoes, era assim, eu ja tinha uma certa 

estabilidade econ6mica, porque eu jri estava casada e o meu marido tinha uma ceria 
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estabilidade. Entiio eu larguei o que eu estava fazendo, o meu emprego, para me 

dedicar as artes, mas niio com a preocupa9iio de sob reviver del a. " 
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: ' 

SERlE DE COLARES DE NAZARETII PACHECO 

NAZARETH PACHECO 

A IMPOSSIBIUDADE 

Desde pequena Nazareth ja tinha urn trabalho todo voltado para o manual, para o 

artesanal. Ela se forrnou ern Artes Plasticas no Mackenzie, mas foi quando trabalhou na 

rnonitoria da XVIII Bienal, na epoca da Sheila Lerner como curadora e o Tadeu 

Quiarelle como o coordenador do curso de monitoria, que ela realrnente teve urna 

forrnac;:iio de Arte Conternporanea. 

Depois de realizar urna pesquisa corn rnateriais como borracha e latex, ela 

cornec;:a a falar, ern suas obras, de urna questiio pessoal, das suas experiencias ern 
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rela9iio ao corpo. Na entrevista ela disse: "Eu acho que existem vdrias leituras em 

relaf;iio ao meu trabalho, eu percebo que quando eu viajo, as pessoas, quando elas niio 

me conhecem, elas tinham uma analise do meu trabalho quanta a questiio do feminino, 

da mulher, eu acho que tem muitos momentos, mas ninguem sabia que eu tinha nascido 

com um problema flsico, que eu tinha escolhido as ldminas e as agulhas que eram 

objetos de perfuraf;iio, que eu tinha um certo panico, entiio eu acho que acaba 

desvinculando a minha hist6ria do trabalho, e eu niio acho que a pessoa precisa ter 

informaf;iio do que foi o meu processo na adolescencia, na infancia, que eu me submeti 

a todas essas cirurgias porque eu acho que o trabalho fala por ele mesmo, eu acho que 

existe toda um preocupaf;iio formal dentro do trabalho e eu acho que ele permite 

milhares de leituras desde a questiio da violencia, da fragilidade, do feminino, da 

SEM TITULO. 1998. 

CRJSTAL, Ml<;'ANGA 

CANUTILHO E 
LAMINA DE 

BARBEAR. 

mulher, da questiio tambem social, da impossibilidade. "90 

Apos suas pesquisas com borracha e latex, Nazareth explora 

com mais profundidade a a questao da mulher. Neste momento, ela 

passou a freqiientar lojas de instrumentos cinirgicos, e fez uma 

instala9iio com especulos que sao utilizados no exame ginecologico. 

Trabalha corn DIUs, com saca-rniomas, sernpre escolhendo objetos 

que eram utilizados na rnanipula9iio do corpo da mulher. 

Paralelamente a isso, ela tirava moldes do seu proprio corpo e do 

corpo de amigas gravidas, do seio, do umbigo, explorando a questiio 

do que da rnulher, da amamenta~;ao, desse momento da gravidez, 

quando o urnbigo ja esta para fora ... neste caso ela considera seu 

trabalho como "um registro poetico de um momenta especifico do 

corpo da mulher". 

Ern sua fase seguinte corne~;a a trabalhar com agulha de 

sutura, a lamina de lanceta e a gilete. E quando surgern os 

prirneiros colares, os vestidos, obras voltadas para a questao da 

irnpossibilidade, do objeto belo que nao pode ser vestido. Pacheco fala da exigencia 

feminina como proprio corpo, urn ideal inatingfvel: " ... e uma exigencia muito mais da 

90 Trecho da entre vista concedida pela artista para esta pesquisa, assim como os textos em itaJicos a seguir. 
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mulher em relar;iio ao corpo dela, eu acho que acaba extrapolando esse limite do que e 

passive!, do que niio e passive!, onde voce ultrapassa uma possibilidade e tambem nos 

leva a questionar ate que ponto e passive! voce alcanr;ar esse ideal de beleza?" 

"Born, e nesse momenta que eu acho que eu saio um pouco da questiio da 

mulher. Eu construi um balanr;o, comer;am a surgir os objetos de aprisionamento, o 

balanr;o, no assento do balanr;o estiio varias agulhas que impossibilitam tambem o uso 

do objeto, o berr;o de maternidade onde o cortinado e construido com giletes ... " A 

partir desse momento artistico de sua obra, Pacheco busca questoes mais existenciais, 

mais abrangentes como a questao da fragilidade, da violencia. 

Para Nazareth Pacheco trabalhar e urn prazer, ela diz que v1ve para o seu 

trabalho. A mim ela lembra aquelas mulheres de contos de fada que teciam a partir das 

folhas de urtiga os mais incriveis vestidos, urn trabalho Iento e continuo, que leva it 

meditas:ao, it transcendencia. 

Nazareth esclareceu, em entrevista, como se da o processo de transformas:ao em 

seu processo criativo: "a Louise ainda fala, a gente consegue transformar o medo a 

partir do momenta em que a gente transforma o medo num objeto, a gente vai poder 

encarar esse objeto de frente. " 

Nazareth busca com sua obra, assim como Beth Moyses, urn sentido positivo na 

sua relas:ao entre arte e vida, a artista comenta a diferenva entre ela e a artista Eva Hesse 

quanto a essa questao: " ... na hora que eu me dei conta da obra dela eu queria de 

qualquer jeito aquele livro, por que eu achava que tinha uma semelhanr;a muito grande 

dos trabalhos que eu tinha acabado de desenvolver com o que ela tinha desenvolvido, e 

que ela tinha uma hist6ria de vida muito forte. S6 que quando eu comecei a ler os textos 

da Eva Hesse, ela falava muito de um sofrimento, de uma dor, de uma doenr;a. Eu acho 

que era muito depressivo, e eu acho que justamente o meu processo de trabalho e 

trabalhar com a reconstrw;ao, e um processo positivo ... " 
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Em relas;ao a ter sua subsistencia a partir da arte, a artista comentou que, a 

princfpio, vi ve do seu trabalho, que existem fases mais diffceis, afinal urn artista nao 

tern urn salario no fmal domes. Mas que nao tern duvidas de que este e seu caminbo. 

OBRA SEM TITULO DE NAZARETil PACHECO 
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' 
7. 0 FRUTO DA ARVORE DA VIDA 

De ram-me a palavra, presente sagrado ... 

Encanto, enfeitir;o, envolvo 

para que me escutem. 

Para que abram as suas jane/as. 

Para que eu possa delicadamente tocar 

A semente que cada um tem dentro de st
1
. 

DESENHO DE MINHA AUTDRIA PARA 0 CONVITE 

DA QUARTA EXPOSI!;AO DA OBRA 'EPIFANIAS'2002 

" a serpente disse a mulher: Bem podeis estar seguros que nao haveis de 

morrer: porque Deus sabe que tanto que v6s comerdes desse fntto, se abrirao vossos 

olhos; e v6s sereis como uns deuses conhecendo o bem e o mal. A rmtlher, pois, vendo 

que o Jruto daquela drvore era bom para se comer, e era formoso, e agraddvel a vista, 

tomou dele, e comeu, e deu a seu marido, que comeu do mesmo fruto como ela. No 

mesmo ponto se lhes abriram os olhos ... "
92 

91 Trecho do texto da performance Mandalas, 2002, de rrrinha autoria. 

92 Biblia Sagrada., padre atonia Pereira de Figueredo, Sao Paulo:ed. Earsa, 1975.e, Trecho do Genesis pg 3, 

Tenta9ao e queda. 
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Uma das pnme1ras imagens recorrentes em minha obra foi a da serpente. 

Assustada, mas tambem curiosa, como Eva, comecei a investigar seu misterio. "0 

simbolismo da serpente estd efetivamente ligado a propria ideia de vida; em drabe, a 

serpente e al-hayyah e a vida, el hayat; e acrescenta - o que e de capital importancia -

que El-Hay, um dos principais names divinos, ntio deve ser traduzido por o vivo, como 

se faz corrntmente, mas por o vivificante, aquele que dd a vida ou que e o proprio 

princfpio da vida "93
• A Serpente, a Kundalini, sfmbolo da energia vital, da. 

manifesta'iiio da vida renovada, esta na origem de todas as cosmogeneses como 

dinvindade benefica, mas na era crista foi vista como urn princfpio malefico que induz a 

humanidade ingenua a desobedecer a Deus. 

Mas niio estaria esta hist6ria mal contada? Niio estaria a Serpente, a nossa 

energia vital, nossa intui'iiio, nos oferecendo o Fruto do Conhecimento, a ciencia do 

bern e do mal? E niio estaria a mulher em forte contato com esse princfpio vivificante e 

renovador, atraves de seus 

ciclos de sangue? E nessa 

outra hist6ria, a mulher 

chama o homem, seu 

companheiro, 

compartilhar o 

para 

nectar 

sagrado. 0 qual pode 

certamente ser o fruto da 

vida, a vida nova, a crian'<a 

que ao nascer do ventre nos 

traz uma nova dimensiio da 

vida. 

Volto ao come'<o de 

tudo, Uroboro, a serpente 

morde seu proprio rabo, o 
DESENHO DE MINHA AUTO RIA PARA 0 CONVITE 

DAEXPOSI~AO EPIF&'l!AS, 2002. 

93 CHEV ALlER, Jean, Gbeerbrant, Alain eta!., com a colabora<;ao de Andre Barbault, Dicionario dos simbolos 

(mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, numeros), coord. Carlos Sussekind, [trad. Vera da Costae 

Silva eta!.], IS" ed., Jose Olympio, Rio de Janeiro, 2000. pg8!5, grifos do autor. 
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circulo se fecha e se renova. Volto a in!ancia, ao meu primeiro vislumbre como artista. 

Urn recuerdo do dia em que, na primeira serie da escola, desenhei uma irrvore, folha por 

folha, eu tinha sete anos, lembro-me de como meus colegas se aproximaram para 

testemunhar o encontro que eu tive comigo mesma naquele momento. Acredito que 

algumas coisas escolhemos, e por outras somos escolhidos. Ao Iongo da vida, eu 

percebi que tinha duas escolhas: seguir meu caminho por op<;ao ou segui-lo a for<;a. 

As perguntas certas sao como chaves na vida. Minha primeira pergunta foi: Por 

que as miles sao tristes? 

Filha de uma gera<;ao de casamentos defeitos, nao compreendia porque tantas 

mulheres adultas estavam deprimidas, enquanto que tantos homens reconstruiam suas 

vidas, casavam-se novamente e seguiam vivendo. Por que as mulheres estavam tao 

fracas, onde dormiam suas Serpentes? 0 que havia se perdido em nossa cultura? Quais 

segredos foram esquecidos? 

Recolho com olhos e ouvidos atentos as palavras das mulheres, a sabedoria 

contida na vida, olhares, posturas, hist6rias de vida, como quem colhe ervas. Procuro os 

segredos esquecidos, as chaves escondidas, os caminhos apagados. Depois me 

concentro e fa<;o o que tern que ser feito, preparo minha arte por dias e dias no caldeirao 

da minha alma. 

Sementes de girassol, luz contida, petalas de rosa, jasmim, alfazema, macela, 

delicada alquimia. A arte que eu pratico e urn unguento. Urn preparado para curar e 

aconchegar almas. Camomila, pimenta, cores e fon;:as; segredos que nos protegem e que 

nos devemos proteger. Urn contraponto as grandes velocidades, ao mundo 

mercadol6gico. Urn impulso a transmuta<;ao. 0 corpo sacralizado ou ressacralizado. 

Trabalho, no meu entendimento, e como trocamos com o mundo. E como 

tocamos no mundo nosso som. Eu acredito que arte adquire sentido na forma como e 

colocada no mundo. Ser artista para mim passa porter ATITUDE. Somos feitos das 

nossas atitudes, elas moldam nossa carne. A nossa seiva esta impressa em nossa flor. 

Somos feitos da nossa fome, dos nossos sonhos. 
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... dos nossos desej os 

Sao tantas as mudan9as que queremos 

Nomundo 

Nos outros 

Em nos 

Quale 0 caminho? 

Quale o caminho certo? 

Qual o caminho que tern cora9ao? 

Vamos juntas 

Nao nos afastemos muito 

Siga o som do tambor que rufa em seu peito. 

Cresci numa familia de mulheres, mulheres fortes: minha avo, minha mae, 

minhas irmas. Muito cedo percebi que a diferen9a entre ser homem e ser mulher estava 

muito a!em dos misterios do corpo fisico, mas sobretudo no corpo cultural, carregado de 

preconceitos, tabus e tradis;oes. Assim, aos poucos, comecei a perceber que, de maneira 

bern sutil, relas;oes de poder se estabeleciam nas diferens;as de genero. 

Resolvi mergulhar nesse mar de sangue e lagrimas e comecei a estudar. Estudei 

a hist6ria das mulheres, descobri que muito conhecimento havia se perdido nesse 

processo de milenios de repressao da mulher. 

"Foi a cat;a as bruxas que normatizou o compartamento das popular;i'Jes em 

pdnico de serem julgadas e torturadas. pela inquisir;ao, que nao era so catolica. mas 

tambem protestante. 

A substituir;ao do estado teocratico pelo Estado secular, da mente magica pela 

mente racional e cientifica. o fim do feudalismo e o infcio do capitalismo - tudo isto 

potencializou o genocfdio das mulheres orgiasticas. 

Assim. no seculo XIX so sobraram os corpos doceis das maes doceis dos 

operarios doceis da nova era industrial. As outras foram torturadas e queimadas em 
nome de deus. "94 

Pesquisei a relas;ao da mulher com a gravidez, com a menstruas;ao. Escavei a 

feminilidade no solo fertil da arte feminina, fiz silencio para escutar a voz coletiva da 

terra escondida em cada mulher. Meu trabalho artistico nasceu da vontade de resgatar a 

mulher primordial, a mulher forte, magica, cheia de misterios e sabedoria. 

94 MURARO, Rose Marie: 'Textos da fogueira', ed. Letraviva, 2000, il. !29p. 
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Dentro de mim tern sempre uma coruja voando, 

tern sempre urn fogo aceso, 

tern sempre uma mulher dant;ando. 

A primeira obra na qual trabalhei a questao da mulher foi a instala<;ao 

multirnidia 'Corpo em Epifania' (2001), realizada como a parte pnitica da minha 

pesquisa de inicia<;1io cientifica, ja na epoca, orientada pelo artista, professor e amigo 

Renato Cohen e tambem pela professora Ligia Eluf, ambos do Instituto de Artes da 

Unicamp. 

Esse trabalho tern sua poetica 

fundamentada em antigas mitologias 

como o culto da Grande Deusa. Com 

o objetivo nao de buscar algo novo, 

mas resgatar o que foi esquecido: 

"Quando o Homem de Neanderthal 

(de 150.000 a 50.000 a.C.), ao 

inventar as prdticas religiosas 

funerdrias, pensava ter resolvido o 

problema do seu proprio Jim. 0 seu 

sucessor, o Homa Sapiens, comec;ou 

a se perguntar sabre suas origens. De 

onde ele vinha? - Da mulher. 

Assim nasceu a religiiio que 

cultuava a mulher como aquela que 

gerava o milagre da vida, um ser 
IMAGEM DO CADERNO DE PROJETOS. ESTUDO 

PARA A OBRA "EPIFANIAS' 

sagrado, livre, repleto de forc;a e misterio. Depois, com a descoberta da participac;iio 

masculina na concepc;iio, o homem questiona-se sabre a divindade da mulher e procura 

adquirir poder e controle sabre esta. "95 

95 Texto que escrevi para a primeira exposis;ao da instalai;iiO 'Epifanias' que ocorreu na Galeria de Cultura da sub

prefeitura de Joaquim Egidio. Campinas, 2002. 
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Foi nesse momento que tive consciencia clara do meu trabalho artistico como 

urn meio de reflexao sobre a condi9ao feminina. Na entrada da instala9iio havia urn 

DETALHE DA INSTALA(:AO 'EPIFANIAS'2002 

'portal' no qual havia uma 

escultura: 'a Guardia', uma mulher 

vaca vermelha, uma representas;ao 

da di vindade arcaica feminina, da 

grande mae, que derramou seu Ieite 

no ceu, a via Iactea, nutrindo o 

urn verso. 

No centro da obra havia 

oito esculturas de mulheres em 

tamanho natural, 'Corpo em 

Epifania' que representavam urn 

ritual feminino, as esculturas tinham seus corpos pintados e adomados, colocadas em 

cfrculo aludiam a coletividade feminina cada vez mais presente em meu trabalho. Era 

parte da obra tambem urn video performance (16 min.) sobre a relas;ao do feminino com 

os quatro elementos: terra, fogo, agua e ar. A obra estabelecia uma ponte entre o 

contemporilneo e o arcaico, atraves da linguagem expressiva relacionada com o 

conteudo secular. 

Segui meu caminho num working progress criativo, procedimento que prioriza a 

trajet6ria, o uso de variaveis abertas, incorporando o acaso, o aleat6rio e o sincronismo. 

Para a instalas;ao 'Epifanias' (2002), procurei conduzir as pessoas que entravam no 

espas;o da obra a uma reflexao sensf vel sobre a mulher no seu aspecto mais encantado e 

misterioso, a maravilha da gravidez, o milagre do parto e sua ligas;ao ciclica com o 

mundo. Essa obra foi exposta tres vezes
96 

num crescente processo de aperfeis;oamento 

da sua linguagem, atraves da observa<;ao da relas;ao do publico com a obra e da 

constante pesquisa de tecnicas e conteudos relacionados a ela. 

96 'Epifanias'foi exposta duas vezes na Galeria de Cultura da sub-prefeitura de Joaquim Egidio, Campinas, e uma 

vez no Espa<;o Cultural Casado Lago, UNICAtVIP, Campinas. Todas ao longo do ana de 2002. 
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Meu processo de criayao e extremamente ligado a investigayao. Apesar de ser 

exaustivo conciliar a teoria com a priitica, a minha trajet6ria e assim, urna nao faz 

sentido sem a outra: fui criada na Academia, refletir sobre a Arte, e sobre a sua 

importilncia, seu significado, seu sentido atual e tambem fazer Arte para mim. Como 

disse meu orientador Professor Emesto G. Boccara: "E preciso que seja tambem urn 

prazer o trabalho com as palavras ". 

Na maior parte de minhas instalayoes, crio urn ambiente a partir da relayao entre 

as esculturas, urna busca da representayao da energia entre os seres humanos, essa 

re!ayao ocupa o espayo, gera urn ambiente diferenciado. Nesse sentido me identifico 

muito com a obra de Kiki Smith. 

Na elaborayao de minhas obras procuro cada vez mais colocar a forma em 

coerencia com o conteudo. Me preocupo em usar materials que nao sejam t6xicos, mas 

que sejam energeticos e simb6licos, acredito ser importante mudarmos nossa forma de 

agir para estarmos de acordo com nossos principios, com o conteudo que procuramos 

expressar. 

Crio urna alquimia. Flores, barro, linhas de Ia, trayos de aquarela, danyas que 

transformam o espayo num campo de forya. Imagens nascem, alguem se reconhece 

nelas, urna benyao, urn alivio, a arte tern sentido. A arte e o que acontece conosco 

quando contemplamos, ou participamos de uma obra. Urn modo de falar sem 

necessariamente dizer as coisas, voce mostra, voce cria uma hlst6ria, nem tudo precisa 

ser dito. Como artista, desenho no mundo com minhas atitudes. Transformo a materia 

em linguagem. A forma bela e a que fala a todo Ser, a que diz urn mundo. 

"0 artista expressa seu mundo interior no objeto de modo que, na experiencia 

estetica, o espectador tern acesso ao mundo do artista. "
97

· 

97 DUFRENNE, Mikel, Estetica e Filosofia, Co\eyao Debates dirigida por Jac6 guinsbueg. Ed. Perspectiva 2ed. 

!981, Sao Paulo, 266 pg.p.l7. 
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"Fazer justir;a a obra e penetrar este mundo sem se deter nos objetos 

determinados que o anunciam; e isso s6 e possfvel com a condir;ao de se impregnar do 

sensfvel, de se deixar encantar por ele: esse encantamento que Iibera tanto a 

imaginar;ao, quanta o intelecto se realiza na percepr;ao quando ele se eleva ao 

sentimento. "·98 

Todas as minhas obras sao perrneadas 

pelo ritual, pela religiosidade. Nas mandalas de 

flores, instala96es rnuito eferneras, elaboro urn 

encantarnento silencioso, urn grande altar. A 

elabora9a0 das mandalas e rnuito perforrnatica, e 

sernpre urna experiencia especial chegar a urn 

espa9o carregada de flores, oferta-las. As 

pessoas irnediatarnente se abrern, pararn o que 

estao fazendo para elaborar junto comigo a 

rosacea no chao. E urna gotinha benefica no 

rnundo, como urna horneopatia, quase 

imperceptive!, mas que de pouquinho em 

pouquinho traz encanto ao rnundo. "E preciso 

DETALHE DE MANDALA DE FLORES, 

2004 

ver que desde sempre, desde as cavernas pre-hist6ricas, a arte fala de adulto para 

adulto. Por isto mesmo, as obras tern o poder de nos comover tao profundamente. Elas 

sao respostas a uma vida vivida. "99 

A performance 'Mandalas' (2002), foi urn trabalho solo apresentado no evento 

"Constelas;ao", realizado sob a curadoria de Renato Cohen, com o envolvirnento do 

Centro de Midias-UNB, do Prograrna de Cornunica9ao e Serni6tica da PUC/SP, do 

Centro de Mfdia da Ohio State University, coordenado por Johannes Birringer, e CAIA 

STAR-Centro de Pesquisas Avans;adas ern Artes Interativas, Ciencia e Tecnologia. 

"Constelas;ao" fez parte da Mostra 'Ares e Pensares' de Artes do SESC. 

98 Idem, ibidem.p 16L 

99 OSTROWER, Fayga Acasos e cria<;ao artfstica 2.ed. Rio de Janeiro.:Campos, 1999. pg26 
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Criei para o evento uma performance em quatro etapas; em cada uma delas 

flores eram jogadas, depois ajeitadas: flores azuis, lilases e vermelhas, e o centro de 

trigo e macela. Uma mandala de flores se formava ao Iongo da cena. Gravada em CD, 

uma estrutura musical e poetica serviu de fio condutor para a performance, com varios 

textos de minha autoria. Nesta performance era como se eu me tomasse uma das minhas 

esculturas, ao ocupar o centro da mandala com minhas palavras e minha danga. 0 corpo 

vivo instalado. 

"Cora~ilo orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota, 

e adiar para outro seculo a felicidade coletiva 

Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribui~ilo. 

Porque nilo podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattam." 

"Drumonndfala em uma revolu~ilo adiada enos 

Quale o caminho? Vamos juntos 

Nilo nos afastemos muito. "
100 

PERFORMANCE MANDALAS, 2002 

A performance '(C)ora!;iio' (2003) com dura<;:ao aproximada de 20 minutos, foi 

inspirada num trabalho de mitologia pessoal que desenvolvi sob a orienta<;:ao de 

Wolfgan Paneck e Maura Baiochi. Na performance utilizava tecnicas de dan<;:a, teatro e 

artes plasticas. Colocava-me como mulher forte, fertil cheia de subitos misterios e 

milagres inexplicaveis tentando conciliar meus ciclos lunares com o ritrno e a filosofia 

capitalista. Nessa performance coloquei urn conflito que me assombra: 'como conciliar 

a vida subjetiva encantada que trago dentro com a realidade burocratica'. Libertei 

100 Cita~ao de urn trecho do texto da performance 'Mandalas' na qual a cita~ao de urn trecho do poerna Elegia, de 

1938, de Carlos Drurnonnd de Andrade. 
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minhas serpentes, deixei que me escapassem as flores e dividi a descoberta da magia 

interna com os demais. 

'RITUAL DE EMBELEZAMENTO 

FEMININO COLETIYO' 2003 

Seu hdlito e como mel aromatizado com cravo; 

Sua boca, deliciosa como manga madura. 

Beijar sua pete e como experimentar o lotus 

A cavidade do seu umbigo oculta uma profusao de especiarias. 

Que prazeres repousam depois, a lfngua sabe, mas nao pode falal
01

• 

Me aprofundei na rela\(iio da mulher com a beleza em duas obras, ou uma grande 

obra em duas partes. Peiformance e instalat;ao, uma completando a outra, urn diiilogo: 

'Ritual de Embelezarneuto Feminino Coletivo' e 'Cuidar de si' . A obra como urn 

todo propunha urn vislumbre ritualfstico, onfrico e sagrado de como as mulheres podem 

se relacionar com seus corpos, de como elas podem ter se relacionado com seus corpos 

num tempo passado. Como relata o trecho citado a seguir: "Desde entao, come~;amos a 

nos esquecer que o embelezamento era, sobretudo, um acontecimento coletivo e 

feminino, ou seja, um segredo vivido entre mulheres experimentado em ocasioes 

101 Srngarakarika, Kumaradadatta seculo XII, citado no livro de ALLENDE, Isabel Afrodite: contos, receitas e 

outros afrodisiacos -Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 
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especiais. "
102 

A coletividade ferninina ainda esta renascendo, acredito ser necessiirio 

explorar ainda muitas vezes mais esta questao. A obra trata do cuidar do corpo em tres 

niveis: o corpo ffsico, o corpo psfquico e o corpo espiritual. 

ENSAIO DA PERFORMANCE 'RITUAL DE EMBELEZAMENTO 

FEMININO COLETIVO' 2003. 

A elaboraqao da instalaqao e da performance deu-se num processo concornitante. 

Convidei, num sussurro cochichado de ouvido em ouvido, mulheres a participarem da 

performance 'Ritual de Embelezamento Feminino Coletivo' Expliquei a elas que 

gostaria de formar urn grupo de mulheres para discutir a complexa relaqao da mulher 

com a beleza e chegar a uma forma boa de culti var essa relaqao. Acredito que a relaqao 

da mulher com seu corpo e como urn 'Fio de Ariadne', algo que nos juda a nao nos 

perdermos quando entramos em labirintos, e urn porto seguro, o corpo e urn espal(o de 

poder e renovaqao da vida. Basta entrarmos em contato com sua forqa. Regar nosso 

jardim. 

Consegui reunir cerca de dez mulheres, durante urn mes e meio nos encontramos 

e conversamos. A performance foi criada coletivamente, cada uma trouxe uma 

contribuiqao, assim como os namorados e arnigos tambem participaram da elabora<;ao 

da performance. Pois apesar de trabalhar com as quest6es concernentes a ferninilidade, 

busco em rninha obra criar urn espaqo de encontro do homem com a mulher. 

102 Texto: Segredos de beleza, frustra96es secretas pg. 130 

!30 



E especialmente gratificante, neste momento em que paro para refletir sobre meu 

caminho como artista, perceber que tern muita gente trabalhando comigo, aruigos, 

pessoas que cruzam meu caruinho, que em determinado tempo se envolvem com a obra, 

depois seguem sua vida. 

As esculturas da instala'<iio 'Cuidar de si' foram elaboradas levando em conta 

as discuss5es do coletivo de mulheres participantes da performance. 0 conjunto de 

quatro esculturas foi elaborado para ser exposto do !ado externo da Galeria de arte da 

Unicamp. Mas, em virtude de problemas quanto a seguran'<a da obra, ela acabou tendo 

que ser exposta no espa'<o interno da Galeria. 

Busco uma forma de arte que encante o espa'<o 

publico, que traga para o cotidiano das pessoas algo de 

especial, como urn pouquinho de "p6 de 

pirlimpimpim". Me preocupo muito em como colocar 

minha produ'<iio na sociedade, luto rnuito para 

INSTALA<;:AO 'CUIDAR DE Sl' 

desenvolver uma linguagem 

apta a alcan'<ar as pessoas no 

fntimo. E isso, ao meu ver, 

passa por trazer cada vez 

mais a arte para o espa'<o da 

vida cotidiana. 

"0 compromisso da 

arte da nossa epoca e maior 

do que o de realizar a 

pesquisa de formas, cores e 

volumes. Ainda que este jd 

seja um compromisso extraordinariamente forte. Hoje a arte se propi5e a interferir na 

vida cotidiana e contribuir para a formar;ao de um renovado universo psiquico. E uma 
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revolur;ao mas, nest a ambir;ao, a arte acentua sua fonr;ao essencial, como um elemento 

ativo na transformar;ao social. "103 

A instala<;ao 'Cuidar de si' foi composta com quatro esculturas de tamanho 

natural (1.63), dispostas urnas pr6ximas as outras de forma que urna 'cuida' da outra. 

Cada detalhe de cada urn dos corpos das esculturas e linguagem, e frase, e poesia, a 

coluna fala, os olhos falam, as maos falam, falam de urn cuidar carinhoso, como a deusa 

do amor Inana que preparava seu corpo com perfumes e cosmeticos num ritual 

fortalecedor. 

A performance 'Ritual de Embelezamento Feminino Coletivo', foi muito bern 

recebida pelo publico, realizada do !ado extemo da Galeria da UNICAMP, interveio no 

espa<;o cotidiano da universidade, espa<;o que se transformou em espa<;o ritualizado 

durante a performance. 

Nos mulheres ainda temos muito que construir. Acredito que agora a questao e 

nos colocarmos no mundo como mulheres, trazer ao mundo uma forma diferente de se 

relacionar com o trabalho, com a natureza, com a vida. A minha obra tern uma 

militiincia nesse sentido. Busco com ela ilurninar a vida. Viver como mulher. Os 

movimentos do ventre sao assim, ao meu ver, uma inicia<;ao para a mulher. 0 fato de 

ser dentro da mulher que outra vida e gerada muda o olhar sobre o mundo, a 

possibilidade de colocar outro ser no mundo faz com que voce olhe o mundo de forma 

diferente, voce come<;a aver seu potencial gerador e percebe quais sao seus valores. 

A exposi<;ao '0 que as palavras niio alcanfYam - imagens da feminilidade' 

(2004), trata especificamente da rela<;ao da mulher com a fertilidade, luz e sombra, ou 

seja, falo de ter filhos, de nao ter filhos e de tirar filhos de dentro de si. No processo de 

elabora<;ao dessa exposi<;ao, entrevistei algumas mulheres, em sua maioria em 

conversas informais. Falei com alguns homens tambem e transformei toda essa gama de 

emo<;5es e informa<;5es em imagens, imagens dessas rela<;5es, imagens da rela<;ao que 

temos com o poder e com a responsabilidade de gerar outra vida. Percebo que este e urn 

assunto fundamental para as mulheres e para os homens hoje. 

103 KLINTOWITZ, Jacob, A ressacralizavao da arte, SESC Sao Paulo, 1999. pg. 15. 
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Nas conversas, cartas, e-mails escutei as mulheres, das quais cito abaixo alguns 

trechos, deixo-as no anonimato, em respeito a sua intimidade e tambem pelo fato de o 

aborto ser ilegal no Brasil. 

"A minha carta comer;a com a opiniao de que antes de mats nada, EU SEI DO 

MEUCORPO! 

Eu acho que toda mulher tern o livre arbitrio de escolher o que fazer com o 

proprio corpo. 0 aborto e ilegal segundo a religiao catolica, que agora nao vou entrar 

no merito de tudo o que eu acho err ado que essa religiao ja fez. Os principios deles nao 

sao os meus, eu acredito muito alem do que aquela crianr;a que eu tirei morreu, pra 
mim nao morreu nao, so nao veto agora!!! 0 dia que eu quiser e puder vai ser essa 

alminha que jot predestinada a mim que vai chegar. 

0 mundo tern muitas crenr;as, muitos Deuses (poucas Deusas) e e sempre, de 

uma forma ou de outra, analisado por urn olhar masculino, a opinit'io que geralmente 

import a no final e de urn homem. Quem e 0 homem pra falar de aborto? 

Os padres catolicos, quantas crueldades muito pioresja cometeram? 

Nao vou negar que abala o sentimental, a gente fica mats fragil, mats carente, 

talvez porque antes de mats nada somas mulheres e gostariamos de ter aquela crianr;a, 

mas nos dias de hoje, com tanta fome, ignordncia ,miseria no mundo, devemos ter a 

certeza de que essa crianr;a nao vai passar por isso, se for pra por no mundo pra 

sofrer, o meu filho, eu prefiro nao fazer ... 

Talvez voce estivesse esperando urn relata chorao, mas o que eu escrevi, penso, 

e uma dejesa ao direito da mulher de ter o livre arbiitrio de seu proprio corpo. f;; pedir 
muito?" 

"Planejado nao foi mas foi muito desejado com certeza, acho que desde que 

comer;amos a namorar a gente pens a em ter urn familia, ter urn a vida junto e ter filhos, 

mas eu nao estava no momenta profissional e financeiro, mas a agente estava querendo 

muito." 

"Quem e que nao fez urn aborto, todas nos fizemos, e uma grande hipocrisia 

nao se falar disso abertamente... Minha mae fez, a mae do meu marido fez, minhas 

avos fizeram, de alguma forma a vida coloca voce nest a passagem, para cada mulher a 

situaqao e imica, e acho que de alguma forma e uma iniciar;ao ... " 

"A energia do nenem e muito pura, muito luminosa, antes eu sentia mats, agora 

o nenem ja est a mats grandao ja est a mats formado, mats assim no comer;o eu senti a so 

urn a luz mats intensa, que foi assim no comer;o ... " 

Cada vez mais em minha obra tento colocar nao s6 os meus sentimentos, nao 

buscar apenas dentro de mim, mas tento entrar dentro de outras mulheres, de diversas 

classes, cores e credos, e com "perguntas-chaves" abro cuidadosamente, 
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carinhosamente algumas portas secretas. Tento cnar uma voz coletiva do que as 

mulheres buscam, do que etas querem, do que etas sentem. 

Em meu percurso nas instalas;oes, as esculturas comec;:aram em tamanho natural 

e criavam uma cena entre etas, como expliquei anteriormente. As flores foram cada vez 

mais ganhando espas;o em minha obra, nesta ultima exposic;:ao '0 que as palavras niio 

alcanc;:am - imagens da feminilidade' fiz, pela primeira vez, pequenas esculturas, 

coloquei-as em pequenos altares, como se cada escultura representasse uma reza Intima. 

Como se fossem pequeninas instalac;:oes. 

IMAGEM DA EXPOSI(:AO '0 QUE AS PALAVRAS NAO ALCAN(:AM', GALERIA 

DA UNICAMP, CAMPINAS,SP, 2004. 

Cegamente me obedec;:o. Ao meu ver, urn dome tambem uma responsabilidade -

assim como disse Clarice Lispector- nasci incumbida de cuidar do mundo. Nesse 

caminho, todas as artistas presentes nesta pesquisa influenciaram muito minha obra. E a 

vida segue dando continuidade a lapidac;:ao da minha alma, sua transubstanciac;:ao de 

barro em flor. 

0 caminho e Iongo, e manhii ainda. Sigo colhendo a vida, movida pelo 

desassossego, descobrindo como colocar meu trabalho no mundo. Sei apenas que o que 
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tento traduzir em minha obra e algo muito misterioso, emaranha-se nas ralzes do ser, na 

fonte impalpavel das sensa96es. 

Estamos todos, inevitavelmente envolvidos em algo de magico, de divino ... A 

arte que eu fa9o e como o olho no olho, nao e algo que acontece a todo momento. 

Assim como no amor, o olhar na arte e definitivo, e preciso que estejamos inteiros. 

" ... encontrar o seu estilo e ser aquila que se e: ao mesmo tempo se realizar e se 

mostrar. Isso ntio equivale a falar de si. Pais o artista s6 se realiza ao realizar a sua 

tarefa; a obra eo seu projeto primeiro, e o estilo esta a servic;o da obra. "
104 

Que minha arte seja vista como uma amorgrafia da existencia, urn depoimento 

amoroso da minha passagem por este mundo. 

IMAGEM DA EXPOSI(;AO '0 QUE AS PALAVRAS NAO ALCAN(;AM', GALERIA DA 

UNICAMP, CAMPINAS,SP, 2004. 

104 DUFRENNE, Mikel, Estetica e Filosofia, Cole<;ao Debates dirigida por Jac6 guinsbueg. Ed. Perspectiva 

2ed. 1981, Sao Paulo, 266 pgp.142. 
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FECHAMENTO 
DOU A LUZ E PARTO 

AQUI FINDO FECHO DOU A LUZ E PART0
105 

JOGUEI LIMPO JOGUEI A SERIO 

0 LIVRO ACABA, 0 MUNDO FIN A, 0 AMOR DESPLUMA E TREMULINA 

RECOLHO-ME EM FLORES 

DESPRIMA VERO 

FECHO ENCERRO FAt;:O INVERNO IBERNO CHOVO 

MECALO 

GUARDO A SAIA 

PONHO OS SAPATOS 

DESENCANTO AS SERPENTES 

ME FINO ME ZERO 

NAO CANTO NAO CONTO ANOITEt;:O 

ME LIBERO ENFIM NESTE LIVRO NESTE VOO 

LIVROESPELHO 

AQUIACABAS 

AQUI DESCABAS 

ABRACADABRAS 

NUNCA SE PODE SER TUDO 

PODE SER TODO 

PODE SER TOTAL 

TUDOSOMADO 

SOMA 0 SUMO DO NECTAR DO ASSOMBRO 

MEt;:O 0 COMEt;:O 

ECO DO COMEt;:O 

ECO DO ECO DE UM COMEt;:O EM ECO 

NOOSSO 

NAS ENTRANHAS 

NASCHAMAS 

OU A QUI OU ALEM 

OU EM TODA PARTE 

OU EM NENHUMA PARTE 

OU MAIS ADIANTE 

OU MENOS A TRAS OU A V ANTE OU PARA V ANTE 

EM OUTRO ENCONTRO 

NO PROXIMO AMOR 

NO PROXIMO ABRAt;:O 

NO PROXIMO PAR TO 

I 05 Colagem de palavras de Haroldo de Campos retiradas de seu livro As Galaxias, somadas as minhas palavras, 

tiradas das palmas das minhas maos. 
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PAR TO 

DEIXO AQUI S6 AS P ALA VRAS 

VESTiGIOS DE EN CANT AMENTO 

REST OS 

RASTROS DAS MINHAS PESSOAS 

DA MINHA ARTE 

DAVIDA 

S6 PENSAMENTOS 

COMO UM CORPO DE SANGUE LEITE E AGUA 

TAOTENUE 

ESTA RAMAGEM DE EST6RIA SONEGADA 

MISTERIOS VERMELHOS SIM 

DOUALUZ 

EPARTO. 

SIGO ENCANTADA 

FELICIDADE E LUZ NO OLHO CARDIA CO 
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