
C
omo nasceu, na civilizac;:ao od
dental, a ideia de considerar
a cria<;ao artfstica como urn
fato hist6rico; quais foram as

etapas de desenvolvimento deste no
vo ramo do conhecimento; como se
tentou fazer desta hist6ria uma den
cia. Sao esses os temas deste relato
emocionante, nunca antes empreen
dido em escala mundial.
Originada na forma biografica que
lhe foi dada pelo florentino Vasari,
em 1550, em suas Vidas de artistas,
a hist6ria da arte encontrou uma no
Vif orienta<;ao com 0 alemao Winckel
m:mn, que na sua Hist6ria da arte
antiga, publicada em 1764, focalizou
sua :malise na obra, e nao mais no
homem.
Aos poucos, a hist6ria da arte ira se
enriql'.ecer com novos elementos, os
primitivos e a Idade Media. Em mea
dos do seculo XIX sera a vez do Re
nascimento tornar-se 0 centro das
atenc;6es.
o livro de Germain Bazin, embora
seja uma soma de conhecimentos
abrangendo quatro seculos, nao se di
rige exclusivamente aos especialis
tas. Vibrante e claro, constitui urn
guia precioso para todos os que apre-
ciam as artes plasticas. I
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Este livro trata unicamente da arte ocidental, tal como ela se desenvolveu
na Europa e depois se projetou no continente americano, com exclusao
da Antiguidade e de Bizancio.

No entanto, era necessario na primeira parte dar aarqueologia anti
ga urn lugar importante, visto que a Antiguidade constitufa 0 proprio
fundamento do pensamento humanista, tendo side urn arqlleologo,
Winckelmann, 0 verdadeiro fundador da historia da arte na Idade Mo
dema. Da mesma forma, Bizancio teve demasiada inflllencia sobre o.
Ocidente para que nao se Ihe fizesse alusao.

A orientac;:ao deste estudo e a historia da arte propriamente dita,
e nao a estetica; esta s6 e abordada na medida em que influenciou a
historia da arte, orientando-a ou a ela se opondo.

Salvo para 0 perfodo antigo, no qual 0 discurso propriamente histo
rico e muito pobre, tampouco se tamou em considerac;:ao a crftica de
arte, isto e, 0 pensamento que se exerce sobre a arte que esta se fazendo
ou por fazer, genero literario consagrado por Diderot, cuja importancia
e todavia assinalada. A materia tratada encerra-se com 0 nascimento
da arte do seculo XX.

Tendo 0 autor conhecido pessoalmente urn grande numero de histo
riadores de arte que escreveram no seculo XX, nao sera de admirar
que esta obra encerre frequentemente um valor de testemunho. e nem
que tenha por vezes procurado animar com urn trac;:o mais vivo uma
figura celebre.
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"ARTES MECANICAS E ARTES LffiERAIS

A hist6ria da arte nasceu do orgulho dos florentinos, da consclencia
que desde muito cedo teve a cidade do Arno de ser a cidade-piloto
de um mundo novo, desse mundo do "progresso" que um dia haveria
de chamar-se Renascimento.

Os primeiros florentinos a mencionar os artistas entre os homens
ilustres tiveram que vencer do is entraves: primeiro 0 do cristianismo,
que do indivlduo fazia 0 paciente e mio 0 agente da hist6ria; depois
a pouca considera<;ao que se tinha pela condic;:ao dos artistas, heran<;a
da Antiguidade.

Durante milenios 0 homem viveu "a-hist6rico". Na Africa e na
Asia. culturas que acabaram por morrer em consequencia do progresso
imposto pelo Ocidente, primeiro como colonizador, depois como
"emancipador", nao conheceram outro estado. "Civilizac;:oes" da Anti
guidade que, segundo os testemunhos artfsticos que nos legaram, sao
por n6s consideradas muito evolufdas de prezaram a narrac;:ao dos gran
des feitos de seus prlncipes ou de seus povos. Qual nao foi a decep<;ao
dos historiadores quando finalmente se pode ler a escrita dos minoanos
recentes,o linear B, gra<;as ao engenho de Michael Ventris, que durante
a Primeira Guerra Mundial se encarregara, no Exercito ingles, da deci
frac;:ao e decodificac;:ao dessa linguagem cifrada, desse misterio que os
exercitos em guerra guardavam ace rca de seus atos e de suas inten<;oes!
Seria posslvel, enfim, saber alguma coisa sobre os construtores dos pala
cios de Argos, her6i de Homero. Porem 0 historiadores nao puderam
saciar sua fome, essa fome que mantinha neles 0 mito que precede a
historia. Essas tabuinhas portadoras de escritas consistem em inventarios
de propriedades agrfcolas, documentos atinentes a administrac;:ao das
guarnic;:oes militares, listas de equipamentos ou contabilidade de funcio
narios de armaz.ens. A decifra<;ao do linear A, escrita da civiliza<;ao ainda
mais prestigiosa da Creta antiga, continua resist indo aos esfor<;os dos
pesquisadores. Podemos apostar que, se conseguirmos enfim ler essas
mensagens, que nos foram deixadas pelos construtores do palacio de
Minos, ficaremos ainda mais decepcionados. 0 mesmo se pode dizer
da civiliza<;ao etrusca: 0 pouco que se pode entrever dos testemunhos
escritos que chegaram ate nos faz pensar que so falam de questoes de
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propriedades ou de demarcac;:ao de terras; os livros conhecidos dos roma
nos, se tivessem side conservados, nos diriam 0 que de sua civilizac;:ao
os tirrenos julgaram digno de transcrever: os ritos religiosos e adivinha
t6rios, cuja observancia assegurava a sobrevivencia do grupo soci.al. Da
quilo que foi sua hist6ria, nada. Jamais haveremos de conhecer nem
o nome nem os atos dos "Iucumons".

Os gregos vieram pOl' termo a essa situac;:ao. Cumpriram a etapa
que conduzia alem do mito. Her6doto, segundo Franc;:ois Chiitelet, foi
o autor do nascimento da hist6ria. Uma vez dado 0 impulso, seguiram-se
outros; depois foi a vez dos romanos. Mas a hist6ria soc;:obrou com estes
ultimos.

o homem da "ldade Media" (media eld), termo citado por urn
florentino - e nao dos menores -, Boccaccio, vive, senao fora da hist6
ria, pelo menos acima dela, pois 0 cristao, retrocedendo a um estado
anterior da humanidade, nao se considera como 0 agente da hist6ria,
que esta nas.maos de Deus. Para ele, a unica hist6ria que conta e a
da Bfblia: 0 Antigo e 0 Novo Testamento. As forc;:as da imaginac;:ao
sao total mente arregimentadas para a fixac;:ao das origens do cristianis
mo. Quanto a sua pr6pria vida - sua vida terrena -, para 0 homem
cristao, dada sua condic;:ao de pecador, ~la s6 tem valor em relac;:ao a
Vida eterna, que deve abolir a hist6ria. E tendo por refcrencia 0 alem,
essa vida depois da morte, que se desenrola toda a existencia humana.
o cristao s6 respira na esperanc;:a, na espera dessa outra vida. Afinal, nao
eo dia da morte de um santo chamado nalalis dies, 0 dia do nascimento?
o vivido e apenas um epifenomeno, s6 tem valor sub specie aelernilalis.

Sustentada pelo papado, que nao hesita em falsificar a hist6ria I

para autoriza-la, a teoria do Imperio romano, continuado e renovado
pela Igreja, assim como a teoria antagonista da monarquia universal,
que Dante opee aCidade-Estado, duas tendencias que alguns sonham
ver conciliadas, contribuem para abolir 0 sentido da hist6tia, da signifi
cac;:ao de qualquer destino que nao seja aquele desejado por Deus.

Ate a Histoire de fa conquete 2 de Villehardouin, e apesar da tenta
tiva de renovac;:ao carolfngia, ja nao ha, pois, historiadores, mas somente
cronistas. A despeito de seu nome, que deveria liga-los ao tempo que
passa, pOI' vezes nos limites de um reinado, se forem analistas aulicos,
ou n~s .de um abaciato, se forem - 0 que e 0 caso mais frequente
--:- reltglOsos de um mosteiro - uns e outros, porem, homens da Igreja,
vlStO serem estes os UOICOS letrados -, tais cronistas limitam-se a narrar
uns poucos marcos espac;:o-temporais indispensaveis aaplicac;:ao do siste
ma dos direitos de regalia e feudais que regem a nova sociedade. As
res gestae, portanto, s6 sao evocadas subsidiariamente.

Essa situac;:ao que afeta a vida humana - sua ac;:ao - e ainda mais
valida para 0 q~e 0 homem faz: suas obras. Estas participam organica
mente de sua Vida; como se trata, em sua maioria, de obras religiosas,
pertencem aalc;:ada da Igreja universal - estao, pois, fora do tempo.

ARTES MECANICAS E ARTES LIBERAlS 5

Do fundo dos tempos ate os nossos dias vieram homens que nos
legaram, como unico testemunho, uma obra. 0 que eles tlO,ha~ de m~ls
puro e que, num destine que abolia uma vida, os elevava as dlmens?es
da eternidade. Para n6s, ja nao sao homens, mas semldeuses, mUitas
vezes inclusive, como estes ultimos, confundidos no grupo her6ico, sem
esse fragil suporte de identidade que e um nome. Por i~so os vene:amos:
imaginar a fistula de Fidias ou os amores do retratlsta Amenofls IV
nao s6 nos pareceria estupido como fmplO. Nessas Idades de ouro, para
alem do tempo de vida, perpctuar 0 individual efemero nao era o,hm
do artista; a reputac;:ao, e certo, ele a desfrutava como um pnvileglO
do homem vivo, mas sabia que sua obra, apenas nascida, sena deposltada
no fundo comum da humanidade; a mensagem que ela nos transmlte
e de uma civilizac;:ao, e nao de um homem. Como uma Virgem de Miseri
c6rdia, a Senhora Mem6ria, nas pregas de seu manto, confunde essas
multidoes que Ihe foram confiadas. .

Na Idade Media, ali onde acreditamos apreender algum dado blO-
grafico, este e suficiente apenas para servir a obr~. Pelos c~ntratos de
trabalho ou pelos livros de contas, alguns sobrevlveram ~te ,os nossOS
dias. Logo, porem, com 0 culto dos grandes homens, a hlstona val se
fazer biografica e mexeriqueira. Desde 0 advento da pessoa, perdemos
o sentido do carater sagrado da obra. Dela ja nao exigimos que trans
cenda 0 humano, queremos que 0 personifique. 0 erudlto que explora
o passado empenha-se em reduzir 0 anonimo a eponimo, e 0 que se
queria eterno 0 reconduz as dimensees do vlvldo. I?escldos de seu pedes
tal, os grandes homens constituem a presa d~s pSlq~l~tras, dos especla
listas, dos morfopsic610gos, dos graf610gos e dos blOgrafos. Os lOven
t<irios p6s-falecimento, as contas das cozinheiras, sao 0 pa:to dos saquea
dores de tumulos. E a obra carrega conslgo todas as esconas da vida.

A Idade Media herdara 0 desprezo ao qual a Antiguidade relegara
a condic;:ao de qualquer homem que trabalhasse com suas maos, ainda
que fosse um artista. Os romanos admiravam as obras dos gregos e
desprezavam esses graeeuli que debaixo de seus olhos tentavam prolon
gar-lhes 0 espfrito. Conhece-se a celebre ap6strofe de Virgflio: "Roma
no lembra-te de comandar 0 mundo. Tuas artes, el-las: Impor a paz,
pe;doar aos vencidos e dominar os soberbos." Aos graeculi, esses arte
saos gregos desdenhados, ficava reservada a execUl;:ao das obras de a.rte.

A epistemologia das ciencias e das artes, ~al como a conhec~a a
Antiguidade, nos foi deixada pelos autores do flOal do mundo an:lgo:
Boecio Cassiodoro, Isidoro de Sevilha e Marciano Capella, gramatlco
african~ do secu 10 V. 0 que eles denominavam artes se c1assificava em
duas grandes categorias: as servis ou mecanica~ e as liberais. Nas artes
servis se confundem indistintamente todas as ac;:oes operatlvas que reque
rem 0 uso da mao. As artes liberais se dividem em duas sec;:oes, cujo
ensino comandara todo 0 cursus sludiorum da universidade medieval:
o trivium e 0 quadrivium. 0 primeiro abrange a gramatica, a dialetica



e a retorica; 0 segundo, a geometria, a aritmetica, a astronomia e, enfim,
a musica. Nessas sete artes liberais, daquilo que consideramos como
propriamente "artisticas" e que passam, portanto, pela mao do homem,
so a musica encontrou gra<;a perante 0 filosofo, porque julgada como
decorrente da aritmetica.

A tudo quanto era "servil" se associava a maldi<;ao propria da escra
vidao, pois 0 escravo nao era urn homem completo; sera necessario
o advento do cristianismo para Iiberta-lo de seu grilhao. A esse desprezo,
como mostraram os sabios modernos, esta particularmente ligada a que
da do Imperio romano, em vista da estagna<;ao das tecnicas que os tornou
inferiores aos barbaros em questao de armamentos 3. Basicamente hostis
a qualquer ideia de "progresso", os "intelectuais romanos" nao se liga
yam senao a de perfei<;ao, e esta correspondia notadamente ado discurso:
a retorica. Esse estado de espirito, eles 0 transmitiram aos bizantinos:
em 1453, enquanto os turcos sitiavam Constantinopla com meios de
ataque superiores aos da defesa, a grande ocupa<;ao dos pensadores en
cerrados na cidade - a ultima do mundo antigo - era discutir 0 sexo
dos anjos.

Esse descredito ligado a pratica das belas-artes, consideradas "ser
vis", pesara por muito tempo sobre a c~;d-i~ao'soc-ial dos artistas. Os
esfor<;os que estes envidaram para se desfazer desse ostracismo interes
sam diretamente ao nosso assunto, porquanto 0 interesse dedicado a
historia dos artistas esta essencialmen:e associado ao reconhecimento
das belas-artes como "artes Iiberais". Sera util, portanto, estender-nos
urn pouco sobre este ponto, se quisermos compreender 0 movimento
de ideias que determinou 0 nascimento da historia da arte sob sua primei
ra forma: a biografia do artista 4.

a primeiro que ousa proferir essa pretensao de arrancar as belas-ar
tes - ou pelo menos uma dentre elas - ao carater "ignobil" ) das artes
e urn florentino, que foi tambem 0 primeiro historiador de sua cidade:
Filippo Villani. Em seu livro, publicado em 1404, sobre as origens de
Floren<;a e seus homens eminentes 6, escreve ele: "Muitos consideram,
na verdade HaO sem razao, que os pintores nao sao inferiores aqueles
a quem 0 exercfcio das artes liberais faz mestres; estes possuem os precei
tos inerentes a literatura por via do estudo e do saber, enquanto aqueles
aprendem unicamente pela eleva<;ao de seu genio e pela seguran<;a de
sua memoria aquilo que expressam por meio da arte." Ve-se com que
prudencia Villani adianta essa proposi<;ao, considerada algo revolucio
naria e que parece privilegiar a pintura em detrimento da escrita. Villani
[ouva os pintores f1orentinos, "que reergueram as artes exauridas e quase
extintas, e de tal renascimento devemos buscar a iniciativa em Cimabue,
logo scguido de Giotto".

Fm hreve artistas e humanistas passam a reivindicar a liberali/a
l'l1l favor tlos artistas, invoeando 0 faro de que para estes a opera<;ao
1111'111:" (if tli,I"'gl/lI) prvl'l'(k :\ ()pl;ra~';i() manual yUl' Ihe sta sujeita.

.MIVERStDAOE FEDER t DO RIO DE JANEIIt
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Alias, eles nao fazem usa das artes liberais? Alberti 7 nao recomendava
ao pintor ser perito em tudo 0 que concerne as artes Iiberais, a come<;ar
pela geometria? Enquanto isso, numa carta patente de 1468,0 duque
de Urblno, Fredenco de Montefeltro, exalta a excelencia da arquitetura
porque esta se baseia parcialmente na aritmetica e na geometria, que
pertencem as artes liberais e as principais dentre estas. Proposito seme
Ihante em Leonardo da Vinci ~ em nome da "ciencia" da perspectiva.
Em suma, 0 mesmo raciocfnio que devia ter feito Marciano Capella
ao excluir a musica das a.!!es m~~ao~ic,as __ po..rqu_eeLa se_sen·iada aritmeti~a"

Na corte requintada de Urbino, Giovanni Santi, 0 proprio pai de Rafael,
protesta com veemencia, em sua Cronica rimata, contra 0 fato de consi
derar-se a pintura como arte mecanica.

Mas 0 preconceito era tenaz. Miguel Angelo nao se lembrava de
ter side surrado em crian<;a porque queria adotar uma condi<;ao inferior
asitua<;ao social que era a de sua famflia? Urn dia, ser pintor enobrecera.
Urn motu proprio de Pio VI concedera ao presidente da academia de
Sao Lucas de Roma 0 titulo de conde palatino. Mas, no momento em
que estamos, esse dia ainda esta longe (1795). Em nosso tempo de iguali
tansmo, em que nada mais e enobrecido, 0 principe da Academia de
Sao Lucas decapitou a si mesmo e rebaixou-se a categoria de "presi
dente", a exemplo do presidente de urn conselho de administra<;ao de
uma sociedade produtora de robos domesticos.

Nao se contentando em invocar 0 uso das artes liberais pelos pinto
res, escultores e tambem arquitetos, out-ros foram mais longe, discutindo
sobre 0 significado da liberati/a, cuja propriedade e libertar da carne
o espirito. Em seu Liber de nobilitate, 0 humanista Poggio Bracciolini
nao chegou a dizer, como ja pretendera Dante, que a verdadeira nobreza
estava na virtu, isto e, no genio? De resto, 0 homem e feito de corpo
e alma, e sena van tentar distinguir 0 que e urn e 0 que e 0 outro.

Que a pintura seja uma arte liberal nao basta para alguns. Ted
que ser "nobre". No final do seculo XV, Giovanni Battista Paggi 9, pintor
de ongem nobre, prop6e como remedio para a decadencia da pintura
a proibi<;ao de seu exercfcio aos plebeus. Imaginava ele, muito erronea
mente, que as coisas eram assim antes da invasao dos barbaros. Em
1585,0 secretario da Academia de Sao Lucas deRoma, Romano Alberti,
publicava urn tratado para provar que a pintura, tanto profana como
religiosa, era uma arte nobre, porem 0 cardeal Paleotti so concedia esse
carater nobre as produ<;6es da imagistica crista.

Se se desdenhou falar dos artistas a ponto de ser 0 anonimato 0

estado normal da produ<;ao das.obras de arte, so na Idade Media e
que se renunciou a discorrer sobre"~rte, mas apenas de maneira teorica.
Com mais ou menos modalidades desde Santo Agostinho e Santo Am
brosio ate os conegos vitorianos, Sao Boaventura e Sao Tomas de Aqui
no, nos seculos XII e XIII, especulou-se com abundancia sobre a natu
reza do belo. Sempre na linhagem do platonismo e do neoplatonismo,

..,'~.,
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e tambem levando em coota Vitruvio, contemporaneo de Augusto, 0

autor do unico tratado de arquitetura que nos foi transmitido pela Anti
guidade e que foi consultado na Idade Media antes de ser revelado aos
homens do Renascimento pela imprensa em 1486 e traduzido para 0

italiano por Cesare Cesariano de Como, os filosofos medievais pensavam
que a beleza das imagens e um efeito da beleza invisfvel que reside
em Deus, unico criador, devendo pois os artistas imitar 0 mestre, "maca
quea-Io", chegara a dizer um deles. 0 padre Suger, explicando 0 que
quisera realizar ao reconstruir a igreja do mosteiro de Sao Dionfsio .no
seculo XII, faz um verdadeiro tratado de estetica, inspirado nas ideias
do Pseudo-Dionfsio, 0 Areopagita, autor, no s~culo V, de duas obras
mfsticas. Segundo ele, a essencia do belo esta naduz)que ele prodigaliza
tanto nas grandes naves: que 0 n'o-;;; metodo de construc;ao permitia
iluminar abundantemente, como no ouro, nas gemas enos esmaltes
dos objetos liturgicos; e, pelo exercfcio da func;ao anagogica, os efeitos
visfveis da luz levam a alma a ascender it Luz invisfvel, a luz do princfpio
divino.

Para todos esses c1erigos, alias, so existe obra de arte religiosa,
desde que 0 p~a Gr~gorio Magno (591-604) atribuiu it operac;ao artfstica
uma func;ao ~ucatjva, a de dar a "Ier nas paredes 0 ~ue se t.screve.
nos livros", piclUra quasi scrip/ura, dira Arcufno, 0 chefeda escola pala
tma-crilida por Carlos Magno para renovar a literatura e as artes.

Os dois escritos sobre a arte mais celebres da Idade Media sao
livros de receitas, tratados tecnicos que nao comportam nenhum elemen
to retrospectivo; um deles remonta ao secuJo XII, 0 outro ao fim do
seculo XIII. Sabemos, grac;as a C. R. Dodwell 10, que 0 tftulo do primeiro
nao e aquele pelo qual e conhecido, Schedula diversarum arlium, mas
De diversis Ar/ibus, e que sem duvida esse monge TeOfilo deve ter side
um alemao, Rokgerus de Helmersthausen, que viveu na primeira metade
do seculo XIII. Essa obra e urn manual em que se exp6em todas as
tecnicas artfsticas; e precedido de um prologo que confere ao gesto artfs
tico um carater sagrado, tendo 0 autor da obra a executar recebido
uma missao espiritual muito nobre que consiste em omar a casa de Deus
com as aparencias dessa beleza que dele emana. Estamos sempre, por
tanto, num mundo ideal, intemporal.

Algo diverso ja ocone com 0 famoso Libro dell'arle, escrito pelo
pintar toscano Cennino Cennini (nascido por volta de 1370), aluno da
que Ie florentino, Agnolo Gaddi, que ficara vinte e quatro anos no atelie
de Giotto 11. Esse livro de receitas trata da pintura apenas sob suas diver
sas formas tecnicas, incluindo a iluminura. Cennini, que tern atras de
si a tradic;ao giottesca, apresenta-nos assim uma visao retrospectiva, ja
que se sente no dever de codifica-la. 0 fato de proclamar a "moder
nidade" de Giotto em relac;ao a tudo 0 que 0 precedeu postula uma atitude
hist6rica. Cennini elabora certas noc;6es que sao chamadas a um grande
futuro. Com ele, safmos do intemporal e do anonimato, porque "criar
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uma maneira que te seja propria so podera ser uma boa coisa". Eis,
portanto, a arte como uma afirmac;ao individual e tambem essa nOc;ao
"relativa" de "maneira" da qual Vasari fara 0 princfpio de seu famoso
tratado. la um monge polones, Vitellione, em seu De Perspective (1272),
nao constatara uma certa relatividade do gosto, que muda conforme
o tempo e 0 lugar, 0 que muitos seculos depois sera enunciado por
Taine?

Cennini resume sua estetica da seguinte forma: "Natura, fantasia
e inlelle/lo dell'artis/Q conducono alia profezione dell'ar/e, alia maniera
mediante if disegno." A fanlasia e uma noc;ao elaborada por Santo Agos
tinho Ie de acordo com Platao, e e sin6nima de imaginac;ao criadora.
Quanto ao termo disegno, que conhecera uma grande fortuna no seculo
XVI, ja tern para Cennini um duplo significado segundo seja es/erno,
aprendido pelo exercfcio e pela pnltica, ou interno, isto e, mental. Se
bem que essa distinc;ao seja traduzfvel em frances pelas palavras dessin
(desenho) e dessein (proposito), parece-nos preferfvel conservar para es
ses conceitos italianos suas designac;6es vernaculas. Esse modo de no
mear a parte intelectiva da arte para disting~i-Ia da parte operativa sera
objeto das especulac;6es tao caras aos-artistas da epoca maneirista. Ao
disegno inferno 0 pintor Federico Zuccari, que escrevera em 1607, d-ara
um valor metaffsico; vera nele "0 signo de Deus em nos". "-'-,
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e tambem levando em conta Vitruvio, contemporaneo de Augusto, 0

autor do unico tratado de arquitetura que nos foi transmitido pela Anti
guidade e que foi consultado na Idade Media antes de ser revelado aos
homens do Renascimento pela imprensa em 1486 e traduzido para 0

italiano por Cesare Cesariano de Como, as fil6sofos medievais pensavam
que a beleza das imagens e urn efeito da beleza invislvel que reside
em Deus, unico criador, devendo pois os artistas imitar 0 mestre, "maca
quea-Io", chegara a dizer urn deles. 0 padre Suger, explicando 0 que
quisera realizar ao reconstruir a igreja do mosteiro de Sao DionIsio no
seculo XII. faz urn verdadeiro tratado de estetica, inspirado nas ideias
do Pseudo-DionIsio, 0 Areopagita, autor, no sen,do V, de duas obras
mlsticas. Segundo ele, a essencia do bela esta nliuz,!que ele prodigaliza
tanto nas grandes naves~'-que 0 n'O-VO metoefe, dec'onstruc,:ao permitia
iluminar abundantemente, como no ouro, nas gemas enos esmaltes
dos objetos liturgicos; e, pelo exerclcio da func,:ao anag6gica, os efeitos
vislveis da luz levam a alma a ascender aLuz invislvel, a luz do princfpio
divino.

Para todos esses clerigos, alias, s6 existe obra de arte religiosa,
desde que 0 p~a yr.egorio Magno (591-604) atribuiu aoperac,:ao artlstica
uma func,:ao ~u<::ativa, a de dar a "Ier na~ pared.es q que s..e .-e.screve.
nos livros", pictura quasi scriptura, dira A cUlno, 0 chefe da escola pala
tma~criada por Carlos Magno para renovar a literatura e as artes.

Os dois escritos sobre a arte mais celebres da Idade Media sao
livros de receitas, tratados tecnicos que nao comportam nenhum elemen
to retrospectivo; urn deles remonta ao seculo XII, 0 outro ao fim do
seculo XIII. Sabemos, grac,:as a C. R. Dodwell 10, queo titulo do primeiro
nao e aquele pelo qual e conhecido, Schedu/a diversarum artium, mas
De diversis Artibus, e que sem duvida esse monge Te6filo deve ter sido
urn alemao, Rokgerus de Helmersthausen, que viveu na primeira metade
do seculo XIII. Essa obra e urn manual em que se expoem todas as
tecnicas artlsticas; e precedido de urn prologo que confere ao gesto artls
tico urn caniter sagrado, tendo 0 autor da obra a executar recebido
uma missao espiritual muito nobre que consiste em oroar a casa de Deus
com as aparencias dessa beleza que dele emana. Estamos sempre, por
tanto, num mundo ideal, intemporal.

Algo diverso ja ocone com 0 famoso Libro de/I'ane, escrito pelo
pintor toscano Cennino Cennini (nascido por volta de 1370), aluno da
quele florentino, Agnolo Gaddi, que ficara vinte e quatro anos no atelie
de Giotto II. Esse livro de receitas trata da pintura apenas sob suas diver
sas formas tecnicas, incluindo a iluminura. Cennini, que tern atras de
si a tradic,:ao giottesca, apresenta-nos assim uma visao retrospectiva, ja
que se sente no dever de codifica-la. 0 fato de proclamar a "moder
nidade" de Giotto em relac,:ao a tudo 0 que 0 precedeu postula uma atitude
historica. Cennini elabora certas noc,:oes que sao chamadas a urn grande
futuro. Com ele, salmos do intemporal e do anonimato, porque "criar
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uma maneira que te seja propria so podera ser uma boa coisa". Eis,
portanto, a arte como uma afirmac,:ao individual e tambem essa noc,:ao
"relativa" de "maneira" da qual Vasari fara 0 princfpio de seu famoso
tratado. la urn monge polones, Vitellione, em seu De Perspective (1272),
nao constatara uma certa relatividade do gosto, que muda conforme
o tempo e 0 lugar, 0 que muitos seculos depois sera enunciado por
Taine?

Cennini resume sua estetica da seguinte forma: "Natura, fantaSia
e intel/etto del/'artista conducono alia profezione de/I'arte, alia maniera
mediante it disegno." A fantasia e uma noc,:ao elaborada por Santo Agos
tinho 12 de acordo COm Platao, e e sin6nima de imaginac,:ao criadora.
Quanto ao termo disegno, que conhecera uma grande fortuna no seculo
XVI, ja tern para Cennini urn duplo significado segundo seja esterno,
aprendido pelo exercfcio e pela pratica, ou interno. isto e, mental. Se
bern que essa distinc,:ao seja traduzlvel em frances pelas palavras dessin
(desenho) e dessein (proposito), parece-nos preferlvel conservar para es
ses conceitos italianos suas designac,:oes vernaculas. Esse modo de no
mear a parte intelectiva da arte para distingui-la da parte operativa sera
objeto das especulac,:oes tao caras aos-artistas da epoca maneirista. Ao
disegno interno 0 pintor Federico Zuccari, que escrevera em 1607, Clara
urn valor metaffsico; vera nele "0 signo de Deus em nos". ""

',,",
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A AURORA DA HISTORIA DA ARTE
NO QUATTROCENTO

No tempo em que Cennino Cennini escrevia. a consciencia de ser moder
nos, is to e, de ter realizado uma revoluc;ao, ou quando menos uma evolu
c;ao em relac;ao a urn estado anterior, ja tinha side adquirida pelos f1oren
tinos havia urn seculo.

Nao e paradoxal que esse sentimento do modernismo tenha nascido
no seculo XllI em artistas italianos que situavam seu ideal na ressurreic;ao
do antigo, e nao em "goticos" franceses, que tinham operado uma das
revoluc;6es rna is autenticas da historia das formas, tanto do ponto de
vista arquitet6nico como figurativo, estilo que era uma invenc;ao em
primeiro grau, enquanto 0 estilo devido aos pioneiros da renovac;ao ita
Ii ana so 0 era em segundo, ou seja, urn revival?

Veremos que para os italianos. que nessa epoca so levaram em
considerac;ao a pintura, 0 ponto de partida estava em Cimabue, aperfei
c;oado por GiOllO, quando na realidade e deve procura-Io no escultor
Nicola Pisano (1202-1258). Nao tinha este, no pulpito do batisterio de
Pisa, para encarnar a virtude da Forc;a, tornado de emprestimo a Her
cules 0 personagem e a figura, e para a virtude da Temperanc;a escolhido
como modele - 0 que e urn exagero - uma Venus pudica. depois
de ter visto alguma estatua antiga inspirada no tipo da Venus do Capito
liq? Sabemos, porem, que esse Nicola, dito da Apulia. vinha do reino
da Sicflia, onde bern antes, por volta de 1230, para celebrar seu governo,
Frederico II edificara em Capua uma porta monumental, especie de
arco do triunfo cuja decorac;ao estatuaria, hoje horrivelmente mutilada.
derivava diretamente: da Antiguidade. 0 proprio Frederico II, soberano
"moderno" que fosse, tera tido consciencia de se-lo? Esse monarca exco
mungado, que possufa uma guarda muc;ulmana, que fez alianc;a com
o sui tao e que parece ter sido, senao urn incredulo, pelo menos urn
agnostico, nao estaria persuadido de que nao fazia outra coisa senao
restabelecer uma continuidade. ate entao rompida. com 0 Imperio roma
no cujos direitos ele reivindicava? Assim, provavelmente, viveu no senti
mento de uma especie de tempo cfclico.

Nunca. sem duvida, 0 dito de Valery - "entramos no futuro recuan
do" - foi mais justo que no tocante ao Renascimento, que realizou
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a verdadeira ruptura com 0 passado mediante uma vontade determinada
de restaurar 0 antigo.

Por ter nascido de urn impulso que destrufra a civiliza<;ao antiga,
o Ocidente, safdo de uma mistura conflitual entre a romanidade e 0

mundo barbaro, conservou durante muito tempo uma consciencia pesa
da. 0 Norte da Europa foi a regiao em que mais cedo os homens se
desem bara<;aram desse sentimento de "pecado original", gra<;as ao admi
ravel suItO que, do final do secu[o XI ao seculo XIII, criou em todos
os domfnios - polftico, filos6fico, artfstico - uma civiliza<;ao autentica
mente nova, verdadeiro desabrochar do cristianismo, fecundo em rela
<;6es humanas ineditas, criador de obras notaveis, como a catedral ou
a Sumo leol6gica. que na arte e na teologia apresentavam urn carater de
universalidade, enquanto urn ret6rico genial, Abelardo, no Sic el Non,
estabelecia 0 metodo de raciodnio do futuro. No entanto, essa consciencia
ha de pesar por mais tempo sobre 0 inconsciente coletivo da Italia. Esta
funda seu impulso numa recusa do que era verdadeiramente novo: 0 g6tico.
Refiro-me a Italia artfstica, porque 0 prestfgio da Universidade de Paris
atrafa alunos e professores de todo 0 mundo - e nao e sintomatico que
o mais celebre dentre estes tenha sido Tomas de Aquino, urn italiano?

o orgulho dos florentinos por terem estado na vanguarda de urn
novo ponto de partida da civiliza<;ao se legitima sem discussao em se
tratando da literatura. De todas as lfnguas europeias, 0 belo idioma
toscano foi 0 unico que atingiu sua maturidade ja no fim do seculo XIII,
mais de dois seculos antes da lfngua francesa. Nao e necessario ser urn
linguista especializado para compreender os poetas do dolce slilo niiOVO,
ao passe que e indispensavel estudar a gramatica medieval para entender
o frances de Christine de Pisano

Sao esses poetas - Dante, Boccaccio, Petrarca - que, ciosos de
afirmar-se como "modernos", associam os pintores ao seu esfor<;o de van
guardistas. Dante (1265-1321), que possufa 0 conhecimento tecnico do
desenho, escreve em A Divina Comedia (Purgat6rio XI, 94-97) a celebre
frase que fundou a reflexao hist6rica sobre a obra de arte do passado:
"Cimabue acreditou deter 0 cetro da pintura, e eis que sua fama empali
dece: 0 grito do favor e por Giotto." IJ

Boccaccio (1313-1375) se contenta em citar os pintores que partici
param das reunioes do Decameron; mas em uma das novelas ele faz
o elogio de Giotto, fundado em sua aptidao para a imita<;ao da natureza,
que Boccaccio compara ade Apeles. Faz dela uma das gl6rias de Flo
ren<;a e felicita-o por ter recolocado a arte em evidencia, 0 que supoe,
portanto, urn progresso na evolu<;ao artfstica, ideia que toda a obra de
Vasari anuncia.

Pena que Petrarca (1304-1374) nao tenha escrito, segundo parece,
o tratado que projetava sobre todas as artes; com este prop6sito teve
em abril de 1341, em Roma, com Fra Giovanni di San Vito, perto das
Termas de Diocleciano, uma longa conversa<;ao que infelizmente 0 mon-
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ge nao nos referiLI; confia-nos, entretanto, que suas admirac;:oes iam para
Giotto, cujo renome era imenso entre os modernos, e para Simone Mar
tini (1284-1344), "prfncipe do nosso tempo".

Eis, enfim, 0 primeiro "historiador" que vai, num livro dedicado
a cidade de Floren<;a, levar os artistas na devida conta. Seu relato das
res geslae e concebido a maneira biografica, 0 que se amolda perfeita
mente ao espfrito de uma civiliza<;ao em que tudo quanta se faz traz
a marca do genio individual. Filippo Villani 14, nos primeiros anos do
seculo, escreve em latim sell livro sobre as origens da cidade de Floren<;a
e de seus mais celebres cidadaos. Entre esses cidadaos excepcionais que
ilustraram ~ua cidade no passado, Villani nao conta por enquanto senao
cinco artistas, cinco pintores, dedicando a cada qual algumas linhas:
Cimabue, Giotto, Maso, Stefano Fiorentino e Taddeo Gaddi. Note-se
o privilegio exclusivo concedido apintura. Aquele que de fato invertcu
o movimento da arte italiana, oescultor Nicola Pisano, continua ignora
do. Villani atribui a Cimabue 0 merito de ter "reconduzido a pintura
a semelhan<;a das coisas", 0 que se convertera num cliche, quando, na
realidade, Cimabue consagra pela elevac;:ao e elegancia de seu estilo
a estetica bizantina, cujo destino ele fecha assim em Florenc;:a. Em "crf
tica de ane", impossfvel equivoco maior. Giotto recobre com sua sombra
gigantesca toda a epoca em que viveu, como 0 fara Miguel Angelo no
seculo XVI; nao s6 se iguala aos mais ilustres pintores da Antiguidade
como os ultrapassa. Villani, ao consagrar a imita<;ao do antigo como
regra de aura da arte. lanc;:a portanto, tam bern ele, essa ideia de uma
progressividade contfnua, que animara Vasari.

Para urn homem de cultura, fd6sofo, letrado ou artista, por certo
nunca foi mais exaltante viver que no Quattrocento. 0 individuo, nesse
momento privilegiado, sentia-se confortavelmente instalado na hist6ria,
na encruzilhada dos caminhos que safam da tenebrosa floresta da Idade
Media, numa clareira luminosa de onde partiam todas as estradas do
porvir. Tinha a altiva consciencia de sentir em si a missao de difundir
a evolu<;ao da civiliza<;ao, interrompida durante longos seculos, esse tem
po de certa forma "a-hist6rico" que se desenrolara entre Constantino
e 0 instante em que de subito, num lugar privilegiado, a Toscana, a
fagulha comunicara 0 fogo a imagina<;ao criadora dos homens.

A hist6ria, enfim, retomava 0 seu curso. Eo homem se inebriava
com essa noc;:ao de progresso que entao desponta na consciencia, pelo
menos como vontade, e que s6 revelara seus efeitos nocivos, conse
quencia de urn processo fatal de crescimento exponencial, muitos seculos
rna is tarde. Enquanto politicamente 0 equillbrio se rompia em razao
do aparecimento de novas potencias na Europa, antes que estas, atrafdas
pelo renome da Italia, viessem desencadear sobre a penfnsula suas hor
das guerreiras, interrompendo assim 0 curso do idflio, a Cidade-Estado
prosperava sempre, tendo engendrado em quase toda parte principados
onde se criavam intensos focos de cultura.
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Os artistas iam sair de sua posic;;ao de artesaos e compenetrar-se
de urn elevado sentimento de sua dignidade. Antes que isso seja reconhe
cido nas instituic;;oes - 0 que ainda levara muito tempo -, as artes
figurativas sao encaradas da mesma forma que as artes liberais, isto e,
como ciencias. A descoherta da perspectiva, que provoca todo urn jogo
de especulac;;6es, dava ao pintor 0 sentimento de que sua arte possufa uma
s6lida base cientifica; 0 mesmo sucedia com 0 escultor, que se apoiava
num estudo, retomado do antigo, do conhecimento das proporc;;oes do cor
po humano. A dignidade da pintura fora reconhecida desde 0 seculo XIV;
no seculo XV a escultura vern reunir-se a eta. Quanto a arquitetura, recebeu
seus tltulos de nobreza desde que comec;;ou a inspirar-se na Antiguidade.

Na realidade, 0 que constitui 0 objeto da reflexao sobre as artes
no Quattrocento sao a estetica e a tecnica. Inumeros, com efeito, sao
os tratados teoricos. Essa epoca impelida a uma criac;;ao intensa nao
olh<;l para tras senao para buscar justificac;;oes para suaatitude, seja muito
alem do tempo presente, na Antiguidade, seja num passado proximo,
a epoca daqueles a quem se deve, segundo se pensa, a iniciativa da
restaurac;;ao das artes.

Muito embora ele se tenha mantido fora das considerac;;oes pura
mente hist6ricas, mio se pode deixar de evocar 0 maior teorico e huma
nista da epoca, Leon Battista Alberti (1404-1472). E ele, sem contes
tac;;ao, a maior figura do Quattrocento no domlnio da cultura, posic;;ao
que de certa forma foi usurpada por Leonardo da Vinci, porque este
artista genial, possufdo que estava, mais que pelo saber, pelas possibi
lidades humanas de exercer urn poder sobre a natureza, foi levado a
preyer invenc;;oes tecnicas que constituem verdadeiras antecipac;;oes, as
segurando assim seu grande sucesso em nosso tempo. Coisa curiosa,
os dois representantes mais ilustres da arte do Quattrocento sao bastar
dos, mas Alberti, oriundo de uma famflia nobre de Florenc;;a exilada
em Genova, recebeu uma educac;;ao muito esmerada, notadamente em
matematica, direito e tetras latinas. Escrevia tao bern em italiano quanto
em latim e era tao perito nesta ultima lingua que conseguiu fazer passar
par antigo urn poema de sua composic;;ao. Seus numerosos escritos ver
sam tanto sobre questoes artfsticas e matematicas quanto sobre assuntos
sociol6gicos; alem do mais, Alberti foi urn dos maiores arquitetos de
seu tempo. Passou muitos anos em Roma, onde teve urn emprego na
Curia de 1431 a 1464; era protegido pelos papas humanistas Nicolau
V e Pio II, Exerceu a arte da arquitetura em Mantua e Florenc;;a, quase
sempre, porem, mais como "conceptor" que como executante. Em cada
uma de suas estadas em Roma, entregava-se a medic;;oes precisas dos monu
mentos a fim de levantar uma planta cornpleta da cidade antiga 15. Em
seu Tratado da !am[/ia 16 exprimiu seu ideal; para ele, a ordern humana
corresponde a ordem universal, que a engloba, e 0 dever de cada urn
e tornar-se urn "hornem universal", possuidor de todas as ciencias e que
procura realizar em si 0 equilibrio que havera de assegurar sua felicidade.

J
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Abarcou todas as artes em tres tratados: Da Esratwiria 17, Da Pintu
ra (1450) e Da ArquirelUra (1485) I~. Deu a primazia a arquitetura, por
que esta era para ele essencialmente a arte da vida social, que permite
ao individuo 0 desabrochar de seu ser no quadro domestico e regula
a vida harmoniosa dos cidadaos; e. como para os costumes e a vida,
e 0 antigo que deve servir de modelo.

A ideia de conjunto que domina todos os tratados do seculo XV
e que 0 artista deve imitar a natureza, mas com vistas a realizac;;ao da
beleza, obtida pela escolha, nas aparencias, daquilo que parece rna is
bela segundo a Ideia, noc;;ao que corresponde as tradic;;oes plat6nicas.
Cumpre sentir como elemento importante na interpretac;;ao da obra do
artista 0 fato de Alberti ver nela uma expressao direta da individualidade
de seu autor, 0 que nao deixa de estar em contradic;;ao com 0 ideal
de beleza c1assico.

A noc;;ao de perspectiva, a arte de representar 0 mundo em profun
didade, e bern simb61ica do olhar dirigido para a frente, para 0 futuro,
substituindo essa visao da Idade Media em que 0 mundo se desdobrava
perante 0 artista como 0 teatro dos misterios. onde tudo se apresentava
no mesmo plano. A atitude diante do antigo e caracterlstica; sera neces
sario esperar muito tempo ainda antes que ela suscite urn verdadeiro
reflexo hist6rico. Se se faz a hist6ria da arte antiga, e antes de acordo
com os escritores da romanidade, Pllnio e Vitruvio, do que interrogando
os testemunhos ainda numerosos que permaneceram vislveis - nao e
que nao haja preocupac;;ao em observa-Ios para col her ensinamentos,
claro. Sao celebres a viagem conjunta, aRoma, empreendida por Brune
lleschi e Donatello e 0 estudo da estatuaria antiga a que se entregou
Ghiberti em Roma e em Padua. No entanto, ainda estamos bern longe
da arqueologia, pois todos esses arq uitetos, pintores e escultores que
perscrutam tais vestfgios nao se preocupam em conhecer-lhes a sucessao
cronol6gica; para eles, trata-se de urn mesmo tempo, tempo que tern
urn valor quase mlstico, tempo da "idade de ouro": a Antiguidade.

o fervor criador dessa epoca e por demais intenso para que os
artistas sintam essa nostalgia que no tempo do maneirismo fara nascer
a empresa met6dica da hist6ria da arte. As alusoes que se fazem, quer
pelos artistas, quer pelos humanistas, as realizac;;oes artlsticas dos prede
cessores ou dos artistas contemporaneos nao ultrapassam 0 estadio da
relac;;ao breve e elogiosa que era a de Filippo Villani no comec;;o do
secuto. No seculo XV continuamos, pois, na cr6nica, sem ainda abordar
verdadeiramente a hist6ria.

Vemos, assim, os olhares retrospectivos que Lorenzo Ghiberti lanc;;a
sobre 0 passado artlstico da Toscana em seus Comentarios I~, escritos
em 1450 e deixados inacabados, dos quais nos chegou uma unica c6pia,
aquela consultada por Vasari na bibJioteca do grao-duque Cosme I. Ghi
berti realizara suas duas portas do Batisterio, que de uma para outra
nos most ram uma evoluc;;ao de estilo. Na primeira, 0 artista ligara-se volun-
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tariamente ao passado, procurando harmonizar seu estilo com 0 da porta
executada em 1330 e 1336 por Andrea Pisano, 0 que nao era tao diffcil
para ele, dado que este ultimo representava uma reac;ao contra 0 drama
tismo de Giovanni Pisano, no sentido de urn classicismo que tirava par
tido dos exemplos da estatuaria gotica francesa. Lorenzo concebera,
de certo modo, uma forma de arte "historicista". Na segunda porta,
ao contrario, cuja execuc;ao exigiu mais de vinte anos, aquela a qual
Miguel Angelo deu 0 nome de Porta do Parafso, Ghiberti deixara expres
sar-se livremente 0 estilo baseado na nova visao do mundo em pers
pectiva.

Mais que outros, portanto, ele simpatiza com 0 Trecento, de que
fala no segundo de seus Comenlarios, onde evoca seus predecessores
toscanos. Para ele, estes ultimos nao se situam no tempo; nao sao "ou
tros"; 0 que ele acredita ser uma estetica comum faz deles contempo
raneos num mundo ideal. A forma familiar dos Comentarios, menos
estruturada que a de urn tratado, permite-Ihe mostrar-se urn grande
precursor, de espfrito mais moderno que 0 proprio Vasari, sem adotar
o modo de abordagem biogrcifico, mas tirando da descric;ao das obras
- dirfamos nos: de seu estudo morfologico - os motivos que lhe fazem
gabar os meritos de tal ou qual artista. Sua escolha e, alias, restrit~.

Dos florentinos ele retem apenas Giotto, Stefano, Maso, Taddeo Gaddl,
Buonamico Buffalmacco e os Orcagna. Estende sua admirac;ao aos artis
tas da cidade rival de Florenc;a, celebrando os sienenses Duccio, Memmi,
Barna e sobretudo Simone Martini, "mui nobre e mui celebre pintor",
mas da prova de fina percepc;ao crftica em sua admirac;ao por Ambrogio
Lorenzetti, que, com efeito, desempenhou em Siena urn papel genuina
mente "modernista", introduzindo ali 0 giottismo. Por fim, mostra-se
bern informado ao louvar a qualidade dos mosaicos de Pietro Cavallini,
artista muito esquecido em seu tempo.

No segundo Comentario, Ghiberti conta sua propria vida e a ae
suas obras. E a primeira autobiografia de urn artista.

E a proposito do esboc;o feito por Ghiberti sobre a decadencia das
artes apos Constantino e seu novo surto devido a Giotto que 0 artista,
inspirando-se talvez numa passagem de PHnio 20, emprega a palavra ri
nacque, da qual mais tarde se tirara 0 termo Renascimento.

A primeira monografia de urn artista sera escrita sobre Brunelleschi
por urn personagem nao identificado, que Milanesi sup6s ter sido 0 fa
moso matematico Antonio di Tuccio Manetti (1423-1497), que foi perito
durante a construc;ao d Domo de Florenc;a. Julius von Schlosser aceita
essa atribuic;ao, que parece plausfvel. Conhecemos 0 rosto desse mate
matico, que esta representado ao lado de Giotto, Brunelleschi, Dona
tello e Paolo Ucello no curioso paineI do Louvre pintado pelo dito Paolo,
que Vasari descreveu. Para seu biografo, e a Brunelleschi que foi
devolvido na arquitetura 0 papel de ha muito atribufdo a Giotto para
a pintura.

\
I~
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o que faz talvez 0 maior interesse dessa obra nao e tanto 0 estudo
sobre Brunelleschi quanto 0 prefacio do autor, que, realizando de fato
obra de historiador, esboc;a uma evoluqao das formas, cujos conceitos,
expressando notavelmente as ideias dos humanistas desse tempo, consti
tuirao urn esquema que se tornara classico e se impora quase ate nossos
dias, conquanto esse texto tenha permanecido em manuscrito, vindo a
lume pela primeira vez apcnas em 1812, porem, utilizado por Vasari.
Ligando a "fortuna" das artes a do Estado polftico de que elas depen
dem, 0 autor ve nas construc;oes originais em madeira as formac;oes
das ordens de arquitetura pelos gregos, quc as transmitiram aos romanos.
A prcitica das artes desaparecera com invasoes dos diversos barbaros
que farao 0 imperio desmoronar: nao se mostraram capazes senao de
inventar essa arquitetura "tudesca" (Iedesca) , isto e, gatica, que conquis
tara a Italia, ate que Carlos Magno tente restaurar a nobre arte da arqui
tetura grac;as a construtores romanos, que ainda haviam conservado algu
rna coisa da tradic;ao antiga cujo germe estara em Florenc;a, fundada
pelo grande imperador 21; apos a morte deste ultimo, voltarao a triunfar
os tedeschi, que imporao seu estilo barbaro ate que Brunelleschi venha
enfim reatar com 0 passado romanO e restaurar a boa arquitetura.

Urn cronista desconhecido se propos prosseguir a empresa de Filip
po Villani em sua obra sobre os catorze homens mais ilustres de seu
tempo 22, cujo manuscrito nos foi conservado no Codice Magliabechiano,
que contern diversos escritos sobre a arte e assim designado porque
pertenceu no seculo XVIII a Antonio Magliabechi. 0 manuscrito dos
XIV uomini singhulari passara pelas maos de Manetti, a quem foi atribuf
do. A grafia e de sua mao; mas, se ele foi certamente 0 copista, lera
sido 0 autor? Ao lado de Leonardo Bruni, Poggio e outros humanistas,
os artistas cuja vida e aqui relatada ocupam a maior parte, pois que
sao em numero de oito. Sao eles: 0 arquiteto Brunelleschi, os escultores
Donatello, Ghiberti, Luca Della Robbia, os pintores Masaccio, Fra An
gelico, Paolo Uccello, Filippo Lippi.

Cristoforo Landino (t1504), que foi 0 primeiro a traduzir Pllnio
em lfngua vulgar, esbo~ou uma historia dos artistas da Antiguidade num
Comentario sobre Horacio, impresso em Florenc;a em 1482, e redlglU
em seu Comentario sobre Dante, publicado em 1481, uma especie de cata
logo dos artistas florentinos por ele julgados como os mais eminentes; a
lista comec;a com Cimabue e termina com os dois Rosellini. Sao citados
Masaccio, Fra Filippo Lippi, Andrea del Castagno, Paolo Uccello, Pese
llino, Fra Angelico, Brunelleschi,)esiderio da Settignano, Ghiberti.

Mas Florenc;a ja nao e a unica a reivindicar 0 pape\ de uma cidade
das artes. Em outras cidades da Italia, cronistas gabam 0 merito dos
artistas que la trabalharam. Bartolomeo Facio (1403-1457), em seus Ho
mens ilustres 2.\ obra redigida em latim, nos traz interessantes testemu
nhos sobre obras ou artistas que ele viu na corte de Napoles, onde 0

rei Afonso se mostrou urn grande protetor das artes. Os homens iJustres
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de que fala Facio estao divididos em classes, segundo urn modelo antigo
que sera seguido por Paolo Giovio (1483-1552) para constituir seu museu
dos retra~os. 0 humanista cita como pintores Gentile da Fabriano, Pisa
nello, aSSlm como os flamengos Jan Van Eyck e Rogier Van der Weyden.
De Jan van Eyck, "prfncipe dos pintores de nosso seculo", menciona
ele varios quadros que viu pessoalmente, em especial uma Mu/her no
banho que pertencia ao cardeal Ottavianno. Curioso encontro: dentre
as obras que menciona de Rogier Van der Weyden, de quem ele faz
aluno de Van Eyck, diz ter visto em sua patria, em Genova, Mulheres
no banho. Os escultores notaveis sao, para Facio, toscanos: Lorenzo
e seus filhos Vittorio Ghiberti, Donattello, "que chega muito perto da
glona dos antigos"; deste ultimo ele menciona 0 Gallame/ala, erigido
numa pra~a de Padua em 1453.

Em seu tratado de arquitetura, urn tanto confuso, redigido entre
1451 e 1464 e concebido sob a forl!la de uma descri~ao da cidade ideal
de Sforzmda, urn florentino chamado a Milao para construir 0 Hospital
MaJOr, A~tonJo, conhecido comO il Filarete, menciona urn grande nume
ro de artlstas que ele faz trabalhar ficticiamente, sobretudo Jan Van
Eyck, Rogier Van der Weyden eo frances Fouquet, a quem conheceu
em Roma sob 0 pontificado de Eugenio IV.

A pequena corte de Urbino foi durante 0 governo de dois de seus
prfncipes - 0 condOlliere Frederico II de Montefeltro e seu filho Guido
baldo, mecen~s do poeta Balthasar Castiglione (1478-1529) - 0 centro
mtelectual malS requlntado da penfnsula. No tempo de Frederico vivia
aft 0 paJ de Rafael, Giovanni Santi, que compos uma Cr6nica rimada
das empresas do duque Frederico de Urbino 24 (1494). Essa obra com
preende a mais completa enumera~ao dos pintores e escultores nao so
da Toscana como da Venecia e da Italia central, e mesmo de outros
lugares, feita por urn escritor do seculo XV. Essa enumera~ao e muito
longa para ser citada aqui. Vern em primeiro plano Jan Van Eyck e
Rogier Van der W~yden, sempre considerado como aluno do primeiro.
o renome dos dOls gran des flamengos pode chegar a Urbino gra~as

a Justo de Gand, que Frederico empregou na igreja do Corpus Domini
e em seu palacio. Sabe-se hoje que ele foi urn dos autores da serie dos
retratos de filosofos, te610gos e humanistas com os quais 0 duque letrado
flzera decorar seu studi%. 0 estilo amavel de nosso versificador, dispen
sando-o de metodo, nos vale informa~6es tomadas ao vivo, como a da
admlra~ao do duque, durante uma estada em Mantua, por Andrea Man
tegna, "porta-estandarte da pintura moderna". E vemos, gra~as a Gio
V'WnJ, que 0 eco do mecenato de Rene d'Anjou, duas vezes rei efemero,
da Proven~a e de Napoles, penetrou ate 0 cora~ao da Italia.

3
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Apesar das conturba~6es trazidas pelas ambi~6es polfticas e territoriais
de Alexandre VI e Julio II, apesar da revolta de Savonarola, premonitora
da de Lutero, que em 1494 vai declarar Floren~a "Republica de Cristo"
e destruir 0 harmonioso ediffcio mediciano, apesar do abalo causado
pelas expedi~6es guerreiras de Carlos VIII, Luis XII e Francisco I, 0

homem italiano desse tempo conserva 0 seu otimismo, e essa confian~a

se traduz no pleno desabrochar das artes, cujo p610 se desloca de Flo
ren~a para Roma sob os pontificados de Julio II e Leao X. E nesse
foco romano, sob a influencia de Bramante, Rafael e Miguel Angelo,
que os princfpios do c1assicismo, elaborados no seculo anterior por tantos
teoricos e artistas de genio, encontram sua concretiza~ao na empresa
da nova igreja de Sao Pedro e do Vaticano reconstrufdo.

Raramente os seculos, muito comodamente escolhidos pelos histo
riadores para escandir os periodos definidos por sua analise, constituem
de fato uma cesura. No que respeita a civiliza~ao do Quattrocento, e
por volta de 1530 que ela termina. Nesse momento os italianos sentem
vacilar sua soberba e abalar-se essa fe que tinham em si mesmos, esse
sentimento de serem os pioneiros de uma nova civiliza~ao, capaz de
tirar a Europa das "trevas" da Idade Media.

o saque de Roma em 1527 fez oscilar 0 equillbrio da alma italiana.
o sacrilegio! Durante tres meses, a Cidade Santa, duplamente sagrada
porque cidade dos imperadores e sede da Igreja, foi entregue as pilha
gens de urn exercito estrangeiro composto em grande parte de hereticos,
para quem essa cidade, a Cidade Eterna, outra nao era senao a "grande
prostituta"! Tres meses de pilhagens, viola~6es, torturas e incendios en
cheram os romanos de terror.

Depois de 1527 a Italia entra em outra fase, aquela que os historia
dores modernos batizaram de maneirismo e que, de meio seculo para
ca, vern sendo objeto de inumeraveis estudos, sem duvida porque nossa
epoca se identifica com esse estado de inquieta~ao, 0 que propor
cionou a certos exegetas uma grande acuidade de percep~ao para com
preender esses tempos conturbados, alias mais intelectual que politica
mente, 0 que prova a fragilidade da tese que ve a obra de arte subordi
nada ao tempo da historia. Com efeito, a partir de Adriano VI, tendo
os papas renunciado as suas ambi~6es de poderio territorial, a Italla,
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que fora havia mais de trinta an os 0 teatro de tantos conflitos, vai
conhecer uma tonga era de paz, tao longa que duran:i, salvo breves
conflitos, ate 0 momenta em que Bonaparte, em 1796, vier recoloca-la
de urn s6 golpe no ritmo da hist6ria. Os Estados italianos, transfor
mados em principados, vao-se estabilizar ao mesmo tempo que aban
don am em definitivo qualquer carater democratico; alguns deles per
dem sua independencia, sendo ocupados por potencias estrangeiras,
o que, de resto, mio acarretara de forma alguma a perda de sua identi
dade cultural.

Sem que 0 fundo hedonista do Renascimento italiano desapare<;a
por completo, sobrepoe-se a ele urn sentimento de angustia e essa contra
di<;ao faz do maneirismo, propria mente, uma neurose.

Nao e nosso prop6sito evocar as causas gerais dessa perturba<;ao;
contentar-nos-emos em indicar aquelas que decorrem da situa<;ao pr6
pria das artes. A doutrina quattrocentista da beleza, atingida pela imita
<;ao da natureza, retomando 0 exemplo antigo, vai ser novamente ques
tionada pela pr6pria justifica<;ao que the refor<;a os princfpios. Pois 0

imperio que 0 antigo exerceu outrora vai ser substitufdo pelo apareci
mento de uma nova autoridade, ados "mestres", que se supoe precisa
mente terem alcan<;ado 0 ideal proposto pelos te6ricos do Quattrocento:
Bramante, Rafael, Miguel Angelo, Vinci e, urn pouco mais tarde, Cor
reggio e Ticiano. A imita<;ao da natureza vai, pois, suceder-se ados
mestres. Mas esta e muito mais tiranica que a da natureza, cujas possibili
dades sao infinitas, enquanto 0 exemplo dos artistas precedentes s6 oferece
ao postulante 0 ja feito, e portanto 0 faz esbarrar num limite. Alem
disso, ele traz em si urn vfcio profundo, nascido de seus proprios princf
pios, 0 de ser a imita<;ao da imita<;ao. Compreende-se que, as voltas
com esse novo dogma, 0 artista, sentindo a natureza se esquivar, tenha
privilegiado sob 0 nome de disegno interno ou de invenzione urn certo
conceito que 0 afastava cada vez mais das realidades que se pode chamar
de "tangfveis". Sentindo seu orgulho rebelar-se contra essa sujei<;ao aos
"mestres", ele deformara, imitando, para expressar sua pr6pria persona
lidade, de tal sorte que, longe de seguir os canones que imagina impor
a si mesmo, ele os transgride nao raro com violencia e como por desafio.
Solicitado por essas for<;as contradit6rias, seu ser se acha "em tensao",
situa<;ao que se manifesta em todas as artes - mesmo na arquitetura
- pelo gosto da curva e da contracurva: a linea serpentinata.

Foi em Floren<;a que nasceu 0 maneirismo, na Floren<;a que fora
a cidade-piloto do novo mundo e que perde esse papel de lideran<;a
em proveito de Roma, a qual deve ceder 0 mais celebre de seus filhos:
Miguel Angelo. 0 sentimento dessa grandeza perdida engendra antes
da morte de Rafael (1520) a arte estranha de Pontormo e de Rosso,
o academismo melanc6lico de Andrea del Sarto. Criado pelos f1oren
tinos, 0 maneirismo se estendera por toda a Italia e encontrara seus
centros mais florescentes em Bolonha e em Parma.
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Em Floren<;a, ele se desenvolve de certo modo sobre si mesmo, ten
de a intelectualizar-se, afastando-se mais e mais da materia, mesmo
quando parece recopia-la, sem interpreta-la, para valorizar 0 disegno
interno. A arte se constr6i sobre a arte, e nao mais sobre a natureza.
Essa atitude postula urn interesse retrospectivo pela maneira como a
arte evoluiu, como se esse estudo fosse revelar seu mecanismo profundo.
Nostalgica da posi<;ao de monitora da Italia, que perdeu, Floren<;a, na
pessoa de Vasari, quer provar 0 que ela foi. "Gostaria", dira. este no
prefacio de suas Vite, "na medida de minhas for<;as, de arrancar a fauce
voraz do tempo os nomes dos escultores, pintores e arquitetos que de
Cimabue aos nossos dias se assinalaram na Italia por urn merito qual
quer." Dessa nostalgia vai, pois, nascer a hist6ria da arte, que sera antes
de tudo a arte florentina, a hist6ria da arte, ou antes, dos artlstas, por
quanto 0 espfrito de Plutarco reina mais que nunca sobre a hist6ria.

A paixao trazida a pesquisa do passado numa especie de ressur
rei<;ao dos mortos traduz sempre algum instinto de fim de civiliza<;ao,
como se observa em nossa epoca, na qual 0 menor testemunho deixado
pelos homens de outrora, quando se ve amea<;ado pelas obras dos ho
mens de hoje, suscita protestos como se 0 patrim6nio da humaOldad~

devesse ser feito da totalidade daquilo que os homens produziram. E
quando a civiliza<;ao grega esta a ponto de desaparecer que pesq uisadores
e artistas se empenham em reatar 0 fio das tradi<;oes artfsticas do passado.
E quando a civiliza<;ao babil6nica vai deixar a hist6ria viva que ela susclta
urn historiador, Beroso (seculo IV a.c.), que vai procurar nos arqUivos
dos templos as testemunhas de sua grandeza passada.

Que uma obra da envergadura da que Vasari vai edificar seja consa
grada aos artistas e prova da eminente posi<;ao que estes assu.miram
na sociedade. Ja nao se trata de ver a plOtura, a escultura e a arqUitetura
como artes mecanicas. Os artistas vao-se tomar privilegiados. A imensi
dade do ::;enio de Miguel Angelo, que provoca louvores hiperb6licos,
leva 0 papa Paulo III a baixar dois Motu proprio, a 3 mar<;o de 1539
e a 14 de junho de 1540, para dispensar a perpetuidade os estatuanos
da jurisdi<;ao dos Scalpellini; 0 pontffice, nesses regulamentos, invoca
nomeadamente 0 exemplo de Miguel Angelo. Para romper todo vfnculo
com os offcios, os artistas vao-se separar das corpora<;oes e reagrupar-se
em academias, 0 que afirmara sua qualidade de intelectuais. Tom.am
como exemplo, efetivamente, os humanistas que, no seculo antenor,
tinham feito reflorir esse nome que era 0 dos jardins de Atenas, onde
Platao dispensava seu ensinamento. As primeiras academias do seculo
XV foram filol6gicas; agrupavam os sabios para 0 estudo da lfngua grega
e da filosofia. A partir do seculo XVI, 0 fen6meno das academias vai
prosperar em toda a Europa. S6 na Italia, contam-se nao menos de
2.200, criadas entre 0 seculo XV e 0 XVI! Em nenhum outro lugar
elas foram tantas como na Toscana, onde nasceram. Os grao-duques
incentivavam a forma<;ao dessas academias, que proporcionavam a uma



corporativas, 0 cardeal Montalto, legado do papa em Bolonha, qualifi
cava a pintura de nobile e virtuosa professione.

Na Fran<;a, essa tutela corporativa que vinculava os artistas a urn
offcio sera rompida por todo 0 movimento academico, que s6 tomara
impulso em 1648 com a Academia de Pintura e Escultura, incentivada
por Mazarino para responder as pretensoes das corpora<;oes, que que
riam limitar os privilegios de que gozavam os artistas da corte desde
Francisco 1. Ap6s uma luta que seguiu as eventualidades da Fronde,
em 1655 a Academia, denominada real, recebe 0 monop6lio do ensino.
Somente em 1671 e que se organizara, sobre 0 mesmo modelo, a Acade
mia de Arquitetura.

A ideia de urn estudo de conjunto da historia das artes agrupada
em biografias preocupava varios humanistas na primeira metade do secu
10 XVI. Se Vasari nao a tivesse realizado, outro 0 teria feito, e parece
que a publica<;ao de sua obra em 1550 desencorajou alguns pesquisadores
de prosseguir sUaS investiga<;6es. Foi sem duvida essa razao que deteve
a meio caminho aquele que, por nao ter side identificado, veio a cha
mar-se anonimo Magliabechiano. No Codice Magliabechiano, ao qual
ja nos referimos, encontra-se com efeito urn manuscrito que constitui
urn estudo inacabado de historia da arte. 0 autor, que nao parece .er
sido artista, deve ter trabalhado entre 1537 e 1542, isto e, paralelamente
a Vasari. A primeira parte e original, visto que, tratando da arte antiga,
esse historiador tenta distinguir-Ihe os diversos perfodos, certo e que
sempre de acordo com a literatura e sem recorrer aos monumentos.
A segunda parte compoe-se de biografias dos artistas f1orentinos do Tre
cento e do primeiro Quattrocento.

Segundo uma carta de Summonte, urn nobre veneziano, Marcan
tonio Michel, teria retirado da impressao urn manuscrito das Vile de'pil
tori e scultori quando vira que ela parecia "['opera di un altro". Esse
altro so pode ser Vasari. 0 manuscrito, infelizmente, se perdeu.

Urn conjunto bastante confuso de notfcias sobre os artistas esta conser
vado no Codice Magliabechianosob 0 nome de Libro di Antonio Billi, segun
do a subscri~ao que acompanha 0 manuscrito. Ignora-se quem e esse Billi,
que talvez nao passe do dono do livro. De acordo com diversas verifica~6es,

eJe escrevia entre 1481 e 1530, 0 que constitui uma margem cronol6gica mui
to precaria; trata-se de urn precursor de Vasari e que parece ter side mais
escritor-compilador que pesquisador. Vasari, que teve conhecimento desse ma
nuscrito, utilizou-o amplamente.

Escritor igualmente era 0 f1orentino Giovanni Battista Gelli
(1498-1563), autor de comedias e comentador de Dante, que, sob 0

nome de I Memorabili, escreveu vinte breves biografias de artistas: Giot
to, Giottino, Stefano, Andrea Tassi (Tafi), os Gaddi, Antonio Vene
ziano, Masolino, l'Orcagna, Buonamico (assim designado sem seu patro
nfmico Buffalmacco), Stamina, Lippi, Delli, Ghiberti, Brunelleschi, il
Buggiano, Donatello, Nanni di Banco, il Verrocchio. Miguel Angelo,
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aristocracia ociosa uma atividade literaria ou artfstica autonoma sem
perigo p~ra ? P?der, ao mesmo tempo que permitiam ao govern~ uma
melhor vIgtlancla da opmlao.

A principal finalidade das academias artfsticas sera manter 0 nfvel
das artes e assegurar 0 ensino. Os artistas ja nao se formarao ao pe
de urn mestre, mas numa academia onde Ihes serao mostrados os exem
pios dos mestres .

. ,E exata~ente em Floren<;a, e sob 0 impulso de Vasari, que se consti
tUlra a pnmelra academia artfstica reaJmente estruturada e que assumira
o aspecto de uma institui<;ao oficial. Em 1562, com efeito, Vasari solicit a
a pr.ote<;~o do grao-duque para uma associa<;ao que recebera 0 nome
slgmflcatlvo de Ac~ademia del Disegno. Os estatutos ~ao redigidos e
apresentados ao pnnctpe em 1563. Cosme I e Miguel Angelo serao os
seus patronos .. Compoe-se de trinta e seis artistas, escolhidos pelo grao
duque numa Itsta que Ihe e apresentada; tern por objetivo agrupar os
melhores dentre os artistas e ministrar-Ihes 0 ensino das artes 2~. Todavia,
tao tenazes sao as velhas institui<;oes que somente em 1571 urn decreto
grao-ducaI isenta:a os artistas da obriga<;ao de fazer parte da corpora<;ao
dos MediCI e specwlt e os escultores de serem afiliados a Arte dei Fabricanti.

. A primeira missao da Accademia del Disegno, que em diversas opor
tumdades respondera a consultas vindas de Floren<;a ou de outras cidades
sobre problemas artfsticos, sera organizar os funerais de Miguel Angelo.
FOi urn grande aconteclmento; ela opos sobretudo pintores e escultores
que se disputavam 0 primeiro lugar sobre 0 catafalco montado em Santa
Maria Novella. Vincenzo Borghini propunha coroar 0 monumento fune
rari~ projetadopor Vasari com alegorias representando as quatro artes
pratlc~daspelo J!ustre defunto: Pmtura, Escultura, Arquitetura e Poesia.
Vasan, contradlz,en?oo que ele proprio dissera em suas Vite, queria
colocar a Pmtura a dlrelta, lugar mais eminente, e a Escultura aesquerda.
Apesar ~os protestos de Benvenuto Cellini, publicados em 1564 26, essa
dlsposl<;ao fOI adotada, tendo a escultura side considerada menos nobre
q~e ~ p,intura, dado 0 maior esfor<;o manual que exigia. Leonardo da
Vmci )a resolvera esse problema da mesma forma. Porem Benedetto
Varchi 27 (1502-1567), em 1549, conclufa pela paridade das duas artes,
enquanto Antonfrancesco Doni (1513-1574) declarava no mesmo ana
a superioridade da escultura sobre a pintura. Miguel Angelo preconizava
o contrario 28.

Em Roma, a Acc;ademia di San Luca, agrupando pintores, escul
tores e arqultetos, sera aberta a 14 de novembro de 1593 por um servi<;o
so~ene em Santa Martma sobre 0 forum. Mais que a Accademia del
Disegno, ela e urn in.stituto de ensino, uma especie de universidade artfs
tlca. A mals bern organizada nesse domfnio sera a celebre institui<;ao
fundada por Ludovlco Carracci em Bolonha em 1598 para ensinar a
~mtura sob 0 nome de Accademia degli lncaminati. Ao aprovar em 28
de dezembro de 1598 essa funda<;ao que separa a pintura das atividades
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enfim, aparece como 0 pinaculo da arte, e a prova disso seria 0 epis6dio
de Cupido, que 0 artista consegue fazer passar por obra antiga. Feliz
mente, temos o~tros criterios para apreciar Miguel Angelo. 0 livro se
lOterrompe na vIda deste, que ficou inacabada. Em suas premissas, GelJi
se ~~furece com ~eemencia contra 0 carater beocio dos papas da Idade
MedIa,. a grossena da arte desse tempo e as barbaries da pintura grega
(blzantlOa). Faz urn panegfrico de Florenc,;a e esbraveja contra Roma,
que desde os tempos antigos viveu de "rapinas artfsticas" e que ele fustiga
como sendo "mais urn amontoado de estrangeiros que uma cidade".
De fato, a Cidade Eterna desempenhava no secuJo XVI - e 0 mesmo
acontecera ainda no seculo seguinte - rna is 0 papel de cataJisador que
de lar do genio.

4
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Na sua autobiografia, no final da edic,;ao de 156R, Giorgio Vasari teve
o cuidado de contar como teria nascido a ideia de sua grande obra 'biogra
fica. Urn dia de 1546, durante uma palestra que teve no Palacio Faroese
de Roma, da qual participavam 0 humanista Annibal Caro (1507-1565),
o poeta Francesco Molza, Claudio Tolomei, Romolo Amaseo e Paolo
Giovio, este ultimo manifestou a intenc,;ao de ajuntar as suas Elogia
dos artistas celebres uma visao de conjunto da Cimabue insino a tempi
nostri; percebendo que teria necessidade da ajuda de urn profissional,
pediu uma nota a Vasari, que a forneceu. Foi entao que Paolo Giovio
o persuadiu de que cabia a ele, Giorgio, essa missao de exaltar os grandes
artistas.

Bela historia, que faz reviver sob os nossos olhos as discuss6es apai
xonadas dos humanistas desse tempo. lnfelizmente, os exegetas moder
nos, que sao impiedosos, mostraram que ela se chocava com inumeras
inverossimilhanc,;as. 0 poeta Francesco Molza, falecido em 1543, nao
poderia ter assistido a uma reuniao de 1546. Essa data, sobretudo, e
por demais tardia para que se possa fazer remontar a ela a iniciativa
de semelhante empresa, cuja edic,;ao haveria de aparecer quatro anos
mais tarde, em 1550. 0 proprio Vasari, no posfacio de 1568, diz que
em dezembro de 1547 enviou a Annibal Caro 0 texto de seu manuscrito
recopiado no mosteiro de Scolea, perto de Rimini, onde fora chamado
a pintar 0 grande altar em dezembro de 1546.

Por que Vasari escreveu tal hist6ria, se ela nao e verdadeira? Quan
do se Ie Vasari,.e preciso tersempre em coJ))ta sua concep~o da hist6ria,
que nao deve em absoluto Seer verdadeira, mas verossfmil. A maneira
dos historiadores .antigos, ele sem duvida eSlilizou, numa palestra que
situa em 1546, numerosos col6quios que devia ter tido nos anos anterio
res com seus amigos humanistas, sem imaginar que mais tarde os crfticos
denunciariam a inverossimilhanc,;a da data proposta, tanto mais que em
1546 0 cardeal Alexandre Faroese the confia as pinturas da Sala dos
Cern Dias do palacio da chancelaria em Roma e que antes de 1550 ele
empreende varias viagens.

Na realidade, Vasari comec,;ou muito mais cedo seus trabalhos de
pesquisa e nao receia contradizer-se, uma vez que em sua dedicat6ria a
Cosme I, em 1550, ele dizia que esse livro Ihe custara dez anos de trabalho.
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Mas 0 episodio tem 0 merito de introduzir no circuito vasariano
o Musaeum Jovianum, criado por Giovio, bispo de Nocera, e que teve
certamente uma influencia sobre a concep<;:ao do autor das Vile. Ja em
1520 Paolo Giovio tivera a ideia de reunir na cidade do lago de Como
uma cole<;:ao de retratos de todos os grandes homens, fossem eles origi
nais ou, mais frequentemente, copias elaboradas de acordo com diversos
docume'ntos ou mesmo, algumas vezes, efigies imaginarias, na ausencia
dos documentos. Dividira esses homens i1ustres em quatro classes: os
sabios e poetas, os humanistas, os artistas, os homens de Estado e os
guerreiros; sob cada retrato figurava um Elogium con tendo um resumo
da vida do personagem representado. Paralelamente, Paolo Giovio co
me<;:ara a redigir textos mais importantes de carater iconologico. So
mente dois foram escritos e publicados, em 1546 para a primeira catego
ria, em 1551 para a quarta. No que concerne aos artistas, redigiu apenas
os Elogia. Mas em 1546 ele publicani a Descriplio Museaei e em 1551,
em Floren<;:a, aparecia a prim-:>ira publica<;:ao da coletanea de seus retra
tos gravados, editada em frances em Paris no ana seguinte. A iconologia
gioviana teve uma repercussao imensa e alimentou os museus de historia
desde 0 seculo XVI ate a empresa do museu historico de Versalhes
pelo rei Luis Filipe.

Nascido em 1511, Giorgio Vasari recebeu na propria Arezzo de
Pallastra os rudimentos do humanismo, baseados no conhecimento do
latim; completou-os em Floren<;:a, para onde se dirigiu em 1521, partici
pando das ii<;:6es que Piero Valeriano ministrava a Hip6lito e Alexandre
de Medicis. Em Arezzo, um frances, Guillaume de Marcillat, que tinha
side chamado a Italia, dera-Ihe as primeiras orienta<;:oes artisticas. Em
F1oren<;:a, Vasari aprendeu 0 desenho e a pintura com Miguel Angelo.

Ficamos estupefatos quando tentamos seguir a atividade de Vasa
ri, que era 0 que chamamos de "um pe-de-boi". Depois das perturba<;:oes
que afetaram por um momento essas duas cidades, ele residira quase
sempre em Floren<;:a ou em Roma, mas esta constantemente em viagem
por toda a Italia, ora para atender a encomendas de pintura, ora para
coletar documentos ou observar obras de arte com vistas a sua obra
literaria. Executa gigantescos conjuntos pintados, como a Sala dos Cem
Dias no palacio da chancelaria em Roma ou a sala da historia dos Medicis
no Palacio Velho de Floren<;:a; no entanto, sua obra de arquitetura e
ainda mais importante, pelo menos em qualidade, que a de pintura.
Foi ele, em 1559, entre as duas edi<;:oes de seu livro, 0 encarregado
de construir para a administra<;:ao do grao-ducado 0 palacio que por
essa razao recebera 0 nome de Uffizzi, conservado ate os nossos dias,
tendo side tomado em sua totalidade pelo museu que, a principio, nao
devia ocupar senao uma parte. Foi 0 primeiro museu que conseguiu
expulsar os "escrit6rios".

Quando sua obra surgiu, foi muito mal recebida nas regioes da
Italia que se viam tratadas como provincias, onde Ihe censuraram
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seu campanilismo ou bairrismo. Para ele, nao houve para a arte italiana
senao dois focos de genese: Floren<;:a e Roma, que Ihe sucedeu. Mas
nao se esqueceu de Arezzo, sua cidade natal. Pertencia ele a uma famflia
de artesaos oleiros, donde seu nome, derivado de vasi. De seu tio, tentou
aumentar-Ihe a importancia fazendo dele 0 restaurador da antiga cera
mica aretina, enquanto a seu bisav6 materno, Lazzuro, em sua segunda
edi<;:ao, tentava dar uma importancia que nao podia ter 0 modesto pintor
de cassoni que ele era na realidade. Se bem que Arezzo tenha sldo
um pouco excentrica em seus polos de atividade, Vasari fez construir
ali um palacio que ele pr6prio decorou com afrescos.

Inumeras sao as fontes de Vasari. Utiliza, naturalmente, seus prede
cessores, que ele conhece quase sempre em manuscrito, faz inquiri<;:oes
por toda a Italia, quer por contatos diretos, quer por correspondencia;
serve-se tambem dos guias que se come<;:am a publicar aqui e ali nas
cidades da Italia. Nao desdenha a literatura de hist6ria geral, apoiando
algumas de suas dedu<;:oes numa analise morfol6gica dos monumentos,
mas e certo que, como um historiador moderno, foi consultar direta
mente os arquivos, como fez em Floren<;:a para 0 Libro vecchio della
compagnia dei pilluri fiorenlini ou 0 Libro de[['arle della Calimala. ~or
diversas vezes, no decorrer de seu livro, insiste no trabalho de pesqUisa
que esse Iivro the custou e as despesas que ocasionou. Teve ao seu lade
notadamente Vincenzo Borghini, diletante e colecionador, que lhe
orientou as pesquisas historicas e supervisionou a impressao da primeira
edi<;:ao.

Sua iniciativa mais notavel no dominio da documenta<;:ao foi consti-
tuir uma cole<;:ao pessoal de obras dos artistas que menciona, empresa
tao original que merece que nos estendamos urn pouco sobre ela.

Nessa epoca em que a gravura de reprodu<;:ao mal come<;:ava e era
muito pouco fiel, nosso novo historiador de arte precisava ter uma me
moria bem treinada para se lembrar de tudo aquilo de que falava. Para
isso acudiu-Ihe uma ideia genial, a de formar uma cole<;:ao, nao de qua
dro~ - seria demasiado vasta -, mas de desenhos, 0 que the permitiria
rememorar a "maneira" de cada pintor. Em sua segunda edi<;:ao (1568),
ele fala dessa coletanea, a que chama libro de' disegni, com orgulho
e amor. Segundo Mariette, os volumes dessa coie<;:ao, que deviam oscilar
entre oito e doze, eram constituidos de cartolinas de dois pes de altura
por dezoito polegadas de comprimento, sobre as quais s~ colavam os
desenhos. Que maravilhoso testemunho nao seria esse conJunto se tlves
se sido conservado intacto! Mas sua dispersao come<;:ou, por assim dizer,
no dia seguinte ao da morte do historiador. Pietro Vasari, quando da
visita que fez no dia 29 de junho de 1574 ao grao-duque Francisco 1,
que desejava participar-Ihe suas condoleneias, nao voltou de maos vazi.as.
Trazia de presente um tomo desses desenhos. Tal e a origem de grande
parte das pe<;:as que, remontando acole<;:ao de Vasari. puderam ser reeeI 
seadas nos Offcios juntamente com as que foram adquiridas em 1798
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Sucede inclusive que a x! 0 a"f~~teira, com seu tabernaculo maneirista
carregado de ornamentos ao redor do retrato, tenha sido colada como
coroamento da composi<;ao desenhada pelo artista.

Porem os mais curiosos enquadramentos sao aqueles em que Vasari
forcejou por reproduzir 0 estilo da epoca do artista a quem ele era atribuf
do, como na folha contendo dois desenhos no rosto e no verso que
ele atribufa a Cimabue e que hoje se acredita ser de Spinello Aretino 31.

Esse modo de acrescentar ao desenho urn enquadramento decora
tivo deve ter chocado os colecionadores subseqiientes, que, tendo mais
reverencia pela integridade da obra, 0 fizeram retirar. Mas esta e a
origem do enquadramento rna is simples, chamado passe-partout, que
Mariette empregara para a sua cole<;ao.

Toda a Italia aguardava com impaciencia a obra de Vasari. Dedi
cada ao grao-duque Cosme I, eta foi publicada em 1550 em dois volumes
in-quarto de novecentas e noventa e duas paginas, impressa por urn
editor flamengo instalado em Floren<;a, cujo nome fora italianizado para
Lorenzo Torrentiano. Trazia 0 seguinte tftulo: As vidas dos mais exce
lentes arquitetos, pintores e escultores italianos de Cimabue ao nosso tem
po. descritas em lingua toscana por Giorgio Vasari. pintor aretino. com
uma introdu~ao uti! e indispenso.vel para as diferentes artes 32.

Note-se com que orgulho 0 artista se proclama "aretino". Vma
segunda edi<;ao veio a lume em 1568, desta vez em Veneza, impressa
por Jacopo Giunti, em tres volumes in-quarto de mil e doze paginas.
o tItulo foi Iigeiramente modificado: as vidas eram ditas aumentadas,
com os retratos dos artistas e 0 acrescimo das vidas dos artistas vivos
e mortos do ano de 1550 a 1567 33 As novidades dessa edi<;ao diziam
respeito sobretudo a artistas vivos que 0 autor proscrevera da primeira
edi<;ao, a exce<;ao de Miguel Angelo, e a artistas de cidades da Italia
outras que Floren<;a e Roma. Em 1566,0 autor regressa a Veneza, para
onde seu compatriota Aretino 0 convidara em 1541; pode, pois, com
pletar seus conhecimentos sobre os pintores dessa cidade. Alem disso,
Vasari se comprometera a ilustrar dessa vez as biografias com retratos
que mandara executar em xilografia por urn gravador de Veneza. Ha
aqui certamente uma influencia do Musaeum Jovianum, mas Vasari mos
tra mais escrupulos na busca da autenticidade que Paolo Giovio, que
se limitava a imaginar quando nao encontrava nenhuma effgie valida;
prefere nao colocar nada (Duccio, Barna, Taddeo di Bartolo), ficando
vazios os quadros preparados pelo gravador.

Finalmente, em 1550 Vasari nao ousara falar de si mesmo. Porem
vinte anos se passaram. Ele nao hesita em encerrar a segunda edi<;ao
da obra com sua propria monografia, intitulada Descrizione delle opere
di Giorgio Vasari.

Se Giorgio Vasari reivindicava, como vimos, para a arte figurativa
e a arquitetura a condi<;ao "liberal", nem por isso se esquecia de que
nao existe cria<;ao artfstica sem urn conhecimento aprofundado de urn
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pela galeria, a conselho de seu diretor Tommaso Puccini. Numa data
que nao foi fixada com exatidao, mas pouco tempo apos a morte do
historiador, cinco tomos pelo menos, que deviam comportar mais de
urn milhar de pe<;as, foram adquiridos pelo cavaliere Niccolo Gaddi,
grande colecionador de desenhos e manuscritos do fim do seculo XVI.
Entre 1600 e 1615, 0 sobrinho do pintor, tambem de nome Giorgio,
vendla esses desenhos a M. de Praun, originario de Nuremberg. No
curso dos seculos XVII e XVIII, todos os desenhos conscienciosamente
reunidos por Vasari entraram a circular atraves da Europa. Foram adqui
ndos pelos maiores colecionadores da epoca; para citar apenas os mais
celebres: na Inglaterra, Lord Arundel, 0 rei Carlos I, Sir Peter Lely,
o duque de Devonshire; na Fran<;a. Jabach, depois Lufs XIV por Jabach,
no seculo XV~II, Antoine Crozat, Mariette, que em 1741 comprou urn
volume na 10Ja Crozat; esse volume veio depois a pertencer a outro
historiador de arte, Seroux d'Agincourt, que 0 revendeu em 1798 ao
grao-duque da Toscana.

Diversos pesquisadores safram no encal<;o dos filhos extraviados
dessa imensa famflia. Em 1937,0 erudito alemao Otto Kurz propunha
duzentos e trinta e tres deles, devidos a noventa e tres artistas, rna is
tres folhas an6nimas. 0 ultimo recenseamento feito por Licia Ragghianti
Collobl, a quem devemos uma suntuosa publica<;ao que os reproduziu,
atll1ge 0 numero de quinhentos e vinte e seis, devidos a duzentos e
vinte e seis artistas, alguns dos quais, alias, nao estao repertoriados nas
Vite 29.

Semelhante ca<;a esta repleta de dificuldades. Ela se faz pela rela<;ao
das proprias alus6es de Vasari, pelos modos de restaura<;ao que foram
os seus, detectados a partir de pe<;as garantidas, por suas inscri<;oes auto
grafas - enfim, por uma analise rigorosa dos pedigrees nao raro tortuo
sos, indecisos e lacunosos, experiencia de alto nlvel, em que se destaca
Licia Ragghianti Collobi. No entanto, a busca das pe<;as vasarianas que
os gabmetes de desenho de hOJe ainda encerram deveria ser facil, se na
maioria dos casos nao se tivessem suprimido os enquadramentos decora
tivos desenhados a bico-de-pena por Giorgio ou por seus pupilos. Dos
que nos restam, pode-se deduzir que a maior parte era realizada no
estilo maneirista da epoca. Por vezes, agrupando diversos desenhos,
Vasari compoe uma verdadeira arquitetura, como os dois fragmentos
que ele atribufa a Masolino e que 0 comentador restitui a escola de
Benozzo Gozzoli, montados num verdadeiro nicho. Digo "fragmentos"
porque nem sempre 0 colecionador respeitava a integridade das pe<;as
que adquiria, como os nove animais recortados em urn ou varios dese
nhos maiores, circundando uma pe<;a que, eta sim, parece intacta, agru
pados sob 0 nome de Sebastiano Mainardi (Londres, British Museum 30).
Alguns enquadramentos comportam no alto urn pequeno tabernaculo
para receber 0 medalhao dos retratos de artistas que Vasari fizera gravar
em madeira para a edi<;ao de 1568, aquela que se chamara Giustiniana.



30 HISTORIA DA HISTORIA DA ARTE

offcio. Assim, considerou absolutamente necessario preceder sua biogra
fia de uma exposic;ao intitulada: lntrodw;iio as tres artes do desenho,
arquitetura, escultura e pintura. Trata-se de urn fato unico na literatura
da arte italiana, e e infinitamente precioso para os historiadores do Re
nascimento estar tao bern informados sobre a "pratica" das artes na
Italia nesse momento de transic;ao. Mas isso se refere sobretudo as artes
que mais tarde se chamarao maiores. As artes menores, ele as aborda,
se ouso dize-Io, indiretamente, falando da medalha, dos entalhos e dos
camafeus a prop6sito da escultura, do mosaico a prop6sito da arquitetura
e da pintura, da douradura, da marchetaria e do vitral na sec;ao da pintu
ra. Por fim, diz algumas palavras sobre a ourivesaria e a gravura, pelo
menos a gravura em madeira. Mas, a parte Guillaume de Marcillat,
que foi seu mestre, em suas biografias ele nao concede nenhum lugar
aos artistas que praticam esses offcios que, para ele, continuam a ser
"mecanicos" e, portanto, servis. Dada a imensa repercussao que seu
Iivro alcanc;ara, pode-se dizer que Vasari consagrou a cisao entre artes
maiores e artes menores. S6 no seculo XVI 0 escultor bronzista Benve
nuto Cellini, que nao desdenha ser ourives, deu urn lugar a ourivesaria
num de seus tratados 34, coligindo uma Iista sumaria dos principais artis
tas f1orentinos desse offcio ate ele pr6prio e transmitindo-nos impor
tantes informac;oes sobre as obras e a tecnica de Caradosso. Existe urn
testemunho notavel sobre uma arte que conheceu maravilhoso desenvol
vimento na Italia central, a ceramica: e a obra do cavaliere Cipriano
Piccolpasse, de Casteldurante, Os tres livros das artes dos ceramistas ",
mas e urn tratado tecnico. 0 manuscrito data de 1548 e s6 foi editado
em 1857.

Enfim, em 1567, quando ia sair a segunda edic;ao das Vite, Vincenzo
Danti, em seu Primeiro livro do tratado das proporr;6es perfeitas 36, ope
rava definitivamente a discriminac;ao: "A arte do desenho (disegno) me
rece pois ser considerada como de essencia nobre, naos6 por ser de
todas a que requer mais criatividade artfstica37 como tambem porque
seus efeitos sao, mais que os de todas as outras artes, estaveis e perma
nentes; ah~m do fato de as obras que ele produz serem feitas para ornar
e perpetuar a mem6ria dos feitos ilustres dos grandes homens, e nao
para a utilidade (necessita). A utilidade, por si s6, diminui em muito
a nobreza." Ve-se despontar aqui, alem da distinc;ao entre artes maiores
e menores, 0 privilegio que na pintura sera mais tarde reivindicado pelos
"pintores de hist6ria" sobre todos os demais.

Em sua introduc;ao geral, Vasari expoe longamente a questao de
saber qual e superior, a pintura ou a escultura, 0 que ja vinha sendo
discutido desde 0 seculo XV. Utilizando 0 velho metodo escolastico
da disputatio, ele faz intervir sucessivamente os protagonistas e seus
defensores para conduir que "os escultores falaram com demasiada au
dacia e os pintores com demasiada altivez", afirmando que "a pintura
e a escultura sao na realidade irmas, nascidas de urn mesmo paL 0 dese-
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nho", e alias, "em nossos dias, a Providencia nos enviou Miguel Angelo
Buonarroti, em quem essas duas artes resplandecem em tamanho grau
de perfeic;ao, igualdade e unidade que os pintores se maravilham com
suas pinturas e os escultores tern por suas esculturas uma admirac;ao
e urn respeito absolutos".

'Se a edic;ao dita Giustiniana nos traz urn quadro mais completo
e colorido da arte italiana, todos os exegetas concordam em considerar
a Torrentiniana como superior do ponto de vista literario. A linha de
evoluc;ao da arte que Vasari quer ressaltar e mais clara aqui que na
edic;ao mais compacta de 1568. A obra e mais densa, tern mais unidade.
Ao querer completar seu livro por urn acrescimo documentario, Vasari
Ihe alterou de certa forma a harmonia.

Pois e desse ponto de vista que a principio se deve apreciar esse autor,
que se tornou urn dos grandes classicos da literatura italiana. 0 patriarca
da hist6ria da arte criou em sua Ifngua materna nao uma nova ciencia,
mas urn novo genero Iiterario, que para a hist6ria se pode comparar a
obra de seu contemporaneo Guicciardini, Descrir;tio dos Pafses-Baixos 38.

A crftica do seculo XIX criou urn equfvoco a proposito das Vite,
tratando-as como uma especie de repert6rio inexaurfvel da arte italiana
antiga. Com certo exagero, alias, chegou-se a dizer no seculo seguinte
que 0 conhecimento da arte italiana do Trecento e do Quattrocento
teria side mais rapido se os eruditos modernos nao se vissem obrigados
a corrigir todos os erros acumulados pela obra de Vasari, considerada
como 0 seria a obra de urn historiador atual, confusao de que seu primei
ro editor moderno, Milanesi, no fim do seculo passado, dera 0 exemplo.

Tomar Vasari como fonte seria urn erro analogo aquele que consis
tiria em fazer a hist6ria de Lufs XI atraves de Agnes Sorel de Jeanne
Bourin. Sem perder de vista os modelos fornecidos pelos historiadores
da Antiguidade, Vasari, ao escrever as Vite, buscava restituir a persona
lidade de cada urn dos artistas que ele considera, por todos os meios,
incluindo os da ret6rica classica. Para escrever, disse Julius von Schios
ser, Vasari "veste uma toga". 0 que Ihe importa e 0 sucesso do "retrato",
ainda que para tanto ele desdenhe criticar os dados recolhidos, ainda
que solicite excessivamente os fatos ou mesmo recorra ao que urn histo
riador moderno chamaria sem hesitar de falsificac;6es - mas estaremos
mais perto da verdade se dissermos "invenc;6es", como quando ele ima
gina uma amizade entre Giotto e Dante -, pois nao chega a atribuir
a este ultimo 0 programa do ciclo de Assis? E esse retrato e antes de
tudo 0 de urn homem. Vasari procurou estabelecer e definir 0 tempera"
mento pr6prio dO$ artistas que estuda. 1sso da vida a leitura de seu
livro, embora possamos perguntar-nos, no que se refere aos mais antigos,
que verdade podia conter a tradic;ao oral, a unica capaz de transmitir
informac;6es acerca desse ponto.

Vasari mio escreveu a hist6ria da arte, mas 0 romance da hist6ria
da arte. Seria comparavei a Michelet se este, mais perto de nos, nao
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tivesse apesar de tudo mais preocupa~ao com a realidade dos fatos que
invoca, 0 que nao 0 impede de deixar de lado aqueles que nao servem
ao seu discurso. Do autor de Hisloire de France Vasari tern 0 voo, 0

sopro !frico, 0 fervido patriotismo.
o fato de a obra constituir-se de uma sequencia de biografias, segun

do 0 metodo inaugurado na Antiguidade. para 0 qual a historia era
feita pelos indivfduos e nao pelos povos, nao faz dela uma cole~ao dispa
ratada de retratos. Pois 0 genio de Va sari - e isto e talvez mais sensfvel
na primeira edi~ao - consiste em fazer as narrativas dessas vidas se
sucederem segundo uma gradas;ao que Ihe permite seguir ate 0 fim uma
linha diretora. Atraves de todos esses destinos individuais ele expressou
com paixao 0 que Ihe parecia ser 0 destino da arte. Esse destino, Vasari
o toma de emprestimo ao esquema tras;ado por Ghiberti, cujo manuscrito
dos Comenlarii ele consultou assiduamente, porem enriquecendo-o com
novos exemplos, com observas;6es pessoais, com pertinentes analises
das obras. Ademais, ordenou sua exposis;ao segundo urn ritmo que,
diz eJe, rege todas as obras vivas, quer sejam as da natureza au as dos
homens, e, para estas, tanto po!fticas quanto artfsticas: a infancia, a
maturidade e 0 declfnio que antecede a morte.

Desse ritmo vivo, Vasari faz uma exposis;ao relativa ao mundo anti
go, preliminar as Vile, em seu prefacio consagrado a Antiguidade. A
infancia das artes do desenho, ele vai encontra-Ia entre as egfpcios e
os "caJdeus", que transmitiram aos gregos seus primeiros resultados.
Na Grecia, a escultura e a pintura, fundadas na imitas;ao da natureza,
"desabrocham maravilhosamente". A perfeis;ao, contudo, estara reser
vada a Roma. Esse dogma do desabrochar das artes sob a romanidade
s6 sera invertido em favor dos gregos por Winckelmann. Compreende-se
essa trajet6ria intelectuaJ dos homens do Renascimento e do maneirismo
quando se tern em conta 0 fato de que eles nao podiam eanhecer a arte
grega senao pelas descris;6es de PJfnio ou mesmo de Pausanias, se conhe
cessem 0 grego, enquanto os produtos da arte romana ressuscitavam sob
os seus olhos. A descoberta do Apolo do Belvedere no final do seculo
XV, a do torso do mesmo nome e do Laocoonle no infcio do seculo XVI
marcaram definitivamente a concepS;ao que entao se fez da arte romana.
Com 0 Laocoonle tinha-se, enfim, urn grupo estatuario descrito por Plfnio.
Embora produzido por artistas gregos, esse grupo foi atribufdo ao genio
romano, que entao estendia seu imperio por todo a Mediterraneo e do
qual dependia politicamente 0 mundo grego. Coube a Julio II, na constru
<;ao do nOvo Vaticano, a iniciativa de pedir a Bramante a constituis;ao,
lorn estatuas suas e de outros, de urn anliquarium no chamado jardim
( a Belvedere, porque em parte ele estava encerrado na villa designada
sob esse nome que Sixto IV fizera construir. Foi ali que se formaram todos
os escultores, de Miguel Angelo a Bernini e os que vieram depois.

o desabrochar da maturidade e, pois, representado pela arte roma
na. Entretanto, as monumentos erigidos pelos sucessivos imperadores
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mostram 0 progressivo enfraquecimento do desenho e 0 declfnio daque
les. A decadencia se pronuncia definitivamente - ao menos para a escul
tura, senao para a arquitetura - com Constantino, 0 Grand~. Dotado
da finura de percep~ao de urn modemo, Vasari sabe dlstmgulr no area
edificado em Roma por esse imperador os baixos-relevos tornados de
emprestimo a urn arcO de Trajano, que ainda observavam as boas regra.s,
das contribuis;6es dos artistas contemporaneos que atestam a degradar,ao
irremediavel da escultura. A transferencia do imperio para Bizancio e
as sucessivas invas6es barbaras desenvolveram 0 germe da decadencia,
que alias era fatal, pois "a razao disso e talvez que", diz Vasari, "quando
os negocios humanos come~am a degradar-se, nao ce~s~m"de a~eJerar
sua queda ate urn ponto em que nada pode plOrar malS . Entao, dos
mestres desses tempos de trevas nao saem semlo fantoches informes."
Tal foi, durante seculos, a barbarie do estilo gotico (a maniera tedesca)
no Ocidente. ao passo que no Oriente reinava a barbarie grega (a manie
ra greca). Da destruis;ao da arte antiga, Vasari nao hesita tampoucO
em acusar 0 zelo dos cristaos, revelando aSSlm 0 que constltUl uma das
contradir,6es fntimas do Renascimento, que nao ve salvas;ao da arte fora
do paganismo nem da alma fora do cristianismo. Essa contradis;ao devia
ser particularmente sensfvel no momento em que Vasan escrevI~, quan'
do se perfilava a Contra-Reforma e quando, de resto, sob 0 Impulso
dos jesuftas, ia comes;ar urn movimento de reas;a? no sentJdo de. urn
puritanismo da arte religiosa, como mostrou Fedenco Zen em seu bvro
sobre Scipione Pulzone. 0 proprio Vasari e urn pouco afetado pore~sa

tendencia, cuja influencia por vezes se faz sentJr na segunda edlr,ao,
que aparece apos 0 encerramento das sess6es do Concflio de Trenta.
Assim, esse ap6stolo do nu acreditou dever inserir, urn pouco c~mo

acessorio, em sua biografia de Fra Angelico uma passagem para dlzer
que era precise evitar prodigaliza·lo na pintura religiosa. .,

A maniera greca aflorou na Italia ate que Cimabue e depois GlOtto
dela se Iibertaram. Inicia-se entao urn novo cicio, a "restaurazione delle
arfi e per dire meglio rinascila" (eis a palavra Renascimento empregad~
pela primeira vez), cujo impulso sera dado pelo genlo toscano. Vasan
vai expo-Io ao lange de toda a narraS;ao de sua bJOgrafla. ,

Essa restaurar,ao das artes, essa mantera moderna compreendera
tres idades. A primeira, a infancia, comes;a em 1250 e se desenvo,l~e
ao longo do Trecento, quando 0 artista se desembaras;a da barbane
e da canhestrice da maniera greca (bizantina) e da maniera ledesca da
Idade Media. 0 segundo perfodo, 0 da maturidade, comes;a com 0 Quat·
trocento, que a principio imita, servindo·se do exemplo antigo, 0 qu~

e mais bela na natureza, mas esse estudo par demals compacta dara
a esse estilo uma secura e urn desenho cortante (maniera secca). Essa
dureza desaparece para dar lugar a uma especie de facilidade soberana
no terceiro perfodo, que no Cinquecento alcanr,a a perfeis;ao, com uma
variedade de express6es que compreende tanto a lerrabilila e 0 furore
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de Miguel Angelo quanto a leveza e a do~ura de Correggio. Segundo
Anthony Blunt, seguido por Erwin Panofsky, essa terceira maneira seria
dominada, em Vasari, por urn conceito da gra~a que, a diferen~a da
beleza, qualidade racional e dependente das regras, teria urn carater
irracionaI e inefavel.

Desse estado, Miguel Angelo (if divino) permanece como modelo
insuperavel, mais elevado na escala da perfei~ao que os praprios antigos.

Chegado a esse ponto, isto e, a esse cimo da perfetta maniera, Vasari
sente que se anuncia uma quarta idade, que seria a do dedfnio, senti
mento que se faz mais vivo na versao de 1568. Nao escapa, pois, 0

autor a essa consciencia de angustia que e ados artistas que 0 nosso
tempo chamara de "maneiristas".

Sob 0 vocabulo maniera, que mais tarde sera substitufdo por "est i
10", Vasari oferece uma grande variedade de matizes tanto para designar
aqueles que sao pr6prios de urn perfodo como 0 que e pessoal a cada
urn dos artistas de que trata: a gloriosa maneira antiga, a velha maneira
que compreende em pintura a maneira grega e em arquitetura a gatica
(tedesca) , a boa maneira antiga e moderna, na qual ele distingue a grande
maneira (a de Miguel Angelo) e a maneira media (a de Rafael); nao
se veja no termo "medio" urn sentido pejorativo -ele decorre da exalta
~ao da virtude da temperan~a pela qual os humanistas do Renascimento
se gabavam de equilibrar suas paixoes. Vasari fala ainda da maneira
resoluta (fiera) , da maneira graciosa, da maneira capricciosa ou bizarra
(ghiribizzosa). Por fim, qual verdadeiro profeta, ele avan~a 0 vocabulo
maniera universale, aquela que tira dos mestres ilustres da maneira mo
derna 0 que eles tern de melhor e que anuncia a tentativa academica
dos Carracci. Essa ideia sera formulada claramente por Antonio I,-omaz
zo em seu Idea del tempio della pittura (1590), verdad.eiro tratado estetico
do maneirismo tardio. AfinaL nao diz ele que para fazer dois quadros
da mais alta perfei~ao represen,tando Adao e Eva seria precise que Adao
fosse desenhado por Miguel Angelo e colorido por Ticiano, enquanto
Eva seria desenhada por Rafael e pintada por Correggio?

No entanto, se Vasari se esmera em definir 0 estilo pr6prio de cada
artista e de cada etapa da hist6ria das artes, 0 fato de poderem existir
estilos nacionais Ihe escapa. Certo e que ele sa conhece 0 estrangeiro
por ouvir dizer, mas as variedades regionais da Itaiia deveriam impres
siona-Io melhor se nao tivesse referido tudo ao parametro florentino.
Nisso, Vasari parece menos avan~ado que 0 portugues Francisco de
Holianda .. miniaturista que 0 rei dom Joao III enviara para estagiar
na Ita Ii a e que residiu em Roma entre 1537 e 1540-1541. Seu ensaio
Pintura antiga.livro terminado em 1548-1549, constitui-se de quatro dia
logos, um dos quais com Miguel Angelo. Como bern viu Robert Klein,
esses diaJogos devem refletir 0 estado do pensamento nos cfrculos roma
nos, onde discutir sobre a arte estava mUito na moda. Em sua exposi~ao
sobre a "maneira", mais sutiJ que Vasari, Francisco de Hollanda se mos-

OPAl FUNDADOR 35

tra sensfvel, a exemplo de Leonardo, a contradi~ao entre essa fatura
individual e as normas infaHveis de uma beleza absoluta. Mas, tendo-a
admitido, ele se mostra mais acessfvel as maneiras nacionais e mais justo
do que Vasari, por exemplo, para com 0 estilo de Albrecht Durer.

o violento desprezo com 0 qual Vasari trata a arquitetura g6tica
suscita no lei tor modemo, apesar de tudo, urn certo espanto. No decorrer
de sua exposi~ao tecnica, ele 0 executa em trinta linhas, cumulando-o
de injurias e invectivas. E verdade que 0 que ele tinha debaixo dos
olhos eram as versoes italianas, que congelaram no marmore a ondulante
f1exibilidade das decora~6es radiosas e f1amejantes. Nao se sabe por
que Or San Michele encontra gra~a aos seus olhos, sem duvida por ser
urn f1orentino.

Se essa opiniao nao teve graves efeitos na Italia, onde deparava
com uma concordancia geral, ja que a arte g6tica foi para esse pafs
urn verdadeiro vfrus que ele rejeitou tao logo pode faze-Io, a repercussao
universal que teve a nbra de Vasari contribuiu poderosamente para ope
rar uma cisao grave na mentalidade da Europa do Norte, onde 0 gatico
constitufra uma cria~ao original, separando-a de suas fontes e de suas
rafzes. Se bern que em certas regi6es marginais da Fran~a se tenha conti
nuado a construir em gatico, e muito embora os monges mauristas do
seculo XVII tenham sabido, ap6s as Guerras de Religiao, restaurar-Ihes
os monumentos e inspirar-se em seu estilo, sera necessario aguardar
o seculo XVIII para ver nascer sua verdadeira reabilita~ao por parte
dos te6ricos, se nao dos historiadores de arte.
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EMULOS DE VASARI

A Europa do Norte vai seguir mais tardiamente 0 exemplo de Vasari.
Nao falaremos aqui das obras do flamengo Van Mander e do alemao
Sandrart, que se inscrevem num contexto mais vasto, mas de tentativas
mais limitadas, sempre fundadas no princfpio biografico.

t em 1641 que urn discfpula de Rembrandt, Samuel van Hoogs
traeten, pintor estimavel de Dordrecht, faz publicar uma exposi~ao em
lfngua neerlandesa sobre os antigos pintores dos Pafses-Baixos 39 Olivro
dos pinlores de Gerard de Lairesse, artista academizante e romanizante,
sera em Ifngua flamenga 40, se bern que 0 autor seja de Liege; conhecera
grande sucessa nessa versao e tera quatro edi~6es de 1707 a 1740; havia,
porem, uma versao francesa em 1707 e ele sera traduzido para 0 alemao
em 1728 e 1784. A obra em tres volumes de Arnold Houbraken versa
sobre as halandeses.

o modelo proposto por Vasari blaqueau de certa forma a histaria
da arte por dais seculos. A forma biografica sera adotada por Van Man
der e Sandrart e continuada na Italia par Baldinucci, Bellori e Baglione,
nos Pafses-Baixos por Gerard de Lairesse, Haubraken e Descamps, na
Espanha par Pacheco e Palomino, na Inglaterra par Walpole e, enfim,
na Fran~a por Dezallier d'Argenville, que tentara uma histaria geral
da pintura.

Pouco a pouca se alargara 0 leque dos artistas estudados, sempre
parem sobre 0 modo biografico. Na Italia do seculo XVII, os novos
biagrafos, sejam eles pintores ou letrados, se prop6em completar Vasari.
o pintor Giovanni Baglione, em sua obra publicada em 1642, limitava-se
aos artistas produzidos sob os cinco pontificad06 que ocuparam 0 perfodo
de 1512 a 1642 41

. A.parte dedicada a Caravaggio e particularmente im
portante porque ele foi seu aluno. Gio B. Passeri continua Baglione,
falanda das artistas ativos em Roma de 1641 a 1673, mas sua obra so
foi publicada urn seculo depois 42. De interesse bern diverso sao as obser
va~6es de Giulio Mancini (1558-1630), de origem sienense, medico de
Urbano VIII, cuja manuscrito inedito, existente em varias capias, foi
frequentemente plagiada 4.1, e sabretuda as de Giovan Pietro Bellori
(± 1616-1690), bibliotecario de Cristina da Suecia, nameada antiquario
de Rama par Clemente X, que escreveu suas Vidas de pintores, escullores
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e arquilelOs modernos 44, cuja primeira parte somente foi publicada em
1672. Sua originalidade e que, em vez de fazer urn inventario sistematico,
eJe escolhe uma duzia de artistas que no tempo dcles the parecem mais
significativos: 0 arquiteto Domenico Fontana, Federigo Barocci, Cara
vaggio, de quem afirma ter vindo para destruir a pintura, julgamento
que marcara por muito tempo esse artista, os tres flamengos - dois
pintores, Rubens eVan Dyck, e 0 escliitor Fran<;ois Dliquesnoy _,
os bolanheses Annibale e Agostino Carracci, J! Dominiquino, Lanfranco
e 0 escultor Algarde. Coroa 0 todo 0 frances Nicolas Poussin, amigo
pessoal de Bellori, 0 artista que melhor corresponde ao seu gosto clas
sica.

Bellori, que dedicava seu livro a Colbert, ultrapassava 0 campa
ni/is-mo tao comum aos italianos.

o florentino Filippo Baldinucci U 1696) mostrou-se ainda mais in
ternacional. 0 tftulo de sua obra, publicada de 1681 a 1728, deixa perce
ber ecos da querela que entao opunha urn pouco os artistas OU profis
sionais que se consideravam os unicos aptos a falar de arte e os connais
seurs (conoscitori, palavra que come<;a a difundir-se na ltalia), de que
fazia parte 0 autor. Em suas Notas sobre os professores de desenho de
Cimabue are agora (1658) 45, Baldinucci retomava a hist6ria dos artistas
desde as origens e ampliava-a ate 0 universal. Sua analise e feita por
seculos e por decadasno plano europeu; a publica<;ao foi continuada
por seu fiIho de 1702 a 1728. A segunda edi<;ao, COm notas de Dom
Marcia Manni, pubticada de 1767 a 1774, nao abrange menos de vinte
volumes in-oclavo. Antes (1681), Baldinucci publicara urn Vocabuftirio
loscano da arte do desenho 46 Protegido do cardeaJ Leopoldo e do grao
duque Cosme III, pudera entregar-se a pesquisas aprofundadas que 0

levaram a exp]orar toda a ltalia. Cosme III encarregara-o de adquirir
pinturas e ele secundara 0 cardeal Leopoldo em sua busca dos desenhos
para formar uma cole<;ao que iniciou 0 acervo dos desenhos do museu
dos Uffizzi. Ele pr6prio constituiu uma cole<;ao pessoal de desenhos.
Em sua dedicat6ria a Cosme Ill, Baldinucci diz que se propoe realizar
a "arvore universal" da arte; mostra-se bern informado sobre a arte do
Norte e aberto para compreender a pluralidade dos talentos e dos estilos.
Enquanto quase todos os histori6grafos se recopiam despudoradamente
uns aos outros, ele tern a elegancia de mencionar suas fontes e de fazer
longas cita<;oes de seus predecessores. Devemos assim a esse grande
erudito urn estudo aprofundado da gravura sobre cobre e a agua-forte
(1686), e uma Vida do cava/eiro Cio Lorenzo Bernini 47, publicada em
1682 sob os auspfcios de Cristina da Suecia, em que utilizou a autobio
grafia redigida por Bernini e publicada por seu filho Domenico em 1723.

Numa ltalia que se encontra politicamente adormecida e excessiva
mente propensa a voltar-se para 0 passado, em toda parte, em todas
as cidades, tanto os grandes nucleos de genese; como Floren<;a ou Vene
za, quanto as cidades que acreditam ter side frustradas pela tirania inte-
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lectual dos toscanos, artistas ou humanistas se poem a glorific~r os artis
tas locais, sem falar da literatura inumeravel, que se podena chamar
de turfstica, na qual se comentam as obras de arte ,lOCalS. Entre essas
obras, em que os autores, na sua op~si<;ao a Vasan: as v~ze.s se ab~ndo

nam a urn excessivo campanilismo, cltemos La Felsma Plttrlce, dedlcada
em 1678 a Luis XIV pelo conde Carlo Malvasia, conoscilore que celebra
num estilo pomposo as gl6rias artisticas de sua cidade de Bolonha, mals
ou menos contestador das gl6rias florentmas (entre elas a de Clmabue)
e que os autores modemos surpreenderam algum~s v~~es em flagrante
delito de mentira. Quanto a Veneza, conhece seu hlstonografo na pessoa
de Carlo Ridolfi (1594-1658), autor das Maravilhas da arl~80u VIda dos
mais iluslres pinlores de Veneza, com relralos (1646-1648). .

Todavia, 0 estilo biografico sempre alc~n<;a.sucess? Em. suas VIda:
dos pintores, escullores e arquilelos (1678) ,GIOvanm Battista .Passen
(1610-c. 1679) faz tamanho uso das anedotas q~,e, em nos,so~ dl,~S, sua
obra poderia considerar-se como destmada ao grande pubhco , con
trastando assim com tantos tratados erudltos concebldos pelos connats
seurs; nao obstante, ele fomece informa<;oes uteis sobre seus contem-
poraneos. ,

A obra mais vasta consagrada ao Norte da Europa sera a de urn
frances, J. B. Decamps, professor da Escola Academica de Rouen, La
vie des peinlres flamands, allemands et hollandais, em quatro volumes,
publicada em 1753-1765 e q~e foi,continuada num qumto volume, apare
cido em 1842, por J. Dezalher d Argenville.

Sob 0 reinado de Luis XIV, J.-B. Felibien des Avaux (,1?15-1695),
guarda das antiguidades do Rei, acreditar~ rejuvenescer a cnt~ca de arte
pelo sistema dialogado retomado do antlgos em seus Enlrellens sur la
vie et les ouvrages des plus excellenls peintre~ anciens el mc:dernes
(1656-1688). Esse florilegio se inspira nas doutnnas da AcademIa Real
de Pintura e Escultura, fundada em 1648. .

No mesmo espirito, Roger de Piles faz publicar em 1681 suas DIsser
tations sur les ouvrages des plus fameux peintres, q~e se, completa.ra em
1699 por urn Abrege de la vie des peintres. De Piles e: .na real~dade,

urn te6rico que reflete as querelas que ocupavam os esplflt~s ~a epoca,
discussao sobre a superioridade do desenho ou da cor, pol~l!llc~ so?~e .
a superioridade dos antigos ou dos .m.odemos, que do dOmlI1IO hteran?
vai passar ao dominic artfsti~o. Feh?~en propende sempre para a tradl
<;ao. De Piles se mostra mals concl.hador e em seAU quad~o. de hon~a

admite Caravaggio, que Felibien reJelta. Ambos tern 0 men:o de nao
negligenciar as origens da escola francesa, que fazem remontar.a chegada
dos artistas italianos a Fontamebleau, concedendo-Ihes l?e Piles u~ lu
gar maior. Quanto a Rubens, que irrita Felibien, ~e Piles: de pOlS de
algumas ressalvas sobre 0 desenho, que as vezes tern u~ carater.flamen
go" devido a rapidez da produc;:ao, tece ~randes elog~os ao bnlho dos
coloridos, a dareza das alegorias, a ousadla da lI1venc;:ao. Fala de Rem-
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brandt, em quem descobre afinidades profundas com Ticiano, mas no
qual reprova uma arte "limitada" pelo natural de seu pafs e dos excessos
no "verdadeiro natural". Para ele, Rubens ocupa 0 lugar central, atingin
do 0 perfeito equillbrio. De Piles, que escreveu outras obras, iluminou
assim a querela entre poussinistas e rubenistas que vai grassar nos ultimos
anos do seculo. Ve-se sobre que stullae quesliones se discutia nos meios
que cercavam a Academia 50 Os italianos tinham resolvido havia muito
o problema - se ha problema - declarando que os Modernos - isto
e, eles proprios - tinham ultrapassado os Antigos. Vincenzo Danti,
escultor florentino, em sua obra Delle perfelle proporzioni (1567), nao
dissera que as verdadeiras propon;6es dos corpos humanos tinham sido
determinadas pela primeira vez por Miguel Angelo?,1 No seculo XVII,
Filippo Baldinucci, em duas conferencias que pronunciou em Roma,
dava a palma aos Modernos.

Mas essa querela, encerrada na Italia, vai ressurgir na Fran<;a, a
princfpio no plano Iiterario. Teve origem num acontecimento insignifi
cante. Em 1684, Fran<;ois Charpentier, membro da Comissao das Inscri
<;6es e Medalhas da Academia Francesa, acreditara poder redigir ~m
frances carteis para os quadros de Le Brun do castelo de Ver.salhes.
Foi uma tempestade em copo d'agua. Charpentier teve que justificar-se
num libelo intitulado De l'excellence de la langue fran<;aise. Toda a Aca
demia Francesa, perante a qual Charles Perrault, partida rio dos Moder
nos, lera urn memorial em que ousara comparar "0 seculo de Lufs ao
bela seculo de Augusto", se mobilizou pro ou contra.

Esse caso nao e, como se poderia acreditar, uma dessas slullae ques
tiones tantas vezes debatidas pelos homens de espfrito. Ele toca, com
efeito, numa no<;ao essencial, a principio inconsciente no tempo do Re
nascimento, depois, pouco a pouco, perfeitamente determinada, a do
Progresso. 0 argumento dos Modernos era que, com quinze seculos
a mais de experiencia, 0 homem do Grande Seculo deveria ser superior
aos Antigos. As aquisi<;6es evidentes no domfnio cientffico so poderiam
encorajar essa convic<;ao que ja fora expressa por Descartes numa pagina
celebre: "Os homens estao hoje", diz ele, "no mesmo estado em que
se encontravam os filosofos antigos, se pudessem ter envelhecido ate
o presente [... ] De sorte que toda a sequencia de homens ao longo de
tantos seculos deve ser considerada como urn mesmo homem que sub
siste sempre e que aprende continuamente; donde se ve com quanta
injusti<;a nos respeitamos a Antiguidade em seus filosofos."

Essa ideia de progresso, que no seculo XVII so fara desenvolver-se,
vai situar a consciencia historica num devir, num sentimento de progres
sividade que a pouco a pouco levara 0 homem a projetar sobre a terra
a aspira<;ao que outrora 0 impelia para 0 ceu.

A Espanha chega it historiografia da arte com L'arte de la pintura
(Sevilha, 1649), do pintor Francisco Pacheco, que foi 0 sogro de Velasquez;
sua obra, inspirada nos trabalhos italianos anteriores, tern 0 merito de
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falar-nos de Rubens e Velasquez; nao tera nenhuma repercussao fora
da Espanha e Velasquez permanecera desconheci~o ate 0 s~culo XIX.

o espfrito vasariano ainda impregna 0 DLCLonano dos pmlores espa-
nh6is publicado em 1800 por C. Bermudez 52 .

A literatura de arte principia muito tarde na Inglaterra. Na hnhage~
de Vasari estao as AnedOlas da pintura na lnglalerra de Lord Walpole",
cujo carMer se reflete no proprio tftu 10; fala-se af.mais dos homens que
das obras; esse trabalho muito deve, em sua substanCla, aos ca~ernos de
George Vertue, que explorara a Inglaterra de ponta a ponta aprocura
de cole<;6es de quadros e de informa<;6es para bIOgraflas dos plntores.
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Na Italia, havia dois seculos que os artistas tinham entrado na hist6ria,
enquanto na Europa do Norte eles permaneciam no estadio operativo.
Honrados pelos prfncipes, as vezes admitidos ate na corte, nem por
isso estavam menos afastados do movimento da civiliza<;ao, como se
a arte se encontrasse fora do tempo. Tivera-se conhecimento de Jan
Van Eyck, de Rogier Van der Weyden, como vimos, na penfnsula italia
na, mas esporadicamente. Foi urn florentino, Ludovico Guicciardini,
quem pela primeira vez forneceu uma imagem coerente da evolu<;ao
da arte dessas regioes n6rdicas desde Van Eyck (foi ele quem revelou
a existencia de Hubrecht) ate seus contemporaneos. Guicciardini residira
em Anvers na metade do seculo XVI e, de regresso a sua patria, escreveu
uma Descrir;ao de todos as Pafses-Baixos, isto e, da Baixa-Alemanha 54.

Nessa obra, Guicciardini reservava amplo lugar as artes.
Esse atraso logo seria descontado por urn verdadeiro monumento

da hist6ria da arte publicado por urn flamengo nos primeiros anos do
seculo seguinte. Fazia trinta anos que prosseguia a grande peregrina<;ao
que ia levar tantos artistas do Norte, pintores, escultores ou arquitetos,
provenientes dos Pafses-Baixos, da Fran<;a e, pouco depois, da Alema
nha e da Inglaterra, para Roma, considerada 0 unico lugar onde urn
artista podia concluir sua forma<;ao, ao contato dos antigos e das obras
dos grandes mestres modernos. Esse "estagio em-Roma" prosseguini
ate 0 fim do Antigo Regime e sera organizado institucionalmente pela
Fran<;a com a fLinda<;ao da Academia de Fran<;a em Roma. Alguns,
como 0 holandes Honthorst, 0 flamengo Rubens e 0 frances Simon
Vouet, passarao longas temporadas na Cidade Eterna. Outros se fixarao
em varias cidades da Italia, como os franceses Valentin, Poussin e Claude
Lorrain em Roma, 0 flamengo Denis Calvaert em Bolonha, 0 flamengo
de Douai, Jean Boulogne, em Floren<;a, onde seu nome sera italianizado
para Giovanni Bologna ou Gianbologna. A maior parte ficava em Roma
apenas dois ou tres anos, 0 tempo de adquirir a nova maneira "moder
na", porquanto a arte que se praticava durante a primeira parte do
seculo XVII fazia dela urn foco peimanente de genese.

Urn pintor nascido em Meulebeke, na Flandres meridional, Karel
Van Mander (1548-1606), que residira em Roma de 1573 a 1577, escreveu
numerosas obras que formavam uma especie de enciclopedia artfstica.
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Karel,e urn p!ntor maneirista nordico cujas obras sao hoje bastante raras,
mas e mals Importante como escritor que como artista; pertencia ao
movlm~nto,?os"hu~anistas flamengos:', que se agrupavam em "quartos
~e retonca para al cultlvar a ftlosofla e a filologia gregas e latinas.
E, P?IS, urn tetrado. Compos inumeras obras, alegorias, poemas e odes
em hn~ua latma, fortemente influenciadas pelos autores antigos; tradu
ZIU a Ilwda e Vlrgflio e comentou Ovfdio. Estava, assim, profundamente
Impregnado de cultura antlga. Para retornar a Italia, fez urn desvio e
passou por Vlena; reencontr,ou ali seu compatriota Bartolomaus Spran
ger, que, chamado ~m 1575 a corte do Imperador Rodolfo II, importara
para ,Praga urn esttlo manelflsta muito atormentado que tera grande
mfluen~la na Ale~anha. Essa viagem explica, portanto, por que Karel
conhecla as .cole<;o~s de Rodolfo II. De volta a seu pafs, teve que fugir
da guerra civil e flxou-se em Haarlem. Em 1603 recolheu-se durante
algum tempo no castelo de Zeuenberghen para ultimar sua principal
obra, 0 Schzlderboeck ou Llvro de pmlura, que sera publicado em Alkmaar
em 1?04, data em que ele se instalou em Amsterdam.
. E lamentavel que Van Mander, que praticava 0 latim com virtuo-

SIS!??, nao ~enha escrito .sua obr~ ness~ If.ngua. E verdade que ele se
~lflgla aos pmtores e por ISSO devl3 expnmlr-se em Ifngua vulgar, como
f1zera Va.san. Mas 0 neerlandes ainda nao havia atingido 0 mesmo grau
de mat_~ndade do ltahano, 0 que torna muito diffcit a leitura do Schilder
boeck,)) no original. Esse texto f?i adaptado a urn neerlandes ja mais
evoluldo em 1764, e em nossos dlas fOi necessario rejuvenesce-lo uma
seg~nda vez (1936). Os neerlandofonos eram, apesar de tudo, bastante
hmltados; dada sua importancia internacional, cada pafs interessado da
Europa fez des.s~ obra uma tradu<;ao, em alemao em 1906, em ingles
em 1936, beneflclando-se os francofonos de uma elegante tradu<;ao feita
por urn f1amengo, Henn Hymans, publicada em 1936 com comentarios.

Karel Van Mander nos diz 9ue seu m~stre Lucas de Heere, pintor
de Gand, celebrara em versos latmos os malores pintores. Coisa curiosa,
esse manusc:lto perdido SUSCltOU uma falsifica<;ao 56 que parece dever-se
a. Jean-B,aptlste Delbrecq (1771-1840). Tal embuste foi denunciado no
flm do seculo passado.

~an Mander inicia seu texto por uma reflexao surpreendente: "Nao
faltara quem se espante de que tal livro veja a luz do dia, que tanto
trabalh? seJa consagrado a urn assunto que outros consideram de mfnima
Importancla, estlmando que so os fatos de armas dos grandes capitaes
merecem ocupar a pena do escntor. Dir-se-a que Mario, Sila, Catilina
ou outros destrUldores de hO,mens tern mais merito para passar aposteri
dade que nossos glonosos geOlos, ornamentos da humanidade nos tem
pos antlgos e modernos. Seria diffcil admitir semelhante coisa "

. Sera preciso ver na afirma<;ao de Van Mander uma prova de que os
a:tlsta; dos Palses-Balxos amda nao havi~~ chegado totalmente aidade his
tonca. Mas ISSO pode ser, em nosso retonco, urn efelto oratorio que serve
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para introduzir a sequencia que constitui urn panegfrico da. arte. Uma carta
de Rodolfo II 57 nao tinha ordenado formalmente "que a plOtura seJa consl
derada nao como urn offcio, mas como uma arte e libertada da tutela das
guildas"? Como uma arte, ou seja, uma arte liberal. Entretanto, essa tutela
corporativa pesara com toda a sua for<;a no Norte da Europa, a;> passo que
ha muito tempo os italianos se libertaram dela. Van Mander, alias, se quelxa
disso; em Haarlem, nao deviam os pintores suportar a mistura com os cor
reeiros, os caldeireiros e os funileiros e, para ser admitidos aguilda, apre
sentar sua "obra-prima" como os marceneiros e os ferreiros?

Van Mander encontrara Vasari na Italia. Seu programa, quando
se decidiu a escrever 0 Schilderboeck, era mais ambicioso que 0 do pa
triarca da hist6ria da arte. Com efeito, em 1603 ele havia publicado
uma Hist6ria dos pintores da Antiguidade, com urn poema sobre a teoria
da pintura e uma Vida dos pintores italianos, onde. se contentara em
plagiar Vasari adicionando-Ihe elementos novoS, pnnClpalmente sobre
artistas que viviam em Roma, como Cesare Nebbla, Matteo ~e Lec~e,
Siciolante de Sermoneta, Muziano, Raffaelino da ReggIO, GlOvanOi e
Cherubino Alberti, os Carracci e Federico Zuccari.

Sobre 0 cavaleiro de Arpin, obteve informa<;oes de primeira mao e
conheceu seu amigo, pintor de naturezas-mortas, Floris Claesz Van Dyck;
trouxe assim informa<;oes sobre pintores que viviam entao em Roma mas
a quem nao conheceu, como Caravaggio, Baglione, Marco Pino, Boscoli,
Ventura Salimbeni, il Tempesta, Paolo GuidottI. A veracldade do retrato
de Caravaggio supoe que, de volta a seu pafs, obteve sobr~ e\e, por alguma
correspondencia, informa<;oes precisas: "Trabalha tambern urn Michelan
gelo de Caravaggio, que em Roma faz coisas maravilhosas [... ], suas obras
Ihe valeram grande nomeada, honras e urn nome [... ], e daqueles que nao
tern em grande conta asobras dos mestres,'a quem nao louva abertamente."

A obra de Van Mander queria ser internacional. 0 tercelro volume
abrange todos os pintores da "Germania se~entrio~al e :neridional", is.to
e, dos Pafses-Baixos e da Alemanha. Holbem e Durer tern sua blografla.
Nesse conjunto ele distingue os Modernos antigos (Dude moderne), que
orientaram a pintura para urn novo caminho e cujos iniciadores sao os Van
Eyck, e os "modernos", isto e, os romanistas conteo:poraneos dos P~fses
Baixos, sobre os quais nos fornece muitos detalhes. E esta a partemals Im
portante do livro, ja que as informa<;oes biograficas ~obre a malona dos
pintores do Norte que possufmos nos foram transmltldas .excluslv.amen~e
por ele. Assim, de Bruegel tudo quanto sabemos esta contldo na blOgrafIa
que the consagra. Infelizmente, Van Mander estava mals empen~ado em
relatar anedotas pitorescas do que em retenr fatos precisos. Assu~, para
tentar resconstituir a "carreira" do pintor da Dulle Griet, os hlstonadores
estao reduzidos a pesar em miligramas as menores notas de Van Mander.

Condena como fizeram os artistas do Renascimento italiano, a ar
quitetura g6ti~a, que the parece de origem alema e que ele designa sob
o nome de hoogduytsch (alto alemao).
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Van.Ma~der escrevia para pintores, e pintores que deviam ser 0

qu~ os hlsto~Iadores modernos chamaram de "romanistas". Foi para
eles que pubhcou, tambem em 1604, a Explicar;ao das Metamorfoses de
Ov~dio, cujo ultimo capitulo compreende uma especie de exposic;ao sim
b6hc.a e, u.m resumo. mitol6gico. Sendo 0 pintor essencialmente urn pintor
de hlstor.la, c~mpna fornecer a esse imagista uma documentac;ao que
Ihe permltlsse Ilustrar os temas que Ihe eram propostos. Essa necessidade
de urn repert6rio das formas e atributos correspondentes as ideias nao
escapara aos italianos da epoca maneirista. Um deles, 0 cavaliere Cesare
Ripa, publicara em 1593 uma lconologia.

Uma segunda edic;ao do Schilderboeck foi publicada em Amsterdam
em, 1?14, portanto depois d~ morte do artista. Contem uma biografia
anOOima de Van Mander cUJo tom e muitas vezes patetico, refletindo
a tensao dramatica dos Paises-Baixos na epoca em que ele viveu. Lamen
ta-~e s?bre as de~astac;oes e as pilhagens cometidas pelos espanhois e
mals a~n.d~ os efeltos da crise iconoclasta de 1566, a brutal destruic;ao
dos edlflclOS do culto, momento "em que a arte foi destruida pela mao
barbara e infame de ignorantes".

Van Mander nao foi 0 primeiro a falar dos artistas alemaes. Em
1547 aparecera em Nuremberg uma obra do matematico Johann Neu
darffer glorifi~andoos artistas da cidade 58. Mais tarde (1609), Mathias
Quadt von KlOkelbach publicava sob 0 titulo bizarro de Santidade da
nar;ao alem_a 59 a primeira tentativa de uma historia de conjunto dos ar
tlstas alemaes. Essas duas obras abriram 0 caminho para Joachim San
drart (160?-1688), autor da Teutsche Akademie 60. A parte Vasari, e
a. o.b~a malS ~onumental que urn artista jamais consagrou a arte: esta
d~vldlda em CIOCO partes repartidas em dois volumes, compreendendo
olto~entas e triota e sei~ paginas de texto, cento e onze pranchas de
arqultetura, ~ento e dezoIto gravuras de estatuas, oitenta baixos-relevos,
trezentos e vmte e sete medalhoes, cento e oitenta retratos e uma planta
da cidade de Roma.

Sandrart, que tendia para a universalidade dos conhecimentos e
era um verdadeiro "europeu", nao cometeu 0 mesmo erro de Van Man
der, que p~blic_arasua ~bra apenas em sua lingua vernacula. Para assegu
r~r-Ihe a dlfusao, provI~enclOu .em 1683 uma edic;ao na lingua interna
clOnal do tempo, ou seJa, 0 latIm, sob 0 titulo Academia nobilissimae
artis picturae. Essa edic;ao e a que costuma ser utilizada com rnais fre
quencia, tant? mais que compreende numerosas adjunc;oes.

Verdadelro globe-trotter, 0 personagem que se viu envolvido nos
disturbi?s da G~erra dos Trinta Anos e uma figura singularmente fasci
nante, smtomatIca de uma especie de internacionalismo da cultura euro
peia que se desenvolve sob a mediac;ao da Italia, onde se encontram
artistas e viajantes vindos de todos os paises.

Nascido em Frankfurt, teve por mestre em Praga 0 gravador Egidius
Sadeler (1570-1629); tivera que fugir de Frankfurt, sitiada por Gustavo
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Adolfo. De Praga dirigiu-se a Utrecht para se aper.tei~oar em pintura
no atelie de Gerrit Van Honthorst, chamado pelos Itahanos Gherardo
delle Notti, que, durante longa permanencia na Italia, enriqueceu 0 cara
vaggismo com a "iluminac;ao a vela". Com seu mestre, val para Londres,
para a corte de Carlos I, onde vern a conhecer 0 grande colecionador
que e 0 conde de Arundel. Vamos encontra-Io em Malta, em Augsburgo,
em Amsterdam, em Viena. Residiu nove anos na Italia, de 1627 a 1635.
Em Veneza, conheceu 0 frances Nicolas Renier e 0 alemao Joh~n? Lyss;
em Bolonha, Guido Reni; em Roma, Andrea Sacchi, II DomlOlqumo,
Bernini, II Guercino, Poussin, Pietro da Cortona, 0 holandes Peter Van
Laer, os franceses Duquesnoy, Claude Lorrain e muitos outros. ET?
Florenc;a conhece Galileu, que Ihe mostrou a lua com sua luneta. Terml
nou em Nuremberg, onde fez edificar a sua custa urn monumento
a Albrecht Durer. Artista mediocre na Iinha do caravagglsmo, Sandrart
pinta a maneira de Goltzius, da gerac;ao prec:dente; e urn gravador
infatigavel, sobretudo urn gravador de reproduc;~o.. O fat? de ter Ilustra
do sua obra e uma iniciativa notavel, nca de slgOifIcac;ao. Antes dele,
so os tratados de arquitetura eram adornados co~ grav~ras..Quanto
aos retratos da Italia "antiga e moderna", cabena a doIS artistas do
Norte inaugura-Ios, os franceses Duperac.e Lafreri .. Enc~ntravam-se
muitas gravuras de reproduc;ao das obras-pnmas de Miguel Angelo, Ra
fael, Ticiano, mas estavam dispersas. Quanto aos tratados sobre as artes
figurativas, nao saiam do dominic litera rio. Os amadores do.secul? XVII
tinham novas exigencias, de ordem visual, que a gravura la satIsfazer:
Bellori, quando publicou em 1672 suas Vite de' fittori, sculptori ed archl
tetti moderni nao ira mais longe que Vasan, Ilustrando sua obra com
pranchas, e ~erdade que muito belas, q~e reprod~ziam os retratos de
artistas cuja vida ele descrevla. 0 que mteressa e, s.empre ? .h~mem,

e nao a obra. Assim, deve-se apreciar por seu mento a 100ciatIva de
Sandrart. No seculo XVII, comec;a-se a reproduzir colec;oes. 0 exemplo
mais notorio e 0 Theatrum pictorium publicado por David Teniers, 0

Jovem, pintor flamengo, conservador das col~c;oes do ar9uiduque Leo
poldo-Guilherme, governador dos Paises-Balxos. Contem duzen~as.e

quarenta e quatro pranchas reproduzidas. de pinturas cele.bres, a malOna
das quais fazia parte das colec;oes do arqmduque. Para facIl.ltar 0 trabalho
do gravador, Teniers executara em formate pequeno coplas de quadros
denominadas "pastiches".

A exemplo de Van Mander, a quem se propos completar e prolon
gar, Sandrart concebeu uma v~r?adeir~ enciclopedia da ~rte, ,que se.u
espirito internacional Ihe permltla reahzar melhor que Ol~~uem, pOlS
Ihe inspirou urn verdadeiro ecletismo que 0 levava a a.d~ltlr todos os
estilos e todas as "maneiras". A obra de Sandrart constltma urn grand~

progresso no espirito historico, porquanto estudos como os de Vasan
e Van Mander eram ainda obras "de tese"; as descric;oes, as escolhas,
os juizos eram regidos ~or convicc;oes esteticas a priori. Nisso Sandrart

- --------
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semostrou um verdadeiro precursor. Lan<;ando mao de tudo que podia,
utllIzava-se sem pudor de seus predecessores, como Vasari e Van Man
der. A primeira parte de sua obra e uma exposi<;ao tecnica e te6rica
das tres artes, arquitetura, escultura e pintura, fortemente inspirada na
lntrodur;ao tecnica de Vasari, mas servindo-se tambem dos tratados de
arquitetura de Serlio. Palladio, Vignole, e tambem do tratado sobre
a gravura escrito pelo frances Abraham Bosse (1645). Exp6e tam bern
as leis da perspectiva e fornece dados bibliograticos.

A segunda parte de sua obra compreende a biografia dos maiores
pintores desde a Antiguidade ate seus contemporaneos. Entre as biogra
fias, as mais preciosas para os historiadores sao as que ele consagra
a seus compatriotas, 0 caravaggista Eisheimer, Schongauer. Lukas Cra
nach, os irmaos Beham. Pencz, Altdorfer, Nikolaus Manuel Deutsch
e sobretudo Grunewald. As unicas informa<;6es que possulmos sobre este
ultimo artista vern dele; conhecera em Frankfurt um velho pintor que fora
seu aluno e pudera identificar algumas de suas obras erroneamente atribuf
das. 0 fato de urn unico espanhol ser conhecido dele, Murillo, atesta que
ap6s 0 Renascimento esse pals permanecera urn pouco afastado do movi
mento artlstico europeu. Sandrart ignora Velasquez. 0 retratista da corte
de Filipe IV s6 sera "revelado" a Europa pelo frances Quillet no seculo
XIX! A curiosidade de Sandrart se estendia ate mesmo alem do mundo
ocidentaJ; foi 0 primeiro a falar da pintura chinesa.

A terceira parte da Teutsche Akademie e muito original, ja que
se baseia nas multiplas viagens do autor; menciona principalmente nume
rosas obras que este tinha visto em cole<;6es; reproduz tambem antigui
dades romanas. Finalmente, para encerrar a obra, ele parafraseia Van
Mander traduzindo OVldio, essa "bfblia dos pintores". '

7

E ISMO - ACADEMISM
CLASSICISMO

Nem sempre a arte que se faz numa epoca esta de acordo com 0 que
preconizam os te6ricos. A coincidencia e bas~ante comum no}~n;pO

do Renascimento e notavel na epoca do manemsmo, em que os fdoso
fos da arte" e os praticos expressam 0 mesmo "conccetismo". 0 mesmo
nao acontece no seculo XVII, que se acha atravessado por dlversos mOVl
mentos, urn residual, 0 maneirismo, os demais "atuais", 0 barroco e
o c1assicismo na Italia e na Fran<;a, 0 realismo na Holanda e por flm
o academismo. , .

A It<llia e a primeira a operar a muta<;ao do maneirismo; essa ~stetlca

da inquieta<;ao persiste no Norte da Europa, nalguns ca~os ate 1650,
como na Alemanha. 0 regresso de Simon Vouet a Pans em 1627 e
a funda<;ao da Academia Real de Pintura e Escultura em 1~48 marcam
na Fran<;a 0 fim do maneirismo e ~ desabrochar do c1asslclsmo, que
nao tarda a passar af6rmula pelo ensll10 das regras. Quanto ao barroc~,

que triunfa na Italia e que no seculo XVII.I, sob a ~orma do rococ~,

ganhara toda a Europa, essa estetica que valfazer,edlflcar tantos pala:
cios e milhares de igrejas que se estenderao ate 0 Novo Mundo, e
o exemplo de urn movimento artfsti~o que nao repousa em nenhuma
base especulativa firme e que, lI1c1uslve, se fez e desenvolveu-se contra
os te6ricos. 0 que estes advogam e, com efe~to, 0 c~a~slclsmo,. sempre
peJa media<;ao do antigo. ~u.ito surpr~so flcana Berl1ll11se Ihe d~ssessem

que ele se afastava do c1asslclsmo. Fo~ barroco se.m ter verdadelra cons
ciencia disso. S6 Borromini e Guanl1l, CaravaggJO e Pietro da Conona
tiveram a vontade de transgredir as normas.

Se nao existe nenhum tratado de estetica propriamente ."?ar:oco~',

encontrarfamos porem aqui e ali, entre alguns artistas, ~ma relVlndlca<;ao
em favor da liberdade de inven<;ao fora das normas dItadas pelo c1a.ssl
cismo. Tal e 0 sentido do artificio, poder criador que coloca o.art!sta
fora da natureza conferindo-Ihe uma especie de autonomla, pnnclplo
defendido por pietro da Cortona, pintor e ar9uiteto romano, :m seu
Tratado da pintura e da escu/tura (1650), escnto em colabora<;ao com
o jesulta Domenico Ottonelli 61. . _ , . .

Entretanto, se lermos com aten<;ao as exposl<;oes dos teon.cos. mals
convictos do classicism., veremos despontar em filigrana a posslblhdade
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de interpretac;ao barroca. Ninguem e mais c1assico que Bellori. Porem
seu c1assicismo assenta em bases totalmente distintas das do Renasci
mento. Este, dentro de um espirito aristotelico, mormente no Quattro
cento, via na imitac;ao da natureza (pensamento de Deus) a finalidade
da arte. No seculo XVI esse aristotelismo corrigiu-se do platonismo in
troduzindo 0 papel da Ideia que deve guiar 0 artista em sua procura
da beleza, obtida selecionando a natureza (historia de Zeuxis e das jo
yens de Crotona). Para Bellori, resolutamente plat6nico, a natureza so
oferece imperfeic;oes; a ideia da beleza so pode entrar na materia pela
ac;ao do artista, 0 unico que possui a verdade superior da ideia. Assim,
Lisipo representa 0 homem nao como ele e, mas como deveria ser.
Quem nao ve que essa concepc;ao pode prestar-se a todas as fantasias
do artista, isto e, do agente criador? E explica-se em particular a introdu
c;ao na pintura de noc;oes como a da "grande maneira", do "grande
estilo", do "grande gosto". Em nome do decoro (antigo decorum), em
frances convenance ou bienseance (conveniencia), Bernini, que por sinal
explica muito bem seu proposito em suas conversac;oes com Freart de
Chantelou 62, criara 0 retrato barroco, que devera traduzir a nobreza
e a grandeza do modelo, do qual corrigira eventualmente os defeitos
naturais.

Os cfrculos intelectuais franceses do fim do seculo chegarao, sob
a pena de Fenelon, ao ponto de expressar a opiniao de que a arte pode
existir puramente na Ideia, independente da execuc;ao material, e que
de resto a pratica da arte e menos nobre que a teoria. Compreende-se
que tal "concettismo", que rompeu todo vinculo com 0 real, possa con
duzir a retorica, a grandiloquencia e ao pathos.

No entanto, continua-se a criticar as inovac;oes do que hoje chama
mos barroco. A arquitetura oferecera 0 terreno mais favoravel a contro
versia. Os dois arquitetos mais audaciosos do Seicento, Borromini e
Guarini, expressaram suas ideias. 0 Opus Architectonicum que Fran
cesco Borromini (1559-1667) 63 ditou ao padre oratoriano Virgilio Spada
nao e, propriamente falando, um tratado, mas uma exposic;ao muito
minuciosa do projeto e realizac;ao da matriz dos Filippini (ou do Orato
rio) de Roma, edificada por ele. 0 texto insiste no carater funcional
da construc;ao e da tecnicidade empregada em sua construc;ao. Estetica
mente, Borromini concebe a imitac;ao da natureza reportando-se a medi
da do homem; justifica por ilusoes opticas varias de suas inovac;oes e
valoriza a significac;ao simbolica e metaffsica de suas invenc;oes. A obra
so foi publicada em 1735. 0 padre teatino Guarino Guarini (1624-1683),
que construiu, notadamente em Turim, muitos dos ediffcios mais caracte
risticos do espirito barroco, era apaixonado por matem<itica e escreveu
varias obras sobre 0 assunto. Devemos-Ihe tambem um tratado de arqui
tetura impropriamente chamado Architettura civile, pois e sobretudo re
produzido dos monumentos religiosos; so foi publicado em 1727, mas
desde 1668 as pranchas estavam gravadas. Guarini defende uma posic;ao
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totalmente inovadora, justificada pelo fato ?~ que nao ha raz~o pa~a
submeter-se as regras, ja que os arquitetos gotlcos reahzaram 0 ras tao
belas uanto as dos c1assicos. Ele inova ao conceber os monument~s
na peripectiva vertical, como os goticos, portanto levando em c~nta efel-

, ( os e nao mais geometral, como os c1assicos. Intra uz, para
~~sfe~~~ a 'liberdade de invenc;ao, 0 conceito da relatividade do gosto,
uma vez ue 0 ue agrada a certas naturezas desagra~a a.outras.

Todivia T~ofilO Gallaccini (1564-1641), ja no pnmeIfo quartel?o
, 10 XVII 'em seu Tratado dos erroS dos arquitetos 64; acu?"lulava cntl-

~:~uaos cont~mponlneosque ja nao seguiam as regras vltru~lanaJ.' o~ser
va oes que, na epoca em que foi escrita essa obra, devl~m mglr-~e
a biacomo della Porta, Carlo Maderno e ~lamlllIO Po?-z~o.Que nao
teria ele dito mais tarde de Bernini, Borroml.ilI ou ~uardlillC' . d I

Um pouco mais tarde (1664), Carlo Dati 6S, a?"l.lgo e asslano e
Pozzo 0 antiquario adepto apaixonado do c1asslclsmo e mecenas de
Poussi'n escrevera no mesmo sentido: "A grande ~ergonha do ~osso
tempo €que sem embargo de tantos ediffcios antl~os que expnmem
tao belas ideias e mostram uma aplicaC;ao tao perfelta das regras, p~r
culpa e capricho de uns poucos profissionais que q~~r~~ afastar-se 0

anti 0, a arquitetura camlllha de volta para ~ barbane. " "
gA condenaC;ao mais veemente das inovac;oes arqultetoillcas moder-

nas" sera formulada pelo frances Freart d~ ~hambray (1606-1??6), te6~
rico apaixonado pelo c1assicismo. A prlllclpIO estudou mateT~~~cae d;

ois partiu para uma viagem de varios anoS de estudos na ta la, on e
~em duvida encontrou poussin; regressou a Franc;a em 1636 e voltou

R em 1640 com seu irmao Paul Freart de Chantelou (1609-1694).
a oma, , . P . Em seu
Sua Idee de La perfection de La peinture e um hlllo a OUS~Ill. nova
Parallete de l'architecture antIque et moderne (165~), denunCla ~I?-a"
moda "tramontana, mais barbara e meno.s agradavel que 0 ~OtlCO . '_

Os princfpios do c1assicismo serao sohdamente estabelecldos na !ta
lia na segunda metade do seculo XVII, por Pietro Bellon em suas Vtdas

, . d 66 obra na qual ele se
dos pintores, escuLtores e arqUltetos mo ernos, " . f I
o oe ao barroco, que e "a corrupc;ao do nosSO tempo ..Elogla Ra a~ ,
Ji uel Angelo e Giulio Romano pOI terem r.econduzldo. as. artes as
ide1as "gregas e romanas". A cegueira de Bellon quanto a GlUho Rom_a
no sera partilhada por todos os exegetas ate nos~ epoca, que ~ele ver~o
'ustamente urn dos iniciadores do man~irismo. Dentre os PIll~O~~S e
~eu seculo, Guido Reni e poussin atlllglr~m para B~"on. uma Idela do
belo superior a natureza; critica CaravaggIO por ter copl,~do os co~pos
tais como eles aparecem ao olhar, sem nenhuma escolha e recon ece
nos Carracci 0 terem recolocado a pint~ra no born cammho, recondu:
zindo-a a natureza apos a maneira fantaslsta de seus pr~decessores.. F~Z
nos conhecer sua estetica nas Observar;6e~ sobre a pmtura de N~co as
P . A tese do pintor do Et in Arcadta ego repousa no Ut ptct~ra

ous.sm. prego d& modos correspondendo a diferentes expressoes
poesls e no em \'r.) ,
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cu)os nOme e~e toma de emprestimo as Ins/i/uir;6es harmonicas 67 de
GIU.seppe Zarllno (1558) que restituiu os modos da musica grega: 0
~6~ICO, grave e severo; 0 frfgio, que exprime as paix6es violentas; 0

IIdlo, que corresponde ao elegfaco; 0 hipolfdio. que se refere aos senti
~entos suaves e maviosos; 0 jonico, que expressa a alegria e convem
as cenas de dan<;:a e as bacanais.

o fato de a pintura realizar em formas e cores 0 que a poesia criava
em palavras, cadencias e ritmos e urn lei/mo/i!' da literatura de arte
desd~ Vasari; essa concep<;:ao repousa numa celebre locu<;:ao de Horacio:
V/ plc/U~a poes.ls. Em s~ma, ela se manifesta no espfrito como urn signa
~lvmo.. E uma Image.m mterna (disegno imemo), que toma corpo numa
flgura lmagrnada (dlsegno es/erno). Ao disegno inferno e consagrado
o pnmelro volume, ao disegno es/erno 0 segundo.

No final do seculo XVI e no come<;:o do XVII, duas obras tinham
condensado as especula<;:6es maneiristas sobre a arte.

. Foi depois de ficar cego, aos trinta e tres anos, que 0 pintor milanes
Glan Paolo Lomazzo (1538-1600) se entregou a poesia e aos escritos
sobre a arte. Expnmlu sua concep<;:ao da pintura em duas obras: 0 Trata
do d~ am d~ pin/ura, (l?84) 68 e a ldiia do /emplo da pin/ura (1590) 69.

~ pnmelra e malS teCOlca; na segunda, de carater esoterico, 0 autor
ve 0 mund.o da arte submetido a gravita<;:ao ao .redor do Sol (Vinci)
de sete satelites 9ue govern am 0 tempo: Miguel Angelo-Saturno, Gau
denzlO Ferran-Jupiter, Polidoro Caldara-Marte 70, Rafael-Venus Man
te~na-Mercurio, Tician~-a L.u,a. Estranha escolha, que nao esqu'ece os
~I1an:~es, sobre os _quais, alias, Sua obra nos da preciosas informa<;:6es
blOgraflcas. A ml sao da plntura e, claro, a imita<;:ao da natureza, mas
~r~~a-se da justa imita<;:ao, que deve conformar-se a ordem cosmica das
I~elas qu.e repousam no espfrito de Deus. 0 disegno e a propria substan
cia da prntura e contem em si a forma, a ~strutura e as propor<;:6es.
Lomazzo, como verdadelro manelflsta, consldera que a propor<;:ao mais
bel.a do corpo humano e .de. dez vezes o.comprimento da cabe<;:a e que
a linea serpen/tna/a constitul a forma mals harmoniosa.

. Panofsky afirmou que Lomazzo deu a reflexao sobre a arte uma
one~ta<;:aometaffsica neoplat6nica. Mais transcendente ainda, sem duvi
da, e.o pensamento. de Fe_derico Zuccari (1543-1609), pintor romano,
p:rnclp~da ~~ademlade,Sa.o Lucas de Roma, imbufdo de filosofia plat6
nlca, anstoteltca_ e escolastlca, 0 que Ihe permite uma particular quali
dade de exposl<;:ao e de estrutura. Nota-se certa similitude de seu tftulo
com 0 de um dos tratados de Lomazzo: A ideia dos pin/ores, escul/ores
e ~rqui/e/os (1607) 7~. Zucc,arinao ?istingue, como Vasari, entre disegno
e Idea. 0 dls:!5.no e a propna ~dela que Ja se continha no papel que
o papa Gr~~on~ Magno. e, malS tarde, Alcufno atribufam a imagem,
?e onde salfla a!conologla sagrada da Idade Media: pic/ura quasi scrip
,ura. 0 Ren~scl,~ento ~eto~a essa ideia, mas alargando-a. Por volta
de 16000 pnnclplO esta solidamente estabelecido. Antonio Possevino
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Ihe consagra urn opusculo Da poesia e da pin/U;a (15~3) 72 e G .B. ,~ozZi .73

em Definir;ao ou di!'isao da pin/ura (1607) ve na pmtura uma poesla
muda". Sandrart, no Norte, defendera essa no<;:ao que fora enunclada
sob a forma V/ pic/ura poesis por Horacio na .Epfs/~/a aos PI~anos, que
fora estendida por Lorenzo Valla da pintura a arqultetura e aescultura
e por Marsilio Ficino da poesia a filologia e a musica, para depo~sganhar,

com Rabelais, P. Belon e J. Werner, todas as ciencias naturalS e t,odas
as outras "boas disciplinas". Somente no fim do seculo .XVII e no seculo
XVIII e que Bellori na Italia, 0 padre Du.B?s e Dlderot na Fra~<;:.a

e Richardson na Inglaterra contestarao essa Idela-f~~<;:a que, .en: ~efIOl

tivo, Lessing bombardeara em seu Laokoon (1766) . A I?stltul<;:ao das
academias contribuira vigorosamente para englr 0 c1asslclsmo em dog
ma. A Accademia del Disegno, fundada em 1563 por Vasan em Floren<;:a;
ve antes elaborar-se os conceitos do maneirismo. A obra d~ Vasan_ e
seu porta-voz. Essa academia sera sempre apenas especulatlva, ~ nao
operativa, nao tendo dispensado ensmamento algum. 0 mesmo nao su
cedera com a Accademia di San Luca de Roma, lOaugur~da a 14 de
novembro de 1593 por urn servi<;:o solene em Santa M~rtma sobr~ 0

Forum. Seus instigadores foram 0 cardeal Borromeu eo plOtor Fed~nco
Zuccari. Ela organizara cursos praticos d.e desenhos feltos a partir ,do
modelo nu (so masculino), das obras antlgas e de aOimalS, ~nSI?a:a a
fazer modelo de cera ou de gesso, desenhos de perspectlva e arqUitetoOicos.
Mas promove tambern debates teoricos que as vezes o~upam toda uma
tarde e nos quais se discutem quest6es coI?o a compara<;:ao e~tre a pmtura
e a escultura, a defini<;:ao de disegno (0 slgno de Deus em nos), 0 decoro
(conveniencia), a composi~o, os movimentos do corpo h~ma~o.

Em 1602 Ludovico Carracci obtem do papado autonza<;:ao para que
a antiga corpora<;:ao dos pintores de ~ol.o~ha seja tr~nsformadaem aca
demia, a exemplo da de Roma. A mstltul<;:ao rec~bera 0 nome de. Acc~de
mia degli lncamina/i (que significa "o~ que e~tao no born camlOho 
empregava-se essa palavra para qualIflcar os Jovens bem-educados). ,

o Seicento vera na Italia os come<;:os do que na Fran<;:a se ~h.amara

mais tarde "erudi<;:ao", isto e, a arte dos conoscirori, que, reJeltando
qualquer princfpio de autori?a~e, va~ rec~locar em cau~~ 0 con~ecl

mento discutindo suas atnbUl<;:oes. FOI entao que teve IOICIO esse Jogo
em que os italianos de hoje haverao de comprazer-se sob 0 nome de
filologia. Quanto ao passado, nem sempre se buscara ~tribuir tal quadro
a tal mestre, mas por vezes a "escola" deste. Essa no<;:ao d,escuola apare
ce ja no seculo XV na No/fcia sobre os omamen/~{ma~n[f'cosda cldade
real de Padua (c. 1446) de Michele Savonarola', avo do domlOicano
revoltado. a proposito de alguns pintores emilianos e paduanos segul
dores de Giotto em Padua. Mas so entrara efetivamente em usa na
primeira metade do seculo XVII. . . . .

Enquanto se continua a acrescentar blOgr~flas a blograflas, retoman
do para os perfodos an.riores, de manelra mals ou menos deformada, as
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afirmac;:ees dos predecessores, sera que nessa abundante literatura apare
cern novos conceitos?

Em primeir? lugar, no que concerne ao vocabul<irio, ve-se na segun
da metade do seculo XVII a palavra "estilo" substituir 0 termo "ma
neira" para designar aquilo que e inerente a urn artista, a uma epoca
ou a uma forma de art~. Antes, essa palavra nao fora empregada senao
esporadlcamente (no seculo XV pelo arquiteto Filarete, no fim do seculo
XVI por Camilio Bologna). Em 1646, porem, 0 padre Agostino Mas
Car?l, na quart~ parte de sua obra Deltarte istoriata, emprega a palavra
esttl.o para deslgn.ar as. caracteristicas pessoais da linguagem de urn
es~ntor; nada rna IS fazla que retomar 0 que tinham feito os autores
la~l?os do seculo I, Horacio e Virgilio, por metonCmia do instrumento
utllrzado para escrever sobre as tabuinhas de madeira cobertas com uma
camada de cera.

. Na'S Osservazioni di Nicolo Pussino, publicadas em 1672 BeIIori
dlz que "0 estil? e uma maneira particular ou ainda 0 modo de pintar
e dese~h~~ n~scldo do genio particular d~ cada urn na aplicac;:ao e empre
go das Idelas . ~ota-se que essa expressao formal da personalidade per
manece sUbor~l?a~a a urn co.nceito abstrato. Essa expressao pessoal
parece secundana as pessoas Imbuidas de cIassicismo, ja que 0 padre
D~ Bos chegava a .contestar a utilidade da busca do estilo pr6prio do
artlsta para determtnar 0 falso e 0 verdadeiro! Porem urn novo sentido
da palavra estilo, de caniter formal e nao mais pessoal, vai se destacar.
Em seu Cours de peinture par principes (1708), Roger de Piles reserva
a ~alavra "maneira" para 0 que se refere ao que e pr6prio de cada
artlst.a e da ~.o termo '.'estilo" uma acepc;:ao estetica; distingue assim
o estllo herol~o, 0 estllo campestre, 0 estilo firme e 0 estilo polido.
Em suas Conslderafoes sobre a pintura 76, Mancini, 0 medico de Urba
no VIII, dizia: "Cada artista tern a propriedade comum de seu seculo
e tambem a propriedade individual." Era dar ao estilo uma acepc;:ao
temporal.

~.esse significado temporal logo se acrescentara urn significado to
pografl~o..O bolonhense Mgr Agucchi (Tratado da pintura) 77 distingue
na arte Itahana quatro escolas: romana, f1orentina, lombarda e veneziana.
Malvasia tambem ve quatro escolas: romana, lombarda, veneziana e bolo
n~esa, te~(do est~ u~~im~, :egundo ele, a prioridade. Mancini, que fala
arnda de manelras, dlstmgue as .. mesmas escolas que Mgr Agucchi;
acrescenta-Ihes a ultramontana, que reune, em oposic;:ao a Italia, todas
as escolas estrangeiras.

. . Francesco,ScaneIIi (Microcosmo da pintura, 1657) 78 divide a pintura
Italra.na err,t .tres escolas: toscana-romana, veneziana e lombarda (que
~ncIuI a emllrana) e, COmo Mancini, contenta-se com urn quarto de despe
JO, sob 0 nome de stran/era, para os alemaes, franceses, holandeses
e f1amengos! Esse sistema das escolas sera fixado definitivamente pelo
padre Lanzi no fim do seculo XVIII.
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A escola veneziana, mais ou menos colocada no segundo lugar por
Vasari, e exaltada por Mario Boschini (1613-1678); sobre esse terna redi
gill ele urn poema em dialeto veneziano: 0 mapa para navegar na pintura
(1660)79 e urn guia de Veneza: As riquezas mineiras da pinlllra veneZlQ
l7a (1684) 80 Em vez de adotar urn ponto de vista biogratico ou historico,
como seus contemporaneos, Boschini pratica uma maneira lirica e pole
mica de espfrito muito moderno; ja se comparou a Carta ao poema
dos Far6is de Baudelaire. Ao contrario de seus contemporaneos, ele
nao se embarac;:a com ideias e funda-se em criterios visuais; nao hesita
em criticar Rafael e tada a escola romana; 0 colorido veneziano, que
e pirrura di macchia, tern a espontaneidade do esboc;:o e exprime a vida
e 0 movimento. Boschini apreendeu 0 carater "pitoresco" da escola
veneziana, que ele opee a secura do florentino e do romano. Mostra
largueza de vistas ao avaliar Velasquez e Rubens.

Salvo por suas aplicac;:6es decorativas, a pintura da Idade Media
sempre utilizava, sob uma forma narrativa ou simb6lica, a figura huma
na. Quando, sob a ac;:ao do naturalismo nordico, a pintura se estender
cada vez mais arepresentac;:ao de todos os aspectos da natureza, conside
rados cada um em si mesmo e nao em relac;:ao ao homem, havera a
tendencia a cercar de uma considerac;:ao toda particular 0 artista que
pinta as ac;:6es humanas. Ja no Quattrocento, Alberti apregoava a espiri
tualidade do "pintor de historia", designac;:ao que sera retomada por
certos exegetas da epoca maneirista, como Giovanni Andrea Gilio em
seus Dialogos (1564) 81 ou Raffaello Borghini em 11 riposo (1584). Ime
diatamente depois vern 0 retrato, e numa carta a Leone Leonio Aretino
nao sustenta que nao se deveriam representar senao os homens celebres?
Teodoro Amerini, em Verdadeiros preceitos da pintura (1587) 82, distin
gue c1aramente a historia dos outros campos de conhecimento. Giulio
Mancini c1assificara hierarquicamente doze modos de ptntar segundo
um processo mental crescente. ° frances Felibien des Avaux,. numa
conferencia na Academia Real de Pintura e Escultura, transcnta em
seus Entretiens (1666-1668) 83, explica essa gradac;:ao, que a Academia
acabara por adotar. Partindo do tema mais comum e indo para 0 mais
elevado, vamos encontrar a natureza-morta (pintura de flores e frutos),
depois a paisagem, urn grau mais elevada, sobretudo se cO?1P~rtar fig~

ras, em seguida as representac;:ees de seres VIVOS, as dos ammalS, depols
as dos homens que comportam as ac;:ees comuns da pintura de genero
e, num grau mais elevado, 0 retrato e por fim a pintura hist6rica, acima
da qual Felibien situa num grau ainda mais alto a composic;:ao aleg6rica,
pois a fabula, diz ele, dissimula a maior das verdades. .

A paisagem se fez admitir. a princfpio, como quadro das flguras
(Mancini). De Piles distingue a paisagem heroica e a paisagem pastoral.°exemplo de Poussin dara seus tftulos de nobreza apaisagem heroica
ou bucolica, que tomara 0 nome de "paisagem hist6rica". Somente em
18160 pintar Valencie es, professor de perspectiva da Escola de Belas-..
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Artes de Paris desde 1812, obtera a institui~ao de um premio de paisagem
historica 84. Valenciennes deixou-nos um tratado da paisagem, cujos
princfpios Corot aplicani (Homero e os pastores, Salao de 1845, Museu
de Saint-La), considerando suas obras baseadas na natureza como sim
ples estudos amaneira de Valenciennes. Para barrar a ascensao da paisa
gem conforme a natureza, sob a influencia dos holandeses, 0 Instituto
tera, pois, encontrado 0 meio indireto que admitia a paisagem a digni
dade de pintura historica.

Apesar dessa hierarquia dos generos, a Academia Real do seculo
XVIII admitira largamente em seu seio todos os talentos.

No ocaso da epoca maneirista, sob a influencia do ConcJ1io de Tren
to, levar-se-ao em conta nas classifica~6es outros criterios de carater
espiritual 85 que darao 0 primeiro lugar ao pintor de cenas religiosas,
mas essa preferencia permanecera teorica e nao ultrapassara 0 come~o

do seculo XVII. Os pintores nao seguirao, quanto a arte sagrada, as
prescri~6es do cardeal Federico Borromeu em Da pintura sagrada 86,

que alias intervinha apos as licen~as que Caravaggio tomara ao pintar
cenas religiosas; em sua epoca a obra do cardeal estava atrasada e, em
toda a Italia, se varios pintores seguirao a tendencia indicada por Ludo
vico Carracci, a pintura religiosa permanecera tao livre quanto a pintura
profana.

Em 1698 aparece uma primeira historia universal da arte, redigida
por Pierre Monier, um pintor. 0 tftulo indica bem as ambi~6es da obra:
Histoire des arts qui ont rapport avec Ie dessin divisee en trois livres,
ml if est traiu! de son origine, de son progres, de sa chute et de son retablis
semenl. E a: primeira obra que traz 0 tftulo de historia das artes. Monier
introduziu em seu desenvolvimento formas artfsticas de grandes divis6es
que por muito tempo senio utilizadas: arte assfria, egfpcia, hebraica,
babilanica, grega, romana, a decadencia da arte romana, 0 gosto gatico,
a Idade Media e 0 Renascimento. Monier, que viajou pela Italia, sabe
apreciar certos monumentos da Idade Media. Na epoca moderna, os
Carracci impediram que a pintura declinasse totalmente em Roma, onde
ela ja dava mostras de decadencia.

Na virada dos anos 1700, na Fran~a, pode-se dizer que se pro
duz na opiniao geral uma certa reviravolta em consequencia da "Que
rela dos antigos e dos modernos", que se transforma, em arte, na querela
dos partidarios do desenho e dos partidarios da cor; essa velha contro
versia, que ja tinha side debatida na Italia, op6e os poussinistas e os
rubenistas.

Roger de Piles, que fizera uma viagem de estudos aItalia, publicara
varios ensaios sobre a pintura: Du dialogue sur Ie coloris (1673), 0 Abrege
de la vie des peintres (1699), L'idee du peintre parfait (1699) e 0 Cours
de peinture par principes (1708); coloca os venezianos acima de Rafael,
e Rubens acima de Ticiano; Poussin the parece demasiado devoto da
Antiguidade e pouco humano. Colecionador de pintura holandesa, apre-
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cia tambem Rembrandt. Mas na "Compara~ao dos pintores", que
ele inclui em seu Cours de peinture par principes, manifesta opini6es
algo f1utuantes. Teve a ideia extravagante de dar nota ~o~ grand~s pinto
res, cotando em 20 - cifra que ninguem atmge, pOlS e a do Ideal .
a composi~ao, 0 desenho, a cor, a expressao. As cota~6es sao mUlto
diferentes. Rubens (18) esta a frente na composl~ao, segUldo de perto
por Rafael e II Guercino (17), Giovanni Bellini, Perugino estao atras,
com 4. Miguel Angelo atinge apenas 4 e Poussin, apesar de tU90, 15.
Para 0 desenho Rafael recupera 0 primeiro lugar com 18, Miguel Angelo,
os Carracci, II Dominiquino e Poussin 0 seguem com 17, Rubens ati?ge
so 13, Giovanni Bellini e Rembrandt terminam com 6! Para a cor, GlOr
gione e Ticiano vem na frente, seguidos de Rubens, Re~brand!, Van
Dyck, Jacopo Bassano (17). Poussin obtem apenas 6, Miguel Angelo
4. E curioso ver que Rafael (18) e 0 primeiro para a expressao, segUldo
de Rubens e do Dominiquino (17). Le Brun, sem duvida por causa
de seu tra~o, recebe 16, Poussin tem um lugar honroso (0 quarto, com
15), Veronese nao passa de 3, enquanto a Jacopo Bassano, CaravagglO
e Palma, 0 Velho se atribui nota zero! 0 resultado desse pedantlsmo
escolastico e um pouco incoerente, ja que coloca Rafael e Rubens
ex aequo em primeiro lugar, com sessenta e cinco pontos, seguidos dos
Carracci, de Le Brun e do Dominiquino, em igualdade com cmquenta
e seis pontos. Poussin ocupa, apesar de. tudo, 0 terceiro posto ?O con
curso com cinquenta e tres pontos, Ticlano 0 qumto com clnguenta e
um Rembrandt 0 sexto com cinquenta. Giorgione, Miguel Angelo e
il P~rmigianinoficam em decimo terceiro lugar com trinta e sete pontos;

Dessa competi~ao nao ressalta uma orienta~ao bem def~mda, Ja
que Rafael e Rubens nao desempatam no pnmelro lugar. 0 mals Impor
tante e talvez 0 fata de se ter relegado ao terceiro lugar Poussin, 0
deus da Academia. Entretanto, essa "contabilidade" traduz muito bem
o sentimento geral da pintura na Fran~a apos 1700, se pensarmos que
Rubens tera certa influencia sobre Watteau, Largilliere e Fragonard,
que sao independentes, mas que a pintura de corte conti~uara fiel, 9u~is
quer que sejam 0 tom expressivo e os temas, ao formahsmo academlco
de Le Brun, que na classifica~ao de Roger de Piles ocupa 0 segundo
lugar, enquanto Poussin, que ve uma recrudescencia de sua influencla
por volta de 1750,· nem por isso deixa de calr para 0 tercelro lugar.
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EXPOSI<;AO SUMARIA SOBRE"
AS PF;SQUISAS DOS "A"NTIQUARIOS"
DO SECULO XVI AO SECULO XVIII

Na Fran<;:a, onde as cole<;:6es de curiosidades criadas pelos "antiquarios",
misturando mais ou menos as antiguidades com os especimes das ciencias
naturais, nao param de desenvolver-se desde 0 seculo XVI, observa-se
tambem urn empenho em ler esses livros de pedra que sao os marmores
portadores de inscri<;:6es; essa "pesquisa cientffica" vai ser empreendida
por urn organismo criado por Colbert com outra finalidade no seio da
Academia Francesa e que se ampliara a ponto de tornar-se aut6nomo:
a comissao, formada por quatro membros, chamada "pequena acade
mia" e institufda em 1663 para redigir as legendas compostas em honra
do rei que deviam acompanhar as medalhas, pinturas e tape<;:arias da
corte. Por ocasiao da morte de Colbert, em 1683, essa comissao, cujo
ntimero foi aumentado, se transforma na Academia das Inscri<;:6es e
Belas-Letras eve, segundo urn projeto que ja tinha sido concebido pelo
ministro, suas atribui<;:6es aumentadas ate Ihe ser confiada, em 1701,
a empresa de inventariar e publicar todos os monumentos romanos da
Fran<;:a, ficando os levantamentos a cargo do pintor Mignard. A partir
desse momento, e ao longo de todo 0 seculo XVIII, sociedades cientfficas
serao fundadas em toda a Fran<;:a para 0 estudo das antiguidades.

Ha urn produto da arte antiga que nunca deixou de ser apreciado,
mesmo na Idade Media, urn elemento que de certa forma permanecera
vivo porque tinha uma parte consideravel mesmo na joalheria da Alta
Idade Media: sao os camafeus e os entalhos. Essas gemas talhadas eram
tao procuradas na epoca que desde 0 seculo XIV se come<;:ou a falsifi
ca-Ias. Era em Veneza, dadas suas constantes rela<;:6es com a Antigui
dade, que se localizava entao 0 grande centro de comercio das antiqua
Ihas. Foi nessa epoca que os entalhos come<;:aram a ser colecionados
por si mesmos. 0 acervo dos Medicis encerrava urn verdadeiro tesouro
dessas gemas, das quais se publicaram diversas cole<;:6es. A obra mais
importante sobre 0 assunto foi, no seculo XVIII, 0 Traite des pierres
gravees de P. J. Mariette (1750), que em 1737 publicara, na qualidade
de editor, 0 Recued des pierres gravees antiques de Levesque de Gravelle.

No decorrer do seculo XVI, dando sequencia as Mirabilia urbis
Romae que tanto encantavam os peregrinos da Idade Media e que apre-
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sentavam tanto aRoma paga como· a crista sob uma luz legendaria,
come<;:~m.a apar.ecer ~umerosos ~uias da Cidade Eterna que dao cada
vez m~ls Importancla a ,R?ma antlga. 0 rna is antigo estudo consagrado
excluslva.mente a esta ultima e Roma Instaurata, escrito em 1446 por
FlavlO ~I,?nd?, publicado anonimamente em Roma em 1471 e depois
em Basllela, tn-fOfLO, em 1531. 0 relato de outro humanista f1orentino
Poggio Bracciolini, sobre as rufnas de Roma surgiu em Estrasburgo em'
suas obras completas (1513): Ruinarum urbis descriptio.

Ap6s a bula de Paulo II, que, em 1462, tentou preservar as rufnas
de Roma, os esfor<;:os dos papas para salvar aRoma antiga foram vaos.
o breve de 27 de abnl de 1515 de Leao X, conferindo a Rafael a autori
dade de p~efeito das ~ntiguidadesde Roma, podia fazer crer num refor<;:o
da prote<;:ao. ~a reahdade, tr~tava-se sobretudo de levantar a topografia
da Roma antlga, mas tam bern de recuperar os materiais necessarios
acons.tru~ao de,Sao ~edro; exce<;:ao feita, todavia, as inscric;:6es conside
r~?as 1n~lspensa.velsa hlstona da romanldade. Qualquer escavac;:ao num
SltlO a.ntlgo devla ser comunIcada dentro de tres dias ao prefeito das
antl~uldad~s, e .e',!l1517 0 humanista Jacopo recebia 0 piivilegio de
pubhcar as mscn<;:oes num prazo de sete anos; a primeira coletanea apa
receu em 1521. Urn dos resultados dessa missao confiada a Rafael seria
urn lange memo~i~1 em que 0 urbinate invectiva "os godos, os vandalos
e todos os outros Inlmlgos do nome latino" que se encarnic;:aram em destruir
Roma. A palavra tedesco e empregada pela primeira vez como sin6nima
de.arquitetura g6tica. Infelizmente, varias dificuldades tornam diffcil atri
bUIf a .Rafael.o celebre memorial. Por certo 0 papa quis se servir da imensa
celebndade hgada ao seu ~ome,. pois. nada preparava 0 pintor para seme
Ihante trabalho, ele que nao sabia latim e sem duvida devia ser secundado
por humanistas como Fabio Calvo e Andrea Fulvio 87.

A primeira topografia de Roma a merecer esse nome foi a de Barto
lomeo Marlia~i, Antiquitatae urbis topographia (1539).

Des~e o.flm do s~culo XV,.inumeras eram as colet<lneas de antigui
dades, ~nmelro na !taha, depols em toda a Europa, pois havia grande
emulac;:ao para pubhcar, se~pre sob uma forma analftica, isto e, descri
tl~a,. monument~s d~ .arqulte~ura ou de estatuaria, mas a epigrafia, a
ghptlca e a numlsmatlca suscltam tambem 0 interesse dos antiquarios
e cunosos.

No entanto, sera necessaria a benc;:ao da congregac;:ao de Sao Mauro,
a quem deven:t0s .os fun~amentos da escola hist6rica francesa, para se
encon~r.ar a pnmelra reahzac;:ao de carater genuinamente cientffico. Nes
Se esplflto, porn Bernard de Montfaucon (1655-1741) publica em latim
e em frances, em 1719, L'Antiquite expfiquee et representee en figures
(dez volur:nes), a qual se se~uiu, em 1724, urn suplemento que com
preende CinCO grossos In-folLo. Em 1729 0 padre estendia suas investi
gac;:6es a Ida~~ Media e~, s~us !v!0numens de fa monarchie fran~aise
- a palavra monumens e aqul tomada no sentido etimol6gico do
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latim monumentum, que significa tudo 0 que evoca uma lembranc;:a.
As gravuras dessas coletaneas foram exploradas ?~rante mals de urn
seculo; os alunos de David e Guerin e 0 p!,6pno Gencault foram buscar
af os modelos da Antiguidade, que recoplaram. .

A mais not6ria tentativa que se fez no sentido de apreender,a ,Antl
guidade em seu conjunto de ma.neir~ real mente global r~monta ~ ~P?~a

do maneirismo: e a de PIffO Ligono (1510-1583), arqUiteto ongman?
de Napoles, cuja obra operativa e bastante rara e diffcil de en tender xx.
Em Napoles ele foi antiquario de Afonso II antes de estabelecer-se,
por volta de 1542, em Roma, de onde saiu em 1568, decep.clOna~o em
suas ambic;:6es, para dirigir-se a Ferrara. FOI urn dos pnmelros a msur
gir-se contra a destruic;:ao que se fazia dos monumentos descobe_rtos,
logo explorados como pedreira ou como fonte ?e pec;:~s de colec;:a?, e
a sugerir conserva-Ios no local. Em 1553 Ligono pubhcava seu Libra
delli antichita, que era uma descric;:ao topognHica de Roma e contmha
diversas plantas dessa cidade em 1552, 1553 e 1561. Contudo ele prepa
rava uma obra consideravel cujas gravuras e textos manuscntos se en~on

tram hoje esparsos entre a Biblioteca Nacional de Pans, a Bodlelana
de Oxford, a Biblioteca de Napoles e os Arqulvos de Estado de Tunm.
Compreende trinta volumes; os dezoito primeiros co~t~m a seg~nda

recensao (alfabetica) de sua obra, verdadelra enclc~opedla da AntiguI
dade; os volumes 19 a 26 compreendem uma reduc;:ao dos de~olto vol~

mes por temas; nos volumes 27 a 30 encontra-s~ ~ma geografl~ da Antl
guidade, estudos sobre os terremotos, ~ma hlsto:la da arte ant~ga e dese
nhos de invenc;:ao. Esse amontoado de mformac;:ao, d.esencoraJador ~ara

os pesquisadores, foi pouco explorado. ~as o. e~udlto, ?U 0 comlte de
eruditos, que pretenda publicar esse conJunto medlto n~o deve esperar
encontrar aqui uma obra cientffica, amaneira dos erudltos postenores.
Sonhador da Antiguidade, Pirro Ligorio a ve com a mentahdade de
urn maneirista; esse antiquario, embora polemico co~ seus con~rad~s,

nao mostra nenhum escrupulo em submeter os fatos a sua Imagmac;:ao
exuberante, que se manifesta na fantasia de seus d~s.enh?s, nas trucagens
das inscric;:6es publicadas, senao mesmo nas falslflcac;:oes destmadas a

. 89sustentar suas teonas .
Em 1637 0 bibliotecario do conde de Arundel na Inglaterra, Fran

ciscus Junius,' em seu De pictura veterum, sem citar uma s6 obra,. em
preende uma enorme compilac;:ao da literatura ant~ga sobr~ os a~tlstas.

Depois de sua morte publicou-se urn Catafogus artificum, dlclOnano de
artistas antigos por ordem alfabetica; Rubens levou uma seman a para

le-Io. ,. d
Em Roma, entretanto, vamos encontrar outra matena e arqueo-

logia antiga, as antiguidades cristas, quando s~ descobnram as ~atacum
bas, que recomec;:aram a ser frequentadas partlcularmente no seculo XV,
sob a instigac;:ao da efemera Accademl~ Romana de Pomponio L,eto,
fundada por iniciativa do papa humanlsta Paulo II. A ardente fe de
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iao .Filipe ?~ Neri (1515-1595) impelia-o a pesquisa das disciplinas da
greJa pnmltlva. ~ descoberta do cemiterio de Santa Priscila em 1578
~us~~ou ;.tmu1ar;ao dos mvestigadores. Saldo diretamente do cenaculo

e a.? I Ipe, AntonIo Bosio (1575-1629) explorou com a aixonada
atenr;~?, as Catacumbas, das quais descobriu urn grande nu~ero' uma
vez, a las, eJe quase veio a perecer em suas buscas; essas investi 'a oes
resultaram na obra publtcada ap6s sua morte e que constitui 0 verd~d~iro
fundamento da arqueologl3 paleocrista, Roma souerranea (1634) q e
vmte anos depoJs Paolo A' . , u

. . nngul completou com aRoma SOlerranea
novLSflma, onde se estudam as d~scobertas realizadas desde Bosio. 0
Impu so da arqueologla paleocnsta nao mais se detera.

o f1orentmo GIOvanni Bottari (1689-1775) ded' bd f· lCou-se ao tra alho
ere azer ~ que Ant?nIo Bosio realizara no seculo precedente. Roma

~oterran~a e um~ especle de mventario das Catacumbas. 0 lange titulo
es~a 0 ra nos I~forma de seu programa, que consiste em levantar os

CUbl.C~lt, os oratonos,_ as Imagens, os hier6glifos (pelo estudo de seu
~~~lfICado)'.~~lD~cnr;oese os epita~ios e outras coisas notaveis, capazes
se p~~puo_:a I elSa 0

1
que eraa IgreJa primitiva. 0 objetivo que Bottari

em cu tura e pllfore sagre est tt d . . . . .
(1737-1753) J '. ra e a I clmllen dl Roma
M u trapassa a simples mterpretar;ao iconol6gica de Bosio

Ostra 0 progresso reahzado a partir da interpretar;ao da obra d .
entre os seculos XVII e XVIII. Nao se trata a en as se und e arte
ver nessas antigas pinturas urn grande tesouro. p , g 0 ele, de

9
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o seculo XVIII ve ampliar-se consideravelmente na Italia 0 debate sobre
a hist6ria da arte. De urn modo geral, assiste-se a uma rear;ao genera
lizada contra Vasari, em quem se reprova 0 campanilismo (bairrismo)
eo metodo biografico e cuja autoridade e contestada. Discutem-se suas
atribui<;oes, que se tenta retificar, por vezes numa grande confusao. E,
nao obstante, ele e reeditado. No seculo XVII publicou-se uma terceira
edi<;ao, organizada por Carlo Manolessi, em Bolonha (1647). 0 seculo
XVIII assistiu a nao menos de tres: a quarta, pelo histori6grafo Monsig
nore Bottari, publicada em Roma em 1759-1760, a quinta publicada
sob os cuidados de urn connaisseur (cavaliere de Giudici) e de dois pinto
res florentinos entre 1767 e 1772, e por fim a sexta, a mais interessante,
pelo historiador sienense Della Valle, em 1799 90 Este, embora conteste
muitas de suas atribui<;oes, defende a autoridade do patriarca da hist6ria
da arte: "Conquanto alguns encontrem em Vasari motivos de riso",
diz ele, "trata-se de urn grande homem, e continuara a se-lo sem embargo
dos erros que cometeu na cronologia e na hist6ria desde 0 seu prefacio.
Vasari foi 0 primeiro, e coube a ele iluminar 0 caminho para todos
os demais. Nao teve medo de lanr;ar-se numa vasta empresa, e nao sur
preende que tenha omitido muita coisa." Segundo Della Valle, seus
contestatarios nao esclareceram os problemas: "Baldinucci, Bottari e
os outros que escreveram sobre Vasari nao fizeram mais que embrulhar
as coisas. "

No entanto, Guglielmo Della Valle (1742-1800), que Lanzi consi
dera como 0 erudito mais eminente do seculo, nao deixara de ressaltar
suas lacunas, em particular sobre a escoIa sienense e notadamente sobre
a do Trecento, que ele reabilita em suas Lettere senese sopra Ie Belle
AT-Ii (3 vols., 1782-1786). Logrou descobrir nao s6 a escola sienense
da Idade Media como tam bern a escola pisana, para a quallhe chamou
a atenr;ao urn erudito local, Da Mossana, que publicara uma moncgrafia
da cidade do Arno: Pisa illustrata (1787-1790). Annibale Mariotti 91 e
Baldassare Orsini n fazem 0 mesmo para Perugia, e Malvasia para Bolo
nha 9'. 0 desenvolvimento da erudi<;ao local contribui para a reavaliar;ao
dos monumentos e artistas da Idade Media. Assim, em Verona, 0 erudito
colecionador Scipione Maffei, em ~JUa Verona illustrata, descreve bern
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favoravelmente a cidade medieval e, para aumentar 0 interesse de seus
monumentos, d~ born grado os antedata. Em Padua, e Mantegna, que
d~sde Vasan calra em completo esquecimento, que se ve celebrado por
dlversos erudltos locals, com a reproduc,;ao de suas gravuras. Em Veneza,
Girolamo Zanetti entuslasma-se pelos mosaicos de Sao Marcos ~4.

No desejo de valorizar sua "patria", alguns historiadores nao hesi
tam em r~correra verdadeiras falsificac,;6es. Bernardo De Dominici, pin
tor de Napoles, aquele que Julius von Schlosser chamou de "Tartarin
da Ilterat~ra de art~", tendo empreendido escrever as Vile '15 dos artistas
de sua p~tna e nao os encontrando em numero suficiente, inventou
uma porc,;ao deles que - para parafrasear seu ambicioso tftulo - jamais
devenam ver a luz do dial

Pouco a ~ouco, portanto, a Italia vai "recuperar" sua Idade Media,
essa Idade Media amaldlc,;oada por Vasari, bem antes dos outros pafses
da Europa, co,m excec,;ao da Inglaterra. Coisa aparentemente paradoxal:
o gosto ne~c1asslCocontnbUi para ISSO, opondo-se as manifestac,;6es bar
rocas do seculo_antenor,e essa avaliac,;ao vai ate 0 "grego" , ou seja,
o blzantlno, tao lnvectlvado pelo autor das Vite. Marco Lastri
(1731-1811), autor de L'Etruria pittrice (1766), obra notavel, ornada
de gran des e formosas gravuras com comentarios em frances e em italia
no, chega a gabar os meritos de urn paineI bizantino usando como con
traste uma. obra de Pietro da Cortona ou de alguns outros modernos:
acha-o mals pr6xlmo da verdade.

A maioria dos escritos te6ricos e hist6ricos do Settecento trata da
escultura e da p!ntura. 0 mais notorio esforc,;o reatizado para 0 estudo
da arqUitetura e 0 de Francesco Milizia (1725-1798), apuliano que se
estabelece em Roma em 1761. Sua obra abundante se divide em duas
partes: uma te6rica, outra historica. As obras teoricas % apareceram
depois das outras e por vezes lhes revisavam os julgamentos. Milizia
apresenta-se como 0 doutrinario intransigente de um neoclassicismo tira
do de VItruvlO; seus criterios de julgamenta repousam na trfade vitru
viana: Flrmttas, Uttlttas, Venustas. Seu primeiro escrito te6rico Vile degli
architet~i pitA. celebri, foi publicado em Roma em 1768 e trad~zido para
o frances em 1.171. Em 1781 ele 0 reedita sob uma forma desenvolvida:
Memone deglt architetti amichi e moderni; essa obra compreende tres
partes; uma trata dos arquitetos antigos de 450 a.c. ate 0 seculo IV'
a segunda estuda os mestres que operaram entre 0 seculo IV e 0 XV:
a terceira e ?edicada. aos arquitetos do Renascimento ate a epoca d~
autor. Os JUIZOS emltldos por MIIlZla nesses dois livros podem ser com
ple.tados ~or sua descric,;ao dos monumentos de Roma: Roma delle belle
art! del d~segno, Bassano, 1787, na qual por vezes ele agrava suas pro
p~s~as cntlcas antenores. A passagem mais notavel dessa obra e sem
duvlda ? eloglO ,que ele faz da Cloaca Maxima, grande esgoto coletivo
c?nstruldo n.o seculo VI a.c. e cUJa Venustas so pode resultar de uma
Slntese da F!rmaas e da Utilitas!
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Finalmente, em 1787, num Dizionario delle belle arti del di:eg~o,
concebido a maneira enciclopedica, ele resume toda a sua expe:lencl

a
.

No fundo, a concepc,;ao de hist6ria de Milizia nao e tao dlfe~e~te
daquela de Vasari, ja que consiste em emitir sobre 0 passado un; JUlZO
baseado numa estetica elaborada nO tempo presente. O. q~e e novO
e a analise formal precisa que ele da das obras: Na revisao que faz
das grandes celebridades da arquitetura, pode-se dlzer que quase nenhu
ma encontra grac,;a diante dele. Para todos os artlstas estu~ados, esse
juiz severo distinguira a pars costruens e a pars des~ruens.• Nao ousando
derrubar de seu pedestal a estatua colossal de Miguel Angelo, e1~ se
entrega a rodeios a seu respeito, estendendo-se rna IS ,que 0 necessano
sobre as anedotas e os acontecimentos de sua Vida, a manelra ~e urn
Vasari. Quanta a Borromini, nao admir~ que este Ihe ~arec,;.a 0 cum~lo
do mau gosto em arquitetura. Din! ele: "As extravaganclas e mcorrec,;oes
de Miguel Angelo, das quais a arquitetura do seculo XVI esteve lnfectada
em Roma, vieram acrescentar-se no seculo segulOte a~ lo.ucuras d~ Bor
romini." E mais adiante: "Nao levou ele a extravagancla ao mals alt?
grau do delfrio')" Naturalmente, ide.ntico jufzo e emltldo sob.re GuarInI,
que alias ele conhece apenas a partir das pranchas da Ar~hLlettura CIVI
le '17, porque esse historiador e homem de gablOete e nao parece ter
sentido a necessidade de viajar para ver os monumentos, 0 que Ih~ ~er
mite trac,;ar a biografia de Jacques-Franc,;ois Blondel mals como teonco,
autor do Cours d'architeClure 98, que como construtor.

Vanvitelli, a quem Milizia louva sobretudo pelo'pa~aciode Caserte,
encontra grac,;a aos seus olhos porque ob~erva os pnnClplos do neoc\a,~
sicismo. Seu preferido e Palladio, "0 malOr arqUiteto desde Au.gusto .'
e a posteridade lhe ratificou 0 julg.amento. Nao que ele negllgencle corn
gir suas incorrec,;6es e seuS defeltos, mas ~stes se devef11:, dlZ ,~Ie, ao
fato "de que nao soube ultrapassar os defeltos da AnugUidade . Mos
tra-se muito severo para com Maderno, que malbaratou 0 plano central
de Sao Pedro sem dar a impressao de sua grandeza. "Quem entra pela
primeira vez em Sao Pedro", diz ele, "tern a se~sac,;ao de entr~; numa
igreja comum, pois ela parece menor do q~e e na reahdade. COlsa
curiosa, esta era tambem a impressao do presldente Ch~rles de Bross~s,
cujas narrativas de viagem constituem um relato preclOso ~as reac,;oes
de urn frances diante da arte barroca romana. Alem do mal~, com sua
fachada, Maderno mascarou 0 tambor da cupula .de Miguel Angelo.

De Filipo Juvarra sua visao e justa, quando dlz que,e.le tenta operar
uma sfntese entre a cultura c1assica e 0 gosto ImaglOano do barrocO,
o que dira bern mais tarde 0 alemao Brinck~ann. . . , .

Reprova tambem e~ Bernini 0 ter rompl~o a harmOOla do edlflclo
de Bramante e Miguel Angelo com 0 baldaqUino. . .

No conjunto do panorama artfstico, Milizia nao ve malS que dOls
estilos originais: 0 grego ~ 0 g6tico. E. aq~i ele tem"ple,n~ raz

a
?, uma

vez que na civilizac,;ao oCldental 0 estllo moderno so e onglO
al

no
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segundo grau, tomando emprestado do antigo seu vocabulario e suas
concep<;6es gerais.

Ao lado da obra crftica de Milizia. a Hist6ria da arquitetura YY. e
verdade que bern anterior, redigida por Johann Bernhard Fischer von
Erlach (1656-1723) faz figura de romance. A ambi<;ao do ilustre arquiteto
austrfaco nada mais e que reconstituir a hist6ria mundial da arquitetura
desde 0 templo de Salomao. os monumentos do Egito, da Grecia. da
Sfria e de Roma, sem esquecer as obras arabes. persas. chinesas e japone
sas, para terminar com suas pr6prias. 0 que ele nos prop6e sao reconsti
tui<;6es conjeturais. por vezes sem ter sequer utilizado certos levanta
mentos originais publicados em seu tempo, como os da Viagem aGrecia
de Spon e Wehler (1678). Nao nos admiremos, pois, se a Casa Dourada
de Nero parece ter sido construfda por Bernini! Essa obra em varios
volumes, mais apropriada para deleitar a imagina<;ao que para servir
ao conhecimento, nem por isso deixou de ter urn certo sucesso. visto
que foi reeditada.

o ponto de vista de Milizia, que consistia em apreciar a arquitetura
do passado em rela<;ao aestetica de seu tempo, ia a contrapelo da tenden
cia, que se manifestava na segunda parte do secuJo XVIII. a considerar
a obra de arte em si mesma e a julga-Ia de acordo com a estetica da
epoca em que foi produzida.

Scipione Maffei, em Verona illustrata, diz textualmente a prop6sito
de urn quadro de Lorenzo Veneziano: "Essa obra, para os pintores que
a examinarem com as ideias de hoje, parecera muito fraca em seu desfg
nio e em sua concep<;ao de conjunto e mal-acajJada em certas partes.
Mas quem a olhar com a ideia do momenta em que foi produzida s6
achara 0 que admirar." Segue-se a descri<;ao entusiasta dessa Madona
com 0 menino.

Todas essas aprecia<;6es repousavam numa nega<;ao do sistema evo
lutivo, fundado por Vasari a partir dos conceitos de progresso e deca
dencia, tendo cada civiliza<;ao criado as formas pr6prias ao seu espfrito,
e so isso conta.

Alem disso, os comentadores tiran3:o seus julgamentos da analise
visual das obras. Ver e aprender aver, tal e a missao que eles se prop6em.
Milizia nao redigira urn manual com essa finalidade. L'arte di vedere
neUe Belle Art{l

o que prima e, pois. a obra, e nao 0 seu autor; e para 0 proprio
Milizia, embora em sua Hist6ria dos arquitetos mais celebres ele adote
o velho metodo biografico, que serve de introdu<;ao a analise de suas
obras, Todos os autores que no final do seculo XVIII tentarao criar
grandes sfnteses advertirao 0 leitor sobre esse posicionamento. Luigi
Lanzi escreve: "Nao me importa estudar 0 homem, mas 0 pintor." Marco
Lastri declara querer escrever "a hist6ria da pintura. e nao ados pintores",
e Seroux d'Agincourt se dira "menos preocupado com a historia de
cada artist a que com a da arte".
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., - 'tam facilmente as 0Pl-
No seculo XVIII, osconna!ssetrs Ja ~~~ :~~~IOS e as submetem a

ni6es adquiridas, tran,smltl~se~~mo~~omais notavel'desse trabalho de
severo julgamento CfitiCO. M ' P (1694-1774). Descendente de uma
erudi<;ao e 0 de Pierre-Jean anette bara vendendo a matriz "as colu
familia de mercadores de estampas. aca erdadeiro oficio de perito que

, I" se consagrar ao v dnas de Hercu es para . 'I rmente na ltalia e em Viena, on e
praticara na Euro~a mtelra; partlc~ a enio de Saboia, e ate mesmo ~m
c\assifica as cole<;oes do pnnclpe d~gBibliotecado Rei, Mariette proJe
Paris. onde repertona as estampas t mando como ponto de partida
tara urn vasto trabalho de cO~~~~~n~i (1660-1721), 0 Abecedario pit
uma obra de Pellegnno Anton" esse trabalho restam as notas mar
toriCO, cujos erros deSeJav~cOJnglf. 0 conjunto consideravel de estudos
ginais do exemplar de Or anb:i~t~~Nacional, que os adquiriu em 1827.
e catalogos manuscnto~ na BI

A
t I de MontaigJon publicaram sob 0

Philippe de Chenn:vlere e na 0 ;esse conjunto para a Sociedade de
tft~l~ de AbecedarlO sels volu~~~8 coletanea factfcia e arbitraria, Re
Histona da Arte Francesa em _ w"ldenstein publicou in extenso, em
centemente (1969). a Funda<;fao

,I colas da ltalia (sob a egide das
" d anto se re ere as es .fac-slmlle, tu 0 qu) f ndo era a unica manelra de proce-

Editions des Beaux-Arts. 0 que no u

der, ja que se trata de ~~~as~,n;~~vade uma informa<;ao muito exten-
Mariette, nesse tra, a 0, a cterizar as obras de que fala e, embora

sa, de uma ma,nelra ~?tavel der~~r: Rubens e Bernini, incorre por vezes
se mostre ecletlco, Ja que ap , "s neoclassicos de seu tempo.
em injusti<;as decorr~ntes d~s pn~~l~~~ (1730-1814) e Luigi Lanzi repre-

Jean-Baptiste Seroux d Agm d" da sfntese no ocaso do
sentam 0 maior esfor<;o realizado no oml~lr~cido mais tarde. d' Agin
seculo XVIII. Conquanto sua obr~ tra~:tPporque a data de publica<;ao
court deve ser menclonado antes e ari~s e sua concep<;ao de conjun
decorre dos aconteClmentos revoluAcl~n entura" de Seroux d'Agincourt

, . a de LanZI av
to e mms arcalca que ' famnia de magistrados, ele se torna
e exemplar. Pertencente ~ uma0 ois de acumular uma fortuna nessa
arrematante de :mpos;os reglOS. Ie ero de obras de arte e de curiosidade~,
lucrativa proflssao , reune uma

l
co d-stas os grandes aficionados, os antl

freqiienta os artlstas. os enclc ope Id d'· -se ao estudo da arte medle-
" M . tt Caylus e resolve e Icar .,.-quanos ane e, , 'd d arte -0 primelro ve a mven<;ao

d t - randes peno os a -' ,val, porque o~ res g _. se undo desde sua decadenc13 ate sua
da arte ate sua decadenc13, 0 g a"o ate' os nossos dias - 0

- . desde sua renova<; .
renova<;a? e 0 terceno 'd Em busca da Idade Media, Seroux d',Agm-
segundo e 0 me~os conheci o. , aterra aFlandres, aHolanda, a Ale
court realiza m.ultJplas vlag:~s ,~, Ing~artind~ de Paris no fim de 1778, e~
manha e depols se dmge a ta 13., a Veneza, Ravena, Floren<;a, Peru
1779 ele visita Tunm, Bolonha, Man

8
t
O
u

O
' . t em 1781 Napoles, Salerno

, S· Roma em 17 [VIe o. . d'g13, Cortona, lena, ' 'b'do com solicitude pelos eru I-
e 0 Monte Cassino. Em toda parte e rece 1
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tos locais. E tabelece residencia em Roma e antes da v _
cesaseuhvroestapronto·trazotl'tul H' . dIRe oluc;aoFran-
d . , 0 IsrOlre e 'arr a IepUls sa decadence aLl fV'" ., -I' " pres monumenrs
siecle. Remete 0 . Slec e ]LlSqLl a son renou\'ellemenr all XV/'"

. manuscnto a Pans, mas entao ex lode' R -
que mterrompe a Impressao de s bE' P, a evoluc;ao,
1811 e 1820; 0 autor faleceu ness~~~i~~~m~~ I~'~. sera publicada entre

Em seu Dlscurso preliminar S' d"
fonte de tantas conJ'etura I'd ,'. ' e:ouX

d
Agmcourt decl,ua que "a

, elas arnsca as e er 0
nas obras dos eruditos dos ant' ,. r S que se encontram. ,Iquanos e de tantos
tlram tratar das artes desde os Seus ri ,. ?utros que se permi-
escnto e discorrido sem ter sob os IhP nClplOS advem do fato de terem

h 0 os os monumentos [ J" "Cha ora de mudar essa marcha" diz el " .... egou
a epoca de uma produc;ao de a;te elae~ru~m_vez de procurar contestar
sera neceSSc-irio, ao contrario, exp'ica~lhe 0 t I,c;ao /q L~e Ihe ex plIca 0 tema,
e segundo os princfpios da arte par ,JITIa pe 0 estllo dos ITIonumentos
metodo, tirado da ssencia da ~oisaa so epol~ chamar em apoio desse
tancias e da Ifnguas." Esses escru ~I~se~udlc;ao dos fatos, das circuns
d'Agincourt, a quem nao se pode eFensura xplIcam as vlagens de Seroux
tall, 0 ter tido correspondentes em toda a J~ ,~omo 0 faz Giovanni Previ
nhos e estampas. Vasari nao raro contentav

a
la, que Ihe e~vlavam dese-

Formado na escola de Caylus eM' a-se
S
~om relatonos escritos.

b · anette, eroux d'A .
ora tenha sldo um grande admirado d W· gl_ncourt, em-
.. d ' r e Inckelmann nao t '

genIo a Sintese que fora 0 apana'g'o d 'b' I _ ' era esseI 0 sa 10 a emao M' . .
a conceber uma verdadeira enciclo edia d ' . ~s e 0 pnmelro
rante muito tempo foram cons'd Pd os penodos artlstlCOS que du-

a "perfeic;ao" aferente OU antes
l
r:~~c~~t~~~aon~~:~~~ p~~arac;a,o para

so, a novldade de Sua obra e a de te' 0 1. Alem dls
da. Isso Ihe assegurara uma grande ~ij~~;~do uma larg.a i/ustrac;ao grava
ate urn perfodo avanc;ado do seculo XIX que IInpora seus Julgamentos
trabalharam para ele, inclusive Canova e DeEm toda a ~uropa artlstas
sua carreira, ja que foi d'Aginco t sprez (este ultimo Ihe deve
enviando-Ihe seus desenhos Osu~e~~~~0 apresentou ao reI da Suecia),
vados na Biblioteca do Var"icano sao os ongmals atualmente COnser
para 0 estudo de monumentos dest .dllUItO

preclOsoS em nossos dias
c;6es radicais em consequencl'a de rerut

l
os o~ que sofreram transforma-

s aurac;oes .
. .Q.uando empreendeu sua Sioria pirrorica dell'fralia '.

onglnano de Marcas, Luigi Lanzi (1732-1810) s .,0 padre .I eSulta
mo dlsse, realizar no domfnio daque/a ue d de~ropos, Como ele mes
como a mais nobre das artes 0 ue outr

q
es.e ~san ~ra conslderada

teca d'Este, Girolamo Tiraboichi (l7301~!1;:)JerUlta,dlretor da Biblio
Itallana 101: uma vasta sfntese dessa t d' -'. Izera para a lIteratura
que a pintura conheceu a partir d~x r.ao~ mana exuberancia criadora
cidades-Estados e principados sempre ~~cu 0 X~Vd e que nesse pafs de
e segundo metodos que mal's 0 ra estu a a fragmentanamente

. ,u menos mdlretos '.
narratIvas biograticas que uma h'st" d ' constItulam antes

I ona a arte propnamente dita. Se

A ERUDI<;Ao NO SECULO XVIII 69

nao tivesse se afastado tanto do espfrito te6rico, poderfamos dizer que
o padre Lanzi foi 0 Winckelmann da pintura italiana. A principio nada
o preparava para escrever esta que e considerada hoje, com razao, uma
das obras-primas da lfngua italiana no domfnio da hist6ria da arte. Lanzi
foi inicialmente urn estudioso da Antiguidade, em especial urn etrusc6
logo, e continuou a se-Io ate 0 fim da vida, pois que, apesar dos anos
de pesquisas de sua Storia pittorica dell'ltalia, ate a morte nao cessou
de dissertar sobre literatura, arqueologia e poesia antiga. Era tambem
urn sacerdote piedoso, e nao um desses padres ceticos do tempo do
Iluminismo: testemunhos disso sao seus numerosos escritos de devoC;ao;
sua primeira obra (1762) nao tinha side II trasporto dell'Arca, uma aC;ao
em ITIusica para a Assunc;ao da Virgem?

Por muito tempo ele se manteve afastado das agitaC;6es que acompa
nharam a supressao da Companhia de Jesus na Toscana e, de volta
ao estado de simples padre, conseguiu preservar sua tranqiiilidade, des
frutando particularmente da atmosfera em que trabalhava na Venecia.
Portanto, se sua fe 0 afasta dos fil6sofos do Iluminismo, pode-se dizer
que ele nao esta desprovido de algumas qualidades dos enciclopedistas,
como a aptidao para considerar uma questao de maneira clara e objetiva
e a elegancia do estilo.

A lista que de suas obras publica seu ultimo comentador, Martino
Capucci, na versao eruditamente comentada que este nos ofereceu da
Sioria, e que bem se pode chamar de definitiva (1974), e impressionante,
e essa massa de trabalhos nos assombra quando se sabe que ele tinha
uma saude precaria.

Foi de certa forma uma decisao administrativa que fez de Lanzi
o grande historiador da pintura italiana. Conservador do Museu dos
Offcios de Florenc;a, recebeu ele de seu diretor, Giuseppe Pelli Benci
venni, a ordem de organizar a galeria e redigiu uma descric;ao dela que
apareceu pela primeira vez em 1782, num jornal de Pisa, 0 Giornale
de' lerrerari 102, antes de ser reeditada logo depois em tiragem a parte
sob 0 nome de Reale Galleria di Firenza acresciulta e riordinata per co
mando di S.A.R. l'Arciduca Granduca di Toscana.

Nao sera esta a ultima vez na hist6ria ou na hist6ria da arte que
urn funcionario se revelani mais apto que urn livre pesquisador para
realizar uma obra sabiamente ordenada, pois a ac;ao do funcionario acar
reta urn certo espfrito de disciplina e 0 senso da coordenac;ao da docu
mentac;ao. Ademais, sua formac;ao de arque6logo devia ser-lhe particu
larmente oportuna para a nova orientac;ao que ele queria dar ahist6ria
da pintura, que ate ali se caracterizara pela deriva da biografia mais
ou menos romaoceada. 0 habito de trabalh - "f)bre objetos an6nimos
devia te-Io acostumado a olhar as obras por l. C1~ mesmas, e nao como
testemunhos de uma vida humana, como se fizera ate entao. Sabia ele,
portanto, ver e distinguir 0 que, numa pintura como num vasa antigo
ou num bronze etrusco, constitufa a sua "morfologia". Hostil as arengas
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biograticas, quase chega a invectiva: "Quao pouco se preocupam em
saber os pintores 0 que encontram escrito tao verbosamente em Vasari,
Pascoli, Baldinucci", diz ele em sell prefacio, "seus gracejos, seus amo
res, suas extravagancias e seus neg6cios privados. Quem se torn a mais
sabio ao informar-se dos ciumes dos artistas, das rixas dos roman os OU
das vocifera~oes dos bolonheses?"

Principiou pelo que estava realmente na origem, Floren~a e Siena,
e 0 que dai decorre, Roma, e acrescentou a escola napolitana, a fim
de se conformal', diz ele, a divisao em ltalia inferior e Italia superior
que PUnio havia estabelecido. Esse volume apareceu em 1792. Em segui
da, depois de longas investigac;oes in loco, acrescentou as escolas da
Italia superior, ou seja, as de Ferrara, Veneza, Genova, Mantua, M6de
na, Parma, Cremona, Milao, Bolonha, 0 Piemonte e seus arredores.
A edi~ao compJeta, em dois volumes, foi publicada pOI' Bassano (1796);
a seguir Lanzi trabalhou para aumentar sua documenta~ao COm vistas
a uma terceira edi~ao (1809), que viu publicada pouco antes de morrer.
o resultado definitivo exigiu, pois, vinte anos de trabaJho.

o objetivo que Lanzi se propoe e definir os estilos e as maneiras
inerentes aos artistas, as epocas e as escolas. Ve no artista 0 verdadeiro
criador dos estilos, independente do ambiente e da situa~ao politica.
Faz remontar cada escola aos mais antigos pintores conhecidos e con
corre para a reabiIitac;ao dos primitivos. Divide uma escola em varios
periodos, as vezes ate cinco, e conserva a ideia tradicional dessa evolu~ao
cic/ica que suscita progresso e depois dec1inio. Esfor~a-se pOI' manter
a imparcialidade do historiador sem levar demasiado em Conta seus gos
tos pessoais, que 0 inc/inam para 0 neoc1assicismo reinante. No entanto,
nao rejeita certos preconceitos quando faz questao de separar os pintores
de hist6ria dos "artistas que praticam a pintura inferior, como os retra
tistas, os paisagistas, os pintores de animais, de flores, de frutas, de
marinhas, de perspectiva ou de bambochatas". Justifica-se, porem, pOI'
nao operaI' uma sele~ao e pOl' admitir tam bern os mediocres porque,
gra~as a sua rela~ao com os grandes, eles fazem parte de verdadeiras
famJ1ias pict6ricas.

Lanzi se conserva a distancia das teorias e, como verdadeiro pesqui
sador, sua analise permanece pragmcitica, consistindo, como acontece
na hist6ria mOderna, em estabelecer e depois em confrontar as duas
series baseadas uma nas obras, outra nos documentos, trabalho tanto
mais admiraveI quando se sabe que abrange tres mil pintores. Lanzi
nao hesita em incorporar as escolas, no interior das quais elcs trabalha
ram POl' urn tempo mais OU menos longo, os estrangeiros LjUC viveram
na ItaJia, COmo Poussin, Claude Lorrain, Valentin, Honthorst. Seu obje
tivo era fornecer urn instrumento de trabalho tanto <iOS cspccialistas
como aos profissionais e tam bern aos estudantes. Insi,~tl' n:l lI~:cl'ssidade
de distinguir entre as c6pias e os originais, sempre COil I"l:ss;II](lo as dificul
dades dos progn6sticos.
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,. d f s seus juizos sao muito maisVoltados para uma analise as o~ma~ ele se da conta de que 0

justos que os de seus predeceJsores. ,s:~ a~tigo nao deve ser atribuf
renascimento das artes segun ~ 0 ~s~~~ola Pisano, que soube imitar
do a Clmabue, mas a urn esc.u ~o, servadas na ltalia e revelou-se
as numerosas obras antlgas am a con a verdade morfol6gica. Nao
o primeir? a restau,rar os cor~~I~uer~s~~re Giotto. Sentiu a revolu~ao
negligenClou a mfluenc13 da es . ual ap6s os rigores ainda blzan~
que GiorglOne trouxe a Veneza, a qd "ntar Muitos juizos de LanZI
tinos de Bellini, ele deu a Iiberdade oe ~~ infl'uencia de Leonardo da
foram retomados mals tarde, como

Vinci sobre Giorgione. , I trabalhos dos grandes eruditos,
Sem naturalmente compara- a ~~s se de hist6ria da arte que, p~lo

direi algumas pal~vra.s sobre uma sm~bora datada de 1810, foi escnta
que sei, nunca fOI asslllalad~:n{~lfdaede ainda pertence ao seculo XVIII.
pOl' urn homem que pOl' sua uando se instalou nas salas do Museu
Alexandre LenOir (1762-1839), q . to dos Grandes Agostmhos
dos Monumentos Franceses no antlgoq~~~~~~iCOS arrancados as igrejas
com as estatuas e os fragmentos ar d u a urn programa que consis
de Paris e a abaClal de Samt-De~ls'dresPgOrnanedesperiodos da hist6ria da
. f demonstra~ao os .

tJa em azer uma . atalogo desse museu Impresso
Fran~a pelos monumentos:o cop~~oa~ts en France que compreende
em 1810, inc1uiu ele uma . Ist?lre e sete a inas in-quarto em corpo
nada men~s que cento e cmque~t~du~ao :er~1 concebida pOl' urn visi
pequeno. E urn fato n~vo essaa~::cri tion du musee (cujo catalogo pro
tante de museu. Segue se urn P]' em detalhe os monumentos,
Priamente dito foi dado antes) que exp I~at d ra-o Esta bastante con-

. t s expostos na III 1'0 u"'., . _
retomando mUitos aspec ? . . smas ideias e uma exposl~ao
fusa, pois 0 autor volta vanas veze~aSd~eCl6vis ate Luis XV. A ideia
de conj unto das artes na. Fran~~ es t depende da situa~ao politica.
de Lenoir e que a prospen~ade . as ar e:etorna a afirma~ao de que a
Varias vezes, como urn leItmotIv, ehe ada "sarracena" foi traZida. , . e devena ser c am ,
arqultetura gotlca, qu . . das Cruzadas (cita Montreau
POl' anistas franceses que partlclpar,am

bes
DI'zem que Napoleao, ao

.. as mesqUitas ara . d[
sic]) e que Imltaram I d ' 10 XIII teria exclama 0:

t do na sa a 0 secu, dvisitar 0 museu e, en ,~an essa tese das origens arabes 0"Ah! estou na Sma! Ele retomou

g6tico na Gazette. nationale. 'ntura com reendem, a maneira das
Os desenvolvlI1~entossobre.a p~ I de Piritura e Escultura, longas

conferencias da antlga ~cademla't e~os em lugares outros que no mu
descri~oes dos quadros celebres (Sl uCa . 0 Moises salvo das aguas

J ' F' I de Jean ousm e
seu), como 0 .UI~? Ina " ue 0 born gosto nas artes co~e~ou
de Poussm. A Idela de Len?lr e q om a influencia italiana; nao tern
na Fran~a durante 0 Ren~sc~~ento, c _ oferecern "mais que uma
nenhuma estima pelos pnmltlvos, qu~ n~o ve-la com seus defeitos".
imita~ao da natureza tal como se po ena ,
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o modele do seculo XVII foi 0 "homem de bem". Nao se pode
dizer que 0 do seculo XVIII tenha sido 0 "fiI6sofo", pois todo mundo
podia ser um homem de bem, bastava destacar-se em seu estado, enquan
to nem todos podiam ser fil6sofos, apesar do carMer pouco metaffsico
da "fiJosofia" que se praticava, pelo menos na Fran~a, por essa epoca.
No entanto, os fil6sofos fizeram muito barulho porque escreveram, mas,
no fundo, salvo quando se tornou moda no fim do seculo, a filosofia
nao estava muito difundida. 0 verdadeiro modelo do hom em do seculo
XVIII foi 0 epicurista, no sentido derivado da palavra que nao tem
muita coisa a ver com a filosofia praticada por Epicuro, isto e, 0 homem
que goza todos os prazeres da vida, tanto intelectuais como sensuais.
o conde de Caylus foi 0 tipo consumado do epicurista.

A passagem da posi~ao meramente hist6rica, que e ainda a de Montfau
con, para a atitude do historiador de arte realiza-se na segunda metade
do seculo XVIII por dois homens, um frances e um alemao, 0 conde
de Caylus e Winckelmann. 0 segundo, que era um teorico e um esteta,
foi celebrado como 0 responsavel pela reviravolta definitiva da historia
da arte por aqueles dentre os modernos que se preocuparam pela histo
riografia, isto e, pelos alemaes. 0 primeiro, mais empfrico e mais arqueo
logo que 0 historiador de arte, nao teve a fama do segundo, mas, num
certo sentido, foi mais "moderno" que ele. Os dois homens, alias, nao
praticavam a concorrencia com cortesia. Winckelmann desprezava 0

pragmatismo de Caylus, que por sua vez mio apreciava no sabio alemao
o doutrinario. Tudo, alias, separava 0 nobre frances do filho do sapateiro
alemao, 0 globe-Irotler do sabio confinado na Italia e na Alemanha,
o aristocrata cetico do pedante professor que foi sem duvida 0 primeiro
Herr Doktor, tipo de homem que mais tarde prosperou na hist6ria da
arte. Foram diferentes ate na maneira de considerar 0 amor. Um, como
todos os epicuristas de seu seculo, amou as mulheres, 0 outro amou
os homens.

Ambos, porem, sao exemplares das duas atitudes que separarao
as escolas alema e francesa da hist6ria da arte, tendendo a primeira
para a teoria, e a outra, desconfiada do dogmatismo, achando mais pru
dente um certo pragmatismo.

RQUEOLOGIA

10

A REVIRAVOLTA DA

As quinze paginas sobre a historia e a ,. .
e sete paginas sobre a hist6ria do vest ,.tec~lca do vltra' e as quarenta
ros estudos feitos ate enta-o sob uano sao provavelmeme os primei-

re 0 assunto
A Espanha, com um pouco de atra . b' .

grafia. No seculo XVII Vincenz C d sOh tam ~~ se dedlca ahistorio
da pintura 10J Jevanta 'um d

O
~r uc 0, no ultimo de seus Dirilogos

No seculo XVIII a obra dqeuA
a

ro e cponjunto da arte de seu tempo.
M . momo a/Ommo d C

useu pUoresco IO~, Ihe da seqLiencia Inf _ e .astro y Velasco,
nha antes dos transtornos traz'd . orma~oes preClsas sobre a Espa
na Viagem aEspanha lOS de A Ip os por Ndoleao podem ser encontradas
nos, entusiasma-se pelo Rena~ onz, que escreve os monumentos roma
Bermudez nao deu seqLienciac~~ento e proscreve 0 barroco. J. A. Cean
da pintura, mas publica em 1800 seu proJeto de uma Hisroria da ane
d '. 0 sexto volume do D" ,. h' ,.

os malS tluslres professores das BrA IClonarro Istonco
. eras- rtes na Espanha JOh
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. . b' ara dar lugar aos recem-che-
Quando ja nao sabIa onde por os °d Jet~s~~lec;:ao ao gabinete das meda-
gados, remetia as mel~ores Pdec;:as e sUd des do convento dos Genove
Ihas do Rei ou ao gabmete as cunosl a

vinos de Paris. . tato direto com 0 objeto manipu-
o que Ihe Interessava era ° ~on a" escrevia ele ao padre

lavel: "Suplico-Ihe sempre que nao se_ esquteoC;:u m'ontando urn gabinete
. d' 1758 "de que nao es

testino Paclau I em .' b' to nao me preocupo absoluta-
e de que, nilO sendo a valdade 0 meu 0 ~; o~ cacos de agata, de pedra,
mente com fragmentos a~aratosos, ':dem servir de urn modo ou de
de bronze, de terra, de vldro, que p sage~ de um autor, sao oobjeto
outro para reencontrar urn uso OU a pas

dos meus desejos." . alises ffsicas ou qufmicas que ele
Esses "cac~s" Ihe serv.la~t p~r:a~~ralista 1ussieu, 0 qufmico Rouelle

solicitava a clentl;;tas - M~Ja ~a Sucedeu que esses exames olevaram
- ou que ele proprIo manJPull~' davam varias fraudes, pois estas
a distinguir, nos obJetos que e ma~ and~ que se intensificava numa
se multiplicavam para atender a ~~~ :mprocurava as antiqualhas. lsto
epoca em qu.e tanta g~~te ;a_ "V~u assinalando as trapac;:as", escre-
nao 0 decepcIOnava - Iver la 0." ue nao e nada mau."
ve ele urn dia ao J:.

adre ~acla~dl'ed~r~m de enganar-se algumas vezes.
Tais precauc;:oes na?o Imp aludir a isso em carta ao conde de

Winckelmann teve a f~hcldade de odia abar-se de nunca ter-se equi-
Bruhl. Mas sera que ~m~k~~~a:~a~alsifi;ac;:aoque Rafael Mengs fizera
vocado, ele que se delxou, e las de Giovanni Battista Casanova? , .
por simples troc;:a e tambem pe. . 'ciativa de colocar 0 laboratono

o conde de Caylus teve, ~OIS, aplnI que ten ham side necessarios
. d de urn obJeto. ena

a servIC;:0 0 exame . tara.o proposta por esse precursor. d" los para que a onen y .

rna IS de OIS secu . nico nos ultimos tnnta anos
fosse retomada, porguanto 0 exa~~d~fr~ ~alto.
permitiu aarqueologla dar urn v~r n A. Laming-Emperaire 107 mo~-

Comparando Caylus a Mont ~~coda'r 0 asso que separa a hist6na
trou muito bern como 0 conde po, e Ie ~produz" diz ele, "s6 inte
da arqueologia. "Os 'rnonu~e~~~l(t~~a~ura antiga, a'qual podem refe
ressam a Montfaucon em re ac;: f • . s notadamente em se tratando
. d f It m suas re erencla " 'd

nr-se e, quan 0 .a a, "d d sao para ele testemunhos da VI ade objetos postenores a AntlgUl..a e,

dos homens que os produzlrarn. . 'dades sao testemunhos muito rnais
o que Caylus procura nas antl~uI. ao tome 1de seu Recueil d'anti-

. . Ie diz na advertencla . h .
dlretos. Eis 0 que e . _ a ropriados para amphar os con eCI-
quites: "Os monumens antlgos sao fares esclarecem os fatos obscuros
mentos; eles explicam os usos smguloca~ os progressos das Artes sob
ou mal detalhados nos Autores, co eles que os cultivam. Mas
nossos olhos e ser.vem de rnodelos ?~~~ ~~~se nunca os consideraram
e necessario con vir que os A~tIC!Uans encararam senao como 0 suple
sob este ultimo ponto de Vista, nao 0
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Anne-Claude-Philippe de Tubieres, de Grimoa/d de Pestel, de Levi,
conde de Caylus, marques de Esternay, banlO de Brancas, conselheiro
de honra do Parlamento de Toulouse, pertencia a nobreza de espada
da Gasconha. Como era de seu dever de privilegiado da segunda ordem,
que s6 pagava 0 imposto do sangue, comec;:ou ele por servir ao rei.
Nascido em Paris a 31 de outubro de 1692, aos dezessete anos engajou-se
nos mosqueteiros. Dois anos depois, vamos encontra-Io em campanha,
comandando urn regimento de dragoes na Catalunha. Em 1713, toma
parte no sftio de Friburgo.

A paz de Rastadt (I714) 0 restitui avida civil. Como ja nao existe
guerra em perspectiva, nao ha razao para que ele permanec;:a no Exercito.
o conde de Caylu. tern vinte e dois anos. Importa-Ihe agora tornar-se
urn homem culto. Como para todos os "filhos de famnia" de seu tempo.
s6 a viagem a Italia pode fazer desse rapaz urn espfrito distinto. Ele
se dirige, pois, a Italia e ali descobre sua vocac;:ao de arque610go. Re
gressa depois a Paris, onde nao permanece por muito tempo. Torna
a partir para uma viagem de estudos; desta vez, porem, vai muito mais
longe. Em 1716, acompanha 0 marques de Bonnac, embaixador da Fran
c;:a junto a Sublime Porta. Reside em Consta~tinopla durante algum
tempo e depois empreende uma expedic;:ao a Asia Menor, onde visita
Efeso; frustrando as empresas do bandido Caracayali, descobre Colofon.
Em seguida passa uma temporada em Adrian6polis, onde e recebido
por Mustafa II. De volta a Paris em 1717, dirige-se entao a Inglaterra.
Realizada essa viagem, ele percebe que deve comp/etar sua educac;:ao
praticando as artes; aprende portanto a pintura, a escultura, a musica
e a gravura. Em Paris, fundara uma especie de "c1ube", 0 "lantar da
Ponta do Banco", onde se encOntrava com Piron, Marivaux, Voisenon,
Maurepas, Crebillon 0 lovern, Voltaire, Duclos, Diderot, D'Alembert,
Grimm e Saint-Lambert. Como todos os verdadeiros aristocratas, era
afavel com as pessoas do povo (roi a burguesia quem criou as distancias.
ao substituir as "classes" aos "estados") e nao desdenhava gracejar com
seu cocheiro. Fora de suas publicac;:oes arqueo/6gicas, ele escrevia.
Nao teria sido urn homem de seu tempo se nao houvesse produzido
alguns escritos er6ticos. Vamos encontra-Ios nas Oeuvres badines (do-
ze volumes), coletanea que s6 surgiu bern depois de Sua morte, em1787.

Sua contribuic;:ao para a arqueologia consiste nos sete volumes in
quarto do Recueil d'antiquitds egyptiennes, etrusques, grecques er romai
nes, que aparecem, COm numerosas pranchas, de 1757 a 1767. Ainda
se trata, portanto, de uma "coletanea" amaneira antiga, e nao de uma
obra te6rica OU hist6rica, mas seu espfrito e totalmente novo.

o conde de Caylus vivia no meio de urn bricabraque de antiguidades
de todas as naturezas, que iam da estatua e do baixo-rclevo ao caco
ou fragmento de marmore. POssufa agenciadores que Ihe enviavam pec;:as
da It,Hia - 0 padre Paciaudi, Zanetti em Veneza, Alfani em Napoies.
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mento e as provas da historia, como textos isolados suscetiveis de mais
longos comentarios. [... JNao que eu nao respeite as vigJ1ias que os Anti
quarios dedicam atarefa de conciliar os monumens com a historia; gosta
ria apenas que essa concilia9ao se fizesse sem preven9ao da parte deles
e sem violentar 0 Autor a quem interpretam; gostaria que se buscasse
menos deslumbrar que instruir e que se juntasse mais amiude aos teste
munhos dos Antigos a via da compara9ao, que e para 0 Antiquario
o que as observa90es e as experiencias sao para 0 Fisico."

Portanto, 0 que deve primar e 0 objeto, e a analise deste ha de
levar a percep9ao da arte que ele exprime: "Quando comecei a fazer
gravar esta serie", escreve e/e, sempre no mesmo prefacio, "tive em
vista, a principio, 0 homem de letras que nao procura nos monumens
senao as rela9

0
es que eJes tem Com os Antigos. Compreendi essas rela

9
0

es quando elas se apresentaram naturalmente e me pareceram claras
e sensiveis; mas, nao sendo bastante erudito nem bastante paciente para
empregar esse metOdo, preferi outro, que talvez interesse aos que amam
as Artes: trata-se de estudar fie/mente 0 espirito e a mao do Artista,
penetrar-se de suas inten90es, segui-Io na execu9ao _ numa palavra,
olhar esses monumens como a prova e a expressao do gosto que reinava
num seculo e num pais [... J. OS monumens apresentados sob esse ponto
de vista se distribuem por si mesmos em algumas classes gerais relativas
aos paises que os produziram; e, em cada c1asse, eles se dassificam num
grau relativo ao tempo que os viu nascer. Essa marcha desenvolve uma
por9ao interessante do espirito humano, quero dizer, a historia das artes."

"A historia das artes", eis 0 que se toma claro. A historia das artes, e
nao mais ados artistas. E, ao mesmo tempo, Caylus concebe, sem desigmi-Io
expressamente, as n090es relativas dos estilos, ligados ao tempo e ao lugar.

Era necessaria a arqueologia para tirar de seu monotono ritornelo
as biografias repetidas sem verdadeiro controle da autenticidade dosfatos citados.

A arqueologia, tal COmo a concebia Caylus, examinando apenas
objetos anonimos, obrigava a mente a tirar dedu90es novas da visao
do objeto. Caylus da, pois, um passo consideravel para a historia da
arte, mostra-se inclusive mais avan9ado que seu concorrente Winckel
mann; faltou-Ihe, porem, 0 amor da gloria, pois dessas mil e uma obser
va90es acumuladas, por mais apegado que estivesse ahumilde verdade
de seus "cacos", nao teve ele a audacia de tentar uma visao de conjunto.
Sem contar a inftuencia que teve sobre a arte contemporanea, 0 genio
de Winckelmann, partindo de dados falsos, impeliu-o a conceber uma sinte-
se ousada que nos leva a ligar seu nome a um momento capital das grandes
COrrentes de ideias que pouco a pouco criaram a historia da arte.

Foi a 9 de dezembro de 1711 que nasceu Johann Joachim Winckel
mann em Stendal, cidadezinha prussiana cujo nOme Beyle, 0 autor de
La Chartreuse de Parme, iria adotar para conduzi-Io a gloria literaria.
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.. um mau romance, come9a muito
Essa vida, que devla termlr~ c~;uom modesto sapateiro. Apesar dISSO,
humildemente. Johann era I 0 e labotiosos. Hesitando urn pou~o
pode empreender estudos altament cursando dois anos de teologla
acerca da orienta9ao de sua (V{~~8~1~~~f,aque ele abandona para ten tar
na Universidade de Halle . dade de lena (1741-1742). Talvez
a medicina e matem,Hlc.a na UOI~:~S~ seu destino. Tendo ficado cego,
seja urn acaso ~ que val determllle ediu-Ihe que se tornasse seu leltor.
o pastor da Igrela luterana de Ha ~ to com a literatura latma e grega.
Desse modo ele pode entrar em C?~u: a marcar passo. Aos trinta e urn
Nao obstante, Wmckelman~contcu ando ainda 0 humilde em'pr~go de
anos (1743), vamos encontra-Io 0 aFdeia de Seehausen, no dlstnto de
assistente do reitor da escola. da 0 rande Winckelmann ensm,a
Altmark. Esse letrado queDvlr~au~a~:rus I!zeres lendo S6focles, Ansto
as cria

n
9
a
s a ler e escrever. es r I ente Herodoto e Xenofonte, que

fanes, Homero, Platao e partlcu arm ,

o fascinam. a idade de trinta e sete anos, e queSomente em 1748, portanto n d' chamado a Nothmtz para
. b mho quan 0 e .. B ..ele encontra enflm o. om ca';l. .' to ao conde Heinnch v<?n unau,

ocupar 0 cargo de blblIot~car~o ~I:manha e do Sacro lmpeno. Depo~s
grande conhecedor da hlsto,n~ a seu barco chega a born porto; NO~ _
de ter navegado urn pouco a er~a" cio do papa junto ao Eleltor e
nitz reside perto de Dresden. t ~~s~ra por Winckelmann e the ofer~
Saxe, 0 cardeal Passionel, se I? er(1754). Gra9as ao mece,nato dos, dOls
cera urn emprego de bibiiotecan~ Polonia desde 0 princlplO do seculo
Augusto de Saxe, q~e foram r~ls sea enrique~er de obras de arte. N~s.es
a capital de Saxe nao parava. e lmann ue tern por gUla Adam ne
gabinetes, nessas galenas, ~Jnckeue for~~ra tambem 0 gosto do Jovem
drich Oeser (1717-1799), 0 pmtor q da Antiguidade e do Renasclmento.
Goethe, descobre as obras-pnmas rada em 1753 por urn p

re
9
0

elevado
A Madona Sistina de Rafael, comp . _ Porem 0 que the val deter
ao convento de Sao Sisto de P~rmdoc~:~ft~r· onde luzem notadamen~e
minar a vo

ca
9
a

o e 0 anllqua~lum . rov~nientes de Herculano, e
as estatuas de Agripin~ e tres vest~~~h~msido encontradas nas e:cava
que ele falara em sua pnmelra obra. 0 sftio de Herculano, pelo pnnc~pe
90eS do solo da cidade de Portlcl, n rfncipe Eugenio. Das cole90es
d'Elbeuf que as levara a Vlena paraSO p Em 1752 Winckelmann tam-

' , d Eleltor de axe. ,
deste elas passaram as 0 . ti uidades de Potsdam. , .
bem tinha ido visitar 0 gabme~e de .an a~a esse tenaz candidato aglona,

Finalmente, a Fo~tuna ~al sor~li~~ bem incerto. Em 1755 ele publIca
cu jo ponto de partida tmha SI?O2;s artistas gregos na pintura e na escult~
suas Reflexoes sobre a tn1lla~ao a 0 frances e 0 ingles. Num m<?men 0

ra 108, que logo foram traduzldas pa,r b 0 im erio da razao se onentava
em que 0 gosto, cansado do rococo, sOndia de fal modo a uma expectatlva

. . esse IIvro respo ,.
para 0 neoclassicismo, a notoriedade europela.
que logo assegurou ao seu autor
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Tendo-se decidido a ir para a Italia, Winckelmann, para ser me/hor
acolhido, sem duvida sob a instigac;:ao de Mgr Archinto, abjura a fe
luterana e se converte ao catolicismo. Com efeito, ele acompanha como
bibliotecario Mrg Archinto, que regressa a Roma. Ali chegam em no
vembro de 1755. A morte do prelado poderia ser urn reyes para seu
bibliotecario, mas este nao demora a encontrar outro protetor, muito
mais importante, na Corte pontifical. 0 barao Philipp von Stosch, conhe
cido por sua bela colec;:ao de gemas, recomenda-o ao cardeal Albani,
sobrinho de Clemente VI, que 0 nomeia seu bibliotecario e ao mesmo
tempo conservador das colec;:oes de antiguidades por ele acumuladas
em sua suntuosa villa de P.oma, construfda em 1746 por Carlo Marchioni.
Winckelmann contribuira para 0 ornamento dessa villa. Epor indicac;:ao
sua e para justificar suas teorias sobre a alegoria que seu amigo Anton
Rafael Mengs (1728-1779) vai pintar no teto do grande salao 0 Parnaso.

Esse personagem merece que nos detenhamos sobre ele urn instan
te, ja que foi urn grande amigo de Winckelmann e ele pr6prio escrevia
tratados te6ricos. Nascera em 1728 em Aussig, na Boemia; seu pai era
miniaturista na Corte de Dresden e deu-Ihe uma educac;:ao muito severa.
Em 1748 fez uma viagem a Italia com 0 pai e duas de suas irmas. La,
apaixonou-se por uma camponesa, a quem fazia posar para uma Sagrada
FamIlia, Margarita Guazzi, a pOnto de repudiar 0 protestantismo para
desposa-Ia; com ela teve vinte filhos, dos quais apenas sete sobreviveram.
Em 1761 dirigiu-se a Madri, onde foi durante oito anos pintor da corte
de Carlos II; retOrnou a Italia em 1769 e, encarregado de encomendas,
trabalhou em Florenc;:a e em Roma. Sua composic;:ao do Parnaso, agru
pando Apolo, Mnem6sines e as nove musas, representa uma verdadeira
revoluc;:ao na arte da pintura de teto na Italia, porquanto seu autor renun
cia aos efeitos de perspectiva e escorc;:o que 0 padre Pozzo pusera na
moda, para assentar sobre 0 plano horizontal do teto uma especie de
baixo-relevo pintado, como fizera em 1614 Guido Reni para a Aurora
do cassino Rospigliosi.

As ideias expressas nos escritos de Winckelmann devem ter sido
objeto de frequentes discussoes com seu amigo Anton Rafael Mengs.
Este escreve varios ensaios, entre os quais as Riflessioni sulla bellezza
e suI gusto della piUura, que foram publicadas em alemao em 1762 e
em italiano somente em 1780. Essa dissertac;:ao estetica e importante
porque trata do "gosto", termo que nessa epoca, tanto na Franc;:a como
na Italia e na Inglatena, tende a substituir "estilo", como "estilo", no
seculo anterior, substituira "maneira". 0 raciocfnio plat6nico e reto
mado de BelJori: atributo de Deus, a beJeza nao pode ser atingida. A
perfeic;:ao da pr6pria arte grega e, pois, apenas relativa. 0 artista, em
presenc;:a da natureza que nao Ihe fornece senao a sombra da perfeic;:ao~
deve escolher 0 que e "do melhor gosto". Charles Alphonse du Fresnoy
ja afirmara em 1641 que 0 genio era a aptidao para reconhecer e escolher
o melhor em todas as coisas. Mengs define, pois, as categorias do gosto:
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, . 'rio deleitavel, expressivo, harmonioso,
born, grande, mediocre, ordma a ~ele dos randes mestres do passado.
natural, que ele apllca a esse °d

u
d9 ava a Jinckelmann nao 0 impedlU

A grande amlzade que e IC to Executou a fresco urn Jupiter
de fazer-Ihe uma bnncadelra de mau g?IS .a te'cnica antigos de maneira

G . des Imltando 0 estl 0 e
abra~'ando amme d antl'go e ° louvou como uma. W' ckelmann taxou-o e . . d
tao perfelta que In. b h' t6ria do desenho na AntlgUida e,
obra-prima num ensalO so re aEls lei' to de morte (1779), Mengs

d -' em gravura m seu _ d'
onde 0 repro UZIU .Em 1786, Goethe, ao ve-Io, nao po la
confessou ter Sl~O 0 seu a~t.or.1 A intura foi reencontrada em nossos
acredItar que nao fosse ~ngma : . ~ nao com reendemos 0 entuslasmo
dias nas reservas da galena ~O~SI~I, . 0 fals; aparece de maneira gn
nem de G?ethe n,em de Wm~ e ma~~lcke'mann, alias, tomou por an~i
tante e a pmtura e mUlto ~edlocre. . Battista Casanova lOY. Nao sao
gos dois pastiches do falsano GlOvanm tas) que tern 0 melhor diagn6s-

'" os te6ricos nem os escntores (ne?1dos/r~~~iS que sao os "conhecedores",
tico mas sim esses personagens m e Inl

, . "Iho" como dizemos hOJe. Ih
os que tern 0, .. em relac;:ao a seu amigo? A esco a

Por que Rafael Mengs aglU aS~lm_ aos costumes homossexuais de
de Ganimedes parec~ ser uma asus~fs rovar a si mesmo que era capaz
Winckelmann. Sem duvlda, Meng q p e610go de seu tempo poder
de igualar 0 antigo. a ponto de 0 malOr arqu

enganar-se a respelto.. d I Albani a conselho de Winckel-
No jardim de sua .vli/a, 0 I~~r ~aurn dele~ em forma de rufna ~,

mann, fez constrUlr tres temp f Enesse santuario que ainda hOJe,
reconstitufdos com elementosl~n Igfsb a a memoria os raros visitantes
em to:no de uma estelallqu;O l~n~~ ep: dem prestar ~m culto ao grandeadmltIdos para ver a VI a r

sabio, se forem aficionados.. I d habitando na villa e completando
Eis WI.nckelmann bern IOsta.a oEm reende na regiao de Napoles,

seu conheCimento do mundo antlg~. p 1758 1762 1764 e 1767.
I d'versas vlagens em " _

em ~esto e Hercu ~nf?' l~ade a autorizac;:ao para visitar as esc~vac;:?~s
Obtem com mUlta I ICU tas nem executar croquis; dara, alias,
de Herculano, mas sem tomar no 'tada pelo pouco cuidado com., ha de protestos SUSCI
seu apolO a c~mpan _ se tratavam as obras que iam sendoo qual se faZlam as escavac;:oes e

reveladas. . . b e suas obras-primas preferidas, 0 torso
Escreveu vanos ensalos so ~ obre as escavac;:6es de Herculano,

do Belvedere, 0 Apolo do Belve er~, saar uitetura dos Antigos. Mas
sobre a grac;:a, sobre a alegona, so rte a pqedl'do do sobrinho do barao

't de arte' entremen es, .
era apenas escn or , '. . da famosa colec;:ao de gemas reul1l
de Stosch, fizera 0 catalogo ~IOUC~OSO da Essa destinac;:ao explica
das por este ultimo, com vistas a suamveelnra ~dirao em frances, entao

I t 'logo apareceu em pn". .
por que ta ca a . b t'tulo Description des plerres
a lingua internaclOnal da Europa('F~o 0 1 1760) No mesmo espfrito
gravees du feu baron de Stosch orenc;:a, .



. d ho'e conquista 0 leitor - que se deve
raro ingenuo. mas que am a " J ori inalidade de Winckelmann.
procurar, mai~ que em suas Ide13s"~eia ~riginal na declara<;ao de que,

Certo, nao se pode ver_ uma I t eza a fim de atingir a beleza
para operar a melhor sele<;ao ~a na u; out'ra coisa a fazer senao imitar
ideal, unica finalidade da arte, .~aohadvol corpo humano onde se inscreve

. te em sua clenCia '. R flos antlgos, mormen _ Quando 0 sabio alemao escrevla suas eJ' e-
a harmOnia das proporc;oes. . essa dl'sciplina mas ela estava

, d' , I que se pratlcava '
xoes, fazla OIS secu os b do rocOCO' era born recolocar
urn pouco relaxada por causa do arroco e ,

os artistas no born cammho W' k Imann e sua convicc;ao de que
o que e .mals pessoal em IDC e uanto Vasari e seus emulos

a perfei<;ao fOI alcanc;ada pelos gregobs, enq Roma Mas 0 grego estava
'v'leglO cou era a .

consideraram qu~ esse pn I d Allan Ramsay (Dialogue of the Taste)
na atmosfera da epoca. SeJun 1

0
beaux monuments de la Grece, 1758),

e J.D. Leroy (Les rUl~es es pus entos da arte grega degradando-a,
os etruscos tmham asslmilado os elem d Iterada a grecidade a arte

. . . mms ou menos au, . I'
e asslm transmltlram, 't t ra marcava 0 declfnio da simp 1-
romana que, eI? particular na arqulneo~re~a da arte grega. No proprio
cidade do carater funclOnal e _da d Laugier em seu ESSQl sur
anO da publica<;ao das Reflexoae~; ~f:r:eegrega. B~m antes (1725), 0

l'archttecture,. af1rma~a 0 pnm Winckelmann admirava e que
napolitano srl~mbattlsta VICO, ~ ~~~~ historia da arte, em La scienza
foi para a hlstona 0 que este fOI Pf . a-o dos filosofos resplandeceu

. "A G ecia que 01 a na<; , .
nuova escrevera. r, t' ntao 0 generO humano havla
com todas as belas-artes que nunca, a e e ,

engendrado." h 0 secuto XVIII muita dlSCussao.
A proposito des~e tema ouve, n

t
bern urn co~naisseur, em suas

o grande ~ravador Pnanese, que ~~afo~~ade dialogos , defendia a ideia
Parere sui A rchttettura , escntas so da arte antiga em Roma,
da originalidade dos etrusc.os .e.vla 0 apog~~56' Della magnificenza ed
e nao em Atenas (Le ant!chttaE;~;:f7;~ac;ao'foi objeto de uma. pote
archltettura del romant, 1761). _ Pierre Jean Mariette, que repllcou a
mica com 0 connQlsseur frances , Gazette Litteraire de l' Europe que
Piranese numa carta enderec;ada a. ortancia atribufda peto celebre
esta publicou em 1764. Cont:sta:~s:~~~ de imitadores dos ~regos, cuja
gravador ao.s etruscos, q~e nao Panos No ano seguinte, Pnanese res
arte tinha sldo supenor a dos ro~1 I ;tera di M. Mariette. Reafirmava
pondeu com suas c,Jss..ervazLOnt su ~a ~ontra essa especie de prioridade
com vigor suas opmlOes e protesta _ preservava 0 suficiente a liber
do gosto concedida aos g~egos e que naootamente muito remotamente,
dade de inven<;ao.d?s artls~as, (0 ~e;;~ I) Indo de encontro ao movi
era uma premonl<;ao das Ide~as e ;m' suas Parere sul'Architettura,
mento geral de seu tempo, Iranese, t's como 0 padre Carlo Lodoli

t oricos ngonstas, al .
protestava contra os e , h' 1756) que preconlzavam uma
ou Algarotti (SaggLO sopra I Arc llettura, '
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de erudi<;ao arqueologica, Winckelmann, como teria feito 0 conde de
Caylus, publicou, dessa vez em italiano, dois volumes de "monumens"
intitulados Monumenti antichi inediti (1767). Foi sua ultima obra e a
unica ilustrada (Roma, 1767).

A obra que abriu para Winckelmann as portas da gloria foi sua
Hist6ria das artes na Antiguidade, publicada em 1764 110

Nao e 0 primeiro livro que traz a locu<;ao "historia da arte" em
sua pagina de tftulo, como se afirmou, porque urn seculo antes Pierre
Monier escrevera uma Histoire des arts (1698) que foi a primeira tentativa
de uma historia artfstica universal.

Winckelmann ocupava havia urn ana 0 importante cargo de prefeito
das antiguidades do Vaticano, 0 que the valia 0 comando das escava<;oes
e as permissoes de envio das obras de arte para fora do territorio ponti
fical. Foi nessa qualidade que ele entrou em contato com Frederico,
o Grande. Este Ihe ofereceu 0 posto de bibliotecario e conservador de
seu gabinete de medalhas e antiguidades, mas 0 sabio, que fazia questao
de ficar em Roma, recusou. Essa decisao the foi facilitada, sem duvida,
por urn aumento dos vencimentos que the oferecia a curia.

Em abril de 1768, Winckelmann empreende uma viagem aAlema
nha que 0 leva ate Berlim. Acompanha-o Bartolomeo Cavaceppi
(1716-1791), escultor e restaurador de quadros. No curso dessa viagem,
tenta reunir fundos para efetuar escava<;oes em Olfmpia. Em Augsburgo,
no caminho de volta, separa-se de Cavaceppi, passa por Viena, onde e
recebido em audiencia por Maria Teresa. Na etapa de Trieste. onde
chega a 1~ de junho, sua carreira vai terminar de forma tragica. Enquanto
aguardava 0 barco que devia conduzi-lo a Veneza, Winckelmann desceu
num albergue na Petersplatz. Conhece ali urn jovem italiano, 0 ex-conde
nado Arcangeli. A 8 de junho Arcangeli entra no quarto do sabio, que
trabalha numa nova edi<;ao de sua Hist6ria da arte na Antiguidade, pede
lhe para ver as medalhas de ouro dadas por Maria Teresa, de que Winckel
mann the falara. Enquanto este as procura, Arcangeli passa-Ihe de repen
te urn no corredib em tome do pesco<;o e puxa. 0 sabio consegue levan
tar-se da cadeira, mas infelizmente cai no chao e 0 assassino 0 ataca
a faca. Enquanto este foge, 0 hoteleiro Harthaber, ouvindo urn barulho
de queda, precipita-se eve 0 sabio, estendido com a corda no pescoc;o,
perdendo sangue por cinco ferimentos. Corre a chamar urn medico,
que nada pode fazer. Winckelmann viveu ainda quatro horas e teve tempo
de ditar urn testamento, que nao teve for<;as para assinar.

Por que, afinal, Winckelmann mantinha rela<;oes com esse jovem
delinquente? Teria obedecido a urn impulso de homossexualidade? A
pratica do amor grego tera valido ao fervoroso estudioso da Grecia 0

nao pisar jamais em seu solo?

E na clareza e na logica dos discursos, em seu genio da sfntese
que sa be cristalizar as ideias, e tambem em seu entusiasmo - nao
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arquitetura reduzida a estrutura e a expressao de sua funr;ao. Com 0

calor da defesa de um partidario, pronunciava-se contra qualquer "regra
capaz de paraJisar a invenr;ao na arquitetura", defendia a novi/Q Contra
a monotonia e invocava os grandes exemplos de Bernini e Borromini.

A mare montante do neocIassicismo Piranese opunha a muralha
de seu genio. Mas em 1778, ano de sua morte, nao trazia eJe sua colabo
rar;ao a tendencia que reprovava, iniciando a pubJicar;ao, concIuida por
seu filho Francesco, dos templos de Pesto?

As esca
v
ar;6es realizadas em Pompeia e Herculano, trazendo a luz

antiguidades romanas anteriores a 79 a.c., revelavam Outra arte romana,
diferente daquela conhecida atraves de Roma, uma arte romana mais
reguintada, mais helenizante, 0 que contribuiu para orientar os espiritosem direr;ao a Grecia.

Em suas Reflexoes, Winckelmann afirmava a perfeir;ao original dos
gregos com a veemencia de uma paixao que soubera encontrar suas
formas ret6ricas. Tratava-se ainda de simples "opiniao", argumenlada
como uma defesa. Dez anos depois, em sua His/6ria da arte na Antigui
dade .. ele juntava asua lese a demonstrar;ao racional do que afirmava.
Os rigoristas podiam vangloriar-se de ter a seu favor 0 maior arqueologo
da epoca. A Europa oscilou em seu neoclassicismo.

Winckelmann considera a civiJizar;ao grega em sua totalidade. Essa
eclosao do genio humano num POnto priviJegiado do planeta se explica,
diz 0 sabio citando PIa tao, porque "Minerva escolheu por residencia
de seu povo favorito 0 c1ima aprazivel da Grecia como 0 mais apropriado
aos progressos do espirito e do genio, grar;as a temperatura amena e
ditosa que reina ali durante as diferentes estar;6es do ano". 0 autor
celebra a "dor;ura de viver" na Grecia de tal maneira que acreditamos
ouvir a narrar;ao, nao da hist6ria, mas de um idnio. Essa ideia da influen
cia do c1ima sobre a atividade criadora do homem ja tinha sido formuJada
em diversas ocasi6es, porem sem insistencia nesse fato. Em 1748, Mon
tesquieu a propusera em L'espri/ des lois, retomando-a de um autor
grego, Polfbio. Du Bos, em 1719, expJorara a mesma nor;ao em suas
Reflexions critiques Sur la poesie e/ la peinture.

Enxergando alem da Grecia, Winckelmann, muito antes de Wolf
f1in, ousou lanr;ar uma vista sincronica sobre a evolur;ao das artes, compa
rando as grandes etapas da arte grega por ele definidas as do Renasci
mento italiano, iguaJmente dominado pela procura do belo.

Para 0 sabio aJemao, a evolur;ao da arte segue um ritmo que corres
ponde as fases da vida de um homem: infancia, maturidade e declfnio,
() que ja era a ideia-mestra da obra de Vasari. Winckelmann ve na arteF'Tega quatro periOdos:

1) antigo (arcaico): ate Ffdias;
2) sublime: Fidias;
3) belo: Praxiteles, Lisipo, Apeles;
4) imitativo: 0 greco-romano.
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. do Renascimentomesma evolur;ao sincromca na arteEncontra a .
italiano: I

Fase 1: antes de Rafae .
Fase 2: Rafael.
Fase 3: Correggio ..

Fase 4: os Carracc!. , ferido a Miguel Angelo como ponto
Ve-se aqui que Rafael e pre 'ovem Winckelmann, em Dres-

de perfeir;ao; a Madona SIS~tnaCausou~of:car a "extraordinaria manelfa
den, uma impressao mdelevel. Para ea'~ che a a imaginar que 0 arttsta
pela qual Rafael assl~t1ou a ar~e r:~xc~lent~s encarregados de repro-
"enviou aGrecia vanos desen IS a precioso; da humanidade que tI-
d zir ara ele todos os mon_umemos 0" Como pode Winckelmann
n~,m~",pado as de""a,o" do ;;;"ie c~mo °goe se pode,i, ch'm"
acreditar nessa fabUla?"Odsa~~f~~s prodigalizando os mesmos eloglO~
de urn "incondlclo~al e . 'ao Ihe reconhece mals que a concep
a obras em que a cntIca mOd~Ina n sera necessario muito tempo para
r;ao como 0 Atti/a; e verda ~ q~e certas composir;6es dos quartos do
que'se perceba. que, a execur;aQo a~to a Miguel Angelo, ele tem a seu

. , devida a bOl/ega. u F'd'
Vattcano e .. arando-o a I las. I' .

'to uma frase tnfehz, comp d' 'da urn perfodo de dec InlO,respel , _ d t ha sem UVI
Nesse cicio de evolur;ao a ar ~' . afasta-o de seu estudo. Interessa~o

mas Winckelm~~n se esquIva a,~ ~ perfodo "imitativo" bern P??e~a
tao-somente a Idade?e ouro s· 0 sabio ve nele antes uma espec~e _e
. clul'r a norao de dechmo, rna . a-o de uma tendenCla. Ja nao
10 Y,. . cede a lOvers . I's
situar;ao estacionana que pIe momenta em que urn ~utor 109 e ,
estamos muito longe, entretanto, 1~nga decadencia do impeno, que ele
Edward Gibbon, val estudar essa la em 1453 III.

. , te' a queda de Constanttnop ,. I Repousa na procurasegUira a . k I ann e sImp es.
A teoria do bela em ~mc e m ndo 0 sabio fala do belo, t~ata-se

do belo ideal. Notemos ah~s que'a~raa roximar;ao do belo nos e dad?
sobretudo da escultura, pOlS a m /. -:pode ser encontrada no mdlvl
pelo corpo humano. Porem a pe~edi~ersos sujeitos os elemento~ gue
duo' 0 artista deve seleclOnar e ara deles extrair urn corpo per ~I~O.
lhe porecem m,is bem ,c'b'1~s ~ist6'ia con"d, po' Plinio a propo,,~o
Essa teoria decorre de .uma ve a ncurso de beleza entre as mor;~s e
de Zeuxis, que organlzou urn co Numa carta de Balthasar Cast,lghone,
Crotona quando la pIntar H~Ietai diz algo semelhante a prOP?SIt~ de
citada por Winckelmann, a ae e uma beleza ideal que so eXIstla
sua Galateia, a 9ual

deu OSt tr:;~~f~rentes partes "da verdadei~ab~leza
em sua imagmar;ao, porquan ~ pessoa particularmente na mul er.d,. a
raro se acham unidas numa s , abeleza e a alegori~. Essa I, elU dos caminhos que conduzem Reflexoes. "E necessano,

m a formulou em suas 1'. d do-ae cara a Winckelmann. que f a dessa arte sublime, esten, en
portanto". diz ele, "au~entara :~~~entidos exteriores. Essa Idela pareaos objetos que nao se 0 erecem
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I P k A designa<;ao desse
I m Oster ey- ar . d

Adam dara urn gracioso exemp ~ e I . 't os vasOS gregos encontra ,os
estilo repousa alias num erro, pOl~e e l~~t6ctones. 0 mobiliario extraldo
noS tumulos etruscos e que se a~re. ltara ela eru <;ao do Vesuvio em 79
das escava<;oes das cidades anLqu~lad~~ ~ssim co~o os vasos descobertoS
tera sua influencia sobre a arte ap lcare~ aos etruSCos e que na ve:dade
na ltalia, que se acredltOu per,tence s artistas podem conhecer a pmtura

f· os antlquanOSeO·
eram gregos. por 1m, I descri<;oes dos autores antlgos. b I
antiga de maneira outra que pe as s e urn canto de cisne. Um a a 0

O antigo triunfa em toda parte, m~. Revoluriio Francesa. Certo,
t d em questao. a '5 I t-O

na hist6ria vai recolocar u 0 .d d essa Antiguidade exemy ar, a,
tambem ela invoca a Antlgul f are~'cias para todas as situa<;o~s POSSl
rica que nela se eneontram r~. e. to divino tomaram de emprestlmo a
veis. Depois que as leiS de .Irel e seu assassino que os sans-culoll~,S
Cesar os atributoS do lmpert~,mhh dotivo de um Cesar "hbertlClda ,
invoeam. Brutus, 0 "tlramclda , 1 e ~~ aparencia. Na realidade, a Revo
torna-se 0 heroi-modelo. M~ IS~~ra_se entao 0 dinamismo do progresso ,
lu ao produz uma ruptura. ce ado elo humanismo. E logo esse

Je com tanta feliCldade fora temper d~ poder. 0 artista Val adorar
q rogressismo colocara 0 saber a s~;~f~onara a estatua de ~elleza, esse
~ma nova divI~dldade, Natura'd e atraves da imita<;ao das estatuas antlgas~
belo ideal que so podia seratl~g: °ann contribuiu para ess~ dest:oname~

Paradoxalmente, Wmc em I momento histoncO; fe-la decalr
to. De uma civiliza<;ao Im?rtalAfez edet~~do unir-se a ela, dela se separa

o relatlvo. ere I .
do absoluto para b' ( ndo-a a dessacrallza .
pelo proprio ato que, 0 Je Iva ,
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cera certamente extraordinaria e ate romanesca, mas, pensando bern,
veremos que nao s6 a pintura pode estender-se aos objetos metaffsicos
como a maior perfei<;ao consiste ainda nesse metodo de emprega-Ia."
Em 1766 0 arque610go, fazendo-se esteta, consagra aalegoria todo urn
ensaio 111. Propoe temas de alegorias e invoca, claro, 0 exemplo famoso
da Calunia de Apeles.

Para Winckelmann, 0 prot6tipo da beleza "grega" na escultura era
o grupo do Laocoonte do Vaticano; desde sua descoberta, em 1506,
esse grupo era considerado como 0 exemplum doloris, a expressao mais
perfeita da dor.

Winckelmann comenta-o em suas Reflexoes e depois Ihe consagra
urn ensaio. No mesmo momento, essa composi<;ao, devida segundo PIf
nio a tres artistas de Rodes - Agesandro, Atanodoro e Polidoro -,
que trabalharam no fim do seculo II a.c., fornece ao fil6sofo alemao
Lessing 0 pretexto de urn ensaio (Laokon, Berlim, 1766) em que, repe
linda a ideia da Ut pictura poesis, tantas vezes repetida desde Horacio,
ele estabelece as fronteiras entre a literatura e as artes visuais. A poesia
representa uma a<;ao que se desenrola no tempo, a<;ao que desarticula
os corpos e os faz afastar-se da beleza. 0 escultor do Laocoonte deve
ter atenuado essa expressao para respeitar as normas do belo ideal.
Esse ensaio e muito importante. Sua analise e mais sutil que a de Win
ckelmann. Assinala urn marco na interpreta<;ao da obra de arte. Imbui
dos das descri<;oes mais ou menos ret6ricas das obras antigas desapare
cidas, os exegetas tendiam ate entao a alinhar as artes visuais com a
poesia. Lessing mostra que elas sao uma linguagem espedfica e que
as obras de arte nao devem ser olhadas apenas como a transcri<;ao de
urn tema, mas em si.

Winckelmann entrevira a arte grega atraves de uma miragem. Em
breve ela vai converter-se em realidade. 0 que se dissimulava por tras
da cortina de ferro do Isla vai-se desvelar a viajantes cada vez mais
numerosos. Ja em 1744 0 italiano Q. C. Antonioni editava gravuras
dos templos de Pesto, na Lucania; 0 unico arquiteto frances que as visi
tara em 1750, Soufflot, publicou seus desenhos em 1764, seguidos pelas
Ruins of Paestum do ingles Thomas Major (1768). Le voyage pit~oresque

de la Sicile de J. Houel (1782) e Le voyage pilloresque du royaume de
Naples do padre de Saint-Non (1781) apresentam outros aspectos da
Magna Grecia. Logo, porem, e a pr6pria Grecia que vai ser conhecida.
Em 1758 Leroy publicou as Ruines des plus beaux monuments de la
Grece e os ingleses Stuart e Rewet iniciam em 1762 a publica<;ao de
The Antiquities of Athenes Measured and Delineated; essas duas ultimas
obras foram lidas por Winckelmann.

A visao do grego cria na arquitetura 0 neogrego: alguns, querendo
reconciliar 0 g6tico com 0 antigo, preconizavam para os santuarios cris
taos urn "greco-g6tico" - tal e a ideia que guia Soufflot na edifica<;ao
de Sainte-Genevieve. Havera tambem urn neo-etrusco, de que Robert
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o tefIno "gatico". de acep<;ao pejorativa, usado para designar a arte
da ldade Media que se acreditava, com base numa passagem de Cassio
doro II" ter side trazida pelos godos. foi empregado, ao que parece,
pela literatura antes de 0 ser pela arquitetura. Lefevre d'Etaples em
1476 114 e Guillaume Bude em 1524 servem-se dele para qualificar 0

mau uso da baixa latinidade.
Na ltalia, para caracterizar a arquitetura da Idade Media, utiliza-se

no seculD XVI a paJavra tedesco. E ela que Vasari emprega; sera tradu
zida inclusive em lingua germanica; Van Mander. em seu idioma neerlan
des, chama-a hoogduytsch.

o primeiro emprego de "gatico" para designar a arquitetura medie
val parece dever-se ao jesu(ta belga Carolus Scribanius, que, em 1610,
qualificou a bolsa de Anvers, monumento que remonta a 1531, de opus
gothicum.

A aventura da arte gatica no seculo XVII e complexa. Na Fran<;a,
nao se cessa de vilipendia-Ia e, no entanto, as vezes ainda se recorre
a ela; os beneditinos de Sao Mauro fizeram-se seus propagandistas, seja
porque restauraram, com conhecimentos arqueolagicos notaveis, monu
mentos que tinham sofrido as injurias dos huguenotes, seja inclusive
porque construfram novos ediffcios nesse estilo.

Quanto aos ingleses, desprezam tao pouco 0 gatico que tendem
a dar-lhe urn valor nobre, reservando-o as constru<;6es religiosas e sobre
tudo universitarias. costume que para estas ultimas prosseguiu quase
ate nossos dias nos Estados U nidos. A essa fase de certo modo "p6stu
rna" da arte gatica deram os historiadores ingleses 0 nome de Survival,
reservando 0 termo Revival ao neogatico nascido no seculo XVIII. 0
praprio Sir Christopher Wren, embora partidario do barroco, em sua
reconstru<;ao de Londres apas 0 incendio de 1666, previra quatro igrejas
de estilo gatico.

o primeiro tearico que na Fran<;a levou em considera<;ao a arte
gatica e Fran<;ois FeJibien (1619-1695). autor de uma Dissertation tou
chant l'architecture antique et l'architecture gothique 115. Felibien da urn
passo adiante na discrimina<;ao dos estilos aferentes as diversas epocas
distinguindo 0 "gatico antigo" (0 romanico) e 0 "g6tico moderno" (0

que denominamos g6tico).
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Alias, 0 conhecimento da estrutura g6tica na Fran<;a era rna is ou
menos empfrico, familiar aos arquitetos e aos pedreiros. A ab6bada
de ogivas e estudada nos tratados te6ricos (Blondel, Cours d'archi/ec/ure.
1771); de resto, os tratados de estereotomia dos seculos XVII e XVIll
vao tirar de suas propriedades desenvolvimentos audaciosos, COm os
quais os g6ticos jamais teriam sonhado.

o estud? mais abrangente do organismo de uma igreja g6tica se
deve ao arqulteto Soufflot, que, bern mais tarde, 0 aplicara em sua COIl
cep<;ao da igreja de Sainte-Genevieve em 1741 - tinha vinte e oito
anos quando dirigiu a Academia de Lyon sua Memoire Sur I'archi/ec/ure
gOlhique.

Na Inglaterra, paralelamente ao paladianismo, urn movimento lile
rario e pesquisas arqueo/6gicas levam acria<;ao de urn neog6tico chama
do modern-go/hic. Nesse estilo, Horace Walpole faz construir de 1746
a 1777 0 castelo de Stra wberry Hill; a mais notavel realiza<;ao desse
genero foi a reconstitui<;ao de Fonthill Abbey, edificada por James Wyall
para William Beckford de 1797 a 1807 e que desmoronou em 1825.

o arquitet,o William Chambers exprimia em 1759 seu entusiasmo
pelo g6tico: "Aq~eles que de ordinario chamamos arquitetos g6ticos
devemos os pnmeJros progressos na constru<;ao, a Juminosidade de Suas
obras, a arte e a ousa~i~ ?a execu<;ao, a qual os antigos nunca chegaram
e que os moderno~ dlfJcJlmente compreendem e imitam. A Inglalerra
mostrava grande num~r? d~ exemplos magnfficos desse tipo de arquite
tura, Igualmente admJraveJs pela arte com que sao construfdos, pelo
gosto e franqueza com os quais sao compostos." Ilh

o gosto por esse estilo, que foi a expressao mais consumada da
Idade Media, ira as vezes tao longe nesse pafs que no final do seculo
XVIII, ~ames ~nders?n (1739-1808~ institufa urn paralelo entre 0 grego
e 0 gOtlCO e nao hesltava em consJderar 0 segundo COmo superior ao
primeiro '17

No seculo XVIII, ao desprezo sucedeu 0 louvor. Este se deve a
dois !e6ricos franceses: 0 padre de Cordemoy em 1702 e 0 padre Laugier
clOquenta anos depoIs, em seu Essai sur I'archi/ec/ure (1752). Este ultimo
se ~ergun:a se, "ao construir nossas igrejas no born gosto da arquitetura
antI~a, nao havena urn meIO de dar-lhes uma eleva<;ao e uma leveza
que Igualassem as.das mais belas igrejas g6ticas". Essa ideia de elegancia
e leveza dos. lOtenores preocupa 0 padre Laugier, que chega a escrever
urn verdadelro ~anfl.eto sobr~ urn d~s principais ediffcios religiosos do
seculo XVII, a IgreJa de SaIl1t-Sulplce de Paris, cujo aspecto pesado
o c:hoca . Lan<;a ent.ao a ideia de urn estilo greco-g6tico, considera<;ao
utoplca que produzm} algumas realiza<;6es: catedral de Arras por Con
tant d'lvry, Nossa Senhora de Guebwiller por Beuque e sobretudo Sain
te-Genevieve de Paris (0 Panteao) por Soufflot.

o ultimo bastiao da resistencia ao g6tico foi a ltalia. E a Milizia
que se deve, em 1781, sua reabilita<;ao. Milizia chega a declara-Io muito
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original porque decorre, diz ele, diretamente da na~ureza estudada e_m
sua grandeza e majestade. "0 g6tico convem a mal~ nobre constru<;ao
que urn arquiteto pode fazer, isto e; uma Ig,reJa, e e a que maIS hon~a

o genero humano; os artistas desses seculos barbaros tlveram daJl1v~n<;.ao

no<;6es mais justas, mais viris que os modemos ao Imltar a maJs c1asslca
magnificencia grega e romana." Milizia acha essa arqUIt,etura menos
irregular que a de Borromini. Teria lido Laugler? Tam~~m ele sonha
com 0 greco-g6tico, mas de outra ma~eira,concebendo edlficlOS hfbndos
g6ticos no interior e gregos no extenor.. , . .

Tudo 0 que Milizia diz se refere it arqultet~r~ gotlca modema, pOlS
a archi/eltura gotica antica (isto e, 0 nosso romanlco) Ihe parece ~esada

e obscura. Retoma ele 0 velho mito que ve a ongem da arqultetura
g6tica na imita<;ao das florestas, ideia sustentada por Laugler e Rafa~l

Mengs e que decorre de uma carta endere<;ada a Leao X que se atnbUIU
sucessivamente a Rafael, Balthasar Castiglione, Bramante, PeruzzI e
ate Leonardo da Vinci. , .

Enquanto se redescobria 0 valor da arquitetura da ldade MedIa,
investigavam-se tambem com curiosidade os testemunhosdelxados pelos
pintores da mesma epoca. . . .

Percorrendo a ltalia em busca dos quadros maiS antlgos a flm de
desenha-Ios, 0 ingles John Flaxman (1755-~~26), cujas gravuras a tra<;o
serviriam de modelo para os artistas pnnclplantes, durante sua :~mpo

rada entre 1787 e 1794, se interessa nlio s6 pelos deuses Ae herOJs mas
tambem pelos velhos quadros, como 0 atesta uma conferencla que ele
pronunciou na Royal Academy quando regressou a Londres e urn bloco
de desenhos conservado no British Museum. .

Dois artistas neoclassicos se reunem para Juntos desenh~rem de
acordo com os primitivos; vamos encontra-los em Orvleto, Perugla, As
sis Floren<;a Pisa. Acompanham Seroux d'Agincourt e recolhem 0 ma
ter'ial ilustrativo para os trabalhos deste; urn deles e 0 holandes Humbert
de Superville (1770-1849)118, outro 0 ingles W.Y. Ottley (1770-1.836),
que tambem publicou por conta pr6pria suas col.etane~s d~ pnmltlvos
e que alias acabava de estender 0 resultado de suas JI1vestlga<;oes a escolas
primitivas de outros pafses 'IY •

Urn viajante frances, Pierre-Jean Grosby (1718-1785), conservou
nos a lembran<;a de uma curiosa cole<;ao reumd.a ~elo padre FacclOlatl,
professor da universidade de Padua, que constltulra uma Gaflenapro
gressiva, come<;ando pelo "quadros grego,s" (bizantinos) que serv~ram

de modelo aos primeiros itahanos e lOdo ate os grandes m~stres do seculo
XVI. A galeria ficava aberta ao publico para sua educa<;ao. ~sse modo
de colecionar era bern con forme ao espfrito de urn ~rofessor e mdlca que
nessa epoca urn novo sentido hist6rico se desenvolvla no amadonsmo.
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o papel do pensamento de Diderot na percepC;ao da obra de arte s6
veio a aparecer em sua plenitude, passado seu tempo de vida, quando
se conheceu 0 texto dos Salons. que nao foram lidos senao por alguns
privilegiados na Franc;a, uma vez que foram escritos ao longo de vinte
e dois anos sobre nove Sal6es, entre 1759 e 17Rl. para a Correspondance
litteraire, folha manuscrita bimensal dirigida par Grimm e destinada ex
c1usivamente a assinantes estrangeiros, prfncipes e monarcas da Europa.
No entanto, Diderot publicou dois tratados esteticos, os Essais sur la
peinrure (1766) e os Pensees derachees sur fa peinfure. que escreveu q uan
do enriqueceu sua experiencia com visitas as galerias da Alemanha e
da Russia (1773-1774).

Baudelaire e Delacroix nao descobriram os meritos de Diderot,
a quem nossa epoca consagrou estudos exaustivos?

Pode-se dizer que seus Salons tern uma importancia capital na hist6
ria do pensamento aplicado a arte. 0 "Salon" tira seu nome da sal a
situada no inlcio da Grande Galeria do Louvre, denominada "Salon
Carre" (Salao Quadrado) em virtude de sua forma. onde a partir de
1735 tive.ram lugar de maneira regular essas manifestac;6es, uma das
criac;6es da Academie royale de peinrure er de sculprure 1]0. que de do is
em dois anos apresentava as obras de seus membros ao julgamento do
publico e das quais este se mostrou imediatamente muito sequioso. Nao
se contentando com os "Iivretes" pagos colocados a sua disposiC;ao. os
visitantes manifestaram 0 dese jo de que estes se acompanhassem de
comentarios escritos por pessoas qualificadas. Esses comentarios entra
ram a proliferar tanto nas gazetas impressas como naquelas que circula
yam atraves da Europa em simples manuscritos executados em urn mlme
ro limitado de exemplares e que atingiam somente assinantes selecio
nados. Ate agora esses textos foram muito pouco estudados 121, 0 que
talvez tenha levado a exagerar a importancia atribufda aos de Diderot

Que 0 publico seja assim solicitado sup6e a concepC;ao da obra de
arte como tal, nao mais elaborada com urn fim preciso para atender
a algum comanditario, civil ou religioso, mas par si mesma; as "amadores"
eram tomados como testemunhas de seu valor. Comentando as Sal6es,
Diderot pas termo ao antagonismo que existia desde a seculo XVII na
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Italia, onde fora objeto de discussoes academicas interminaveis, entre
o conhecedor e 0 profissional. Ele consagrava uma terceira parte no
mundo artfstico ao crftico de arte, mediador entre 0 artista e 0 publico.
que desempenhara no futuro urn papel consideravel, pOl' sinal nem sem
pre bendico. Profissional Diderot nao foi - ao contrario de Cochin
ou de Caylus - e deplorava 0 fato de nao ser urn pratico _ mas 0

cuidado com 0 qual se informava a respeito da tecnica junto a seus
amigos pintores e a preocupa<;ao com a opera<;ao manual ressa/tam nas
famosas pranchas da Encyc/opMie e provam com que probidade ele
tentava fazer face a essa carencia.

o registro de emprestimo da Biblioteca do Rei, felizmente conser
vado, testemunha 0 cuidado com que ele se informara de tudo quanto
tinha sido publicado antes dele sobre a arte desde 0 Trallato della Pillura
de Leonardo da Vinci, lido ao mesmo tempo em seu texto original e
na tradu<;ao francesa, ate as obras mais recentes. como Les expressions
des passions de tame representees en plusieurs tetes gravies d'apres les
dessins de feu M. Le Brun (1727), que parecem ter-Ihe causado profunda
impressao. Ficamos admirados em ver tao grande numero de livros em
prestados sobre a musica, e por outro lado ele pode formar sua visao
de acordo COm as obras-primas de que Paris entao regurgitava tanto
nas cole<;oes do rei como nas do palacio real ou de numerosos amadores,
como Julienne, de Lassay, Crozat de Thiers, Choiseul, sem con tar os
Rubens do Luxemburgo, que the eram muito famiJiares, e as cole<;oes
de Grimm, que Ihe ofereciam suas pastas de estampas.

Por certo esses Salons permanecem em parte submissos a certas
ideias da epoca, as do neoclassicismo, que 0 farao preferir 0 "grande
gosto" ao "pequeno", 0 que 0 leva a fazer sua a hierarquia dos genios
codificada em 1668, como vimos, por Felibien. Mas isso se fez sem rigor
e malgrado, de certa forma, seus instintos profundos, que 0 levavam
a amar a pintura pela pintura; nao via ele em Chardin 0 grande pintor
de seu tempo, capaz de faze-Io desfalecer diante de urn vidro de azeitonas
e 0 unico a quem se permitiu "mostrar uma cozinha com uma criada
inclinada sobre urn tonel e lavando a lou<;a"? Certo, para ele 0 conteudo
literario - a tematica da obra - primava sobre tudo, porque era 0 unico
elemento da obra poupado dos estragos do tempo, que afetavam irremedia
velmente, dizia ele, a mais bela natureza-morta. Mesmo que nao seja
interpretado por Poussin, qualquer Testamento de Eudamidas continua sen
do 0 testamento de Eudamidas, enos faz pelo menos pensar nele.

Reprovar em Diderot 0 estilo descritivo urn pouco excessivamente
apoiado em seus Salons e esquecer que ele escrevia para leitores que nao
podiam conhecer os quadros aos quais aludia. Em vez de acusa-Io disso,
seria mais justo ver nele 0 criador de urn genera que prosperara no mundo
moderno e que considera - nao sem uma certa razao _ que a unica
equivalencia possivel de uma obra de arte e uma expressao literaria. Essa
passagem dos Salons precede Baudelaire, Elie Faure ou Paul Claudel.
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. . ue sem duvida nao leu 0 Laocoonte de
Na reaiIdade, Dldero~, qda velha teo ria da Vt pictura poesis acerca

Lessing, p~rmaneceu ImbUldo eu ob 'etivo era criar, atraves de s.ua
da eqUlvalenCia hteratura-plntura. S J desse a variedade dos pJn
pena, "uma vanedade de estl~o~ que resp<?n ura dos Salons e 0 que
ce'I's" 0 trecho mais caractenstlco dessa IIterat d S 1- de 1765

. C II" h 'de Fragonard 0 a ao ,
ele consagra ao Coresus et a_ Ir oe Grimm ele i~agina sob a forma
onde numa suposta conversa<;aot~~maliasinspirado no libreto de umade sonho urn drama em CinCO a ,

aperaQde ~~~t~~~~i~~~~~~~:~ ~~~2~aro divagante que ~Ie testemunha
uan . a elavam para a emotlvldade, como as

em face de certas plnturas que p b Jean Seznec trata-se sim-
de Greuze e Joseph Vernet,_como 0 ~e:~~~o Alias por'falar em Jean
plesmente de uma premonJ<;~o~? r~:;provouq'ue af~ra muitos "naufra
Seznec uma recente exposl<;ao n 'd r a urn publi-
gios" e '''ventanias'' executadosapress~damentebParaa:s~~ :entarao? _,

' . .. - que plntor nao sucum IU a'S. ,
co aVldo de p~egulce d alidade pictarica urn artista adm~ravel,
ele fOI sob 0 angulo puro a qu t tempo permaneceu desconhecldo?
grande poeta da luz que por ~an 0 t s Diderot encontrou-a num co-

A base salida de seus JU g~men 0 , . a desdenhando os precon
nhecimento aprofundado ~~ PJOtu~an~~tt~~~ rubenistas e inclui Rem
ceitos de seu tempo; conci la P?US I nao teve ele 0 merito de
brandt entr~ seus artlstas F~edIl~i~~'ir~:~saiorealmente davidiano,
descobrir, dlante do Beltsano, PI eu autor seria 0 grande pintor
mas ainda urn pouco convenclOna , que s

f ? .
do uturo. I a vI'sta ou a leitura de uma cOlsa"N ,,, d' ele "aque e a quem . .

ascI ,IZ , I" " Esse homem sensfvel fOJ, pOlS,
bela inebna, torna soberanamente fe IZ. 'encia desse ato jubilat6rio que
o primeiro a tel' verdadeiramente consc: ao de uma obra de arte. Ele
e, para urn amad~r dotad~, ~ con~~e~~ dizia Sao Tomas para definir
retornava, para alem dos secu) OS't

a
q nd~ as palavras de Poussin sobre

o bela (id quod visum placet, re ~ma ssim as de Matisse 123

o deleite beato da plntura e anu?c~ando ~'car-se no seculo XVIII uma
Vern os desenhar-se e depols Intensl Iem bora tal rela<;ao nem sem

reabilita<;ao das chamadas artes mee~~~e;r~t'icose teoricos da epoca, e~sa
pre tenha se mostrado claradment. da do surto da civiliza<;ao industnal,nova atitude nao pode ser Issocla .

f d trabalhadores manuals.
que repousa no e~ or<;? lOS XVIII na Fran<;a e na Inglaterra aparecem

Na corrente 0 secu 0 a uele offcio de arte. 0 requinte da
numeros~s~ratados sobre esse ou q cula<;oes. Se os ebanistas france
arte moblhana se ~restavafa~~IS e~pe 'ngleses de furnitures, os cabinet
ses sao menos prollxos, os a r~can es lois fazem valer suas "cria<;6es";
makers, escrevem COPIOSOS catalogos, p. 'urn fator favoravel a essa
o fato de que a moda acarreta~ pesquIS;t:vel desses catalogos 124 e 0

promo<;ao dos oficios de artbe," d
ma1s ~754 ilustrado por cento e cin-de Thomas Chippendale, pu Ica 0 em ,
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quenta pranchas, que se vendia a 2,85 Iibras; em cada reedic;:ao Thomas
mostrava novos modelos. Essa iniciativa suscitou a publicac;:ao de muitos
catalogos semelhantes I":', dos quais 0 mais importante foi 0 de Shera
ton 126, que assinalava uma simplificac;:ao do estilo para colocar os moveis
elegantes ao alcance das bolsas mais modestas.

Em 1754 fundou-se em Londres a Royal Society for the Encouraged
ofArts Manufactures and Commerce. Na Franc;:a, inumeras sao as obras
tecnicas sobre a serralheria, a carpintaria e 0 Corte de pedras. e e a
uma c1asse de artIfices que 0 gravador Charles-Nicolas Cochin dirige
urn libelo de estetica COntra 0 rococo: Supplication aux or(evres (1754)
Mais tarde, em seu Curso de arquitetura, Jacques-Franc;:ois Blonde! mos
tra a maior considerac;:ao peJa tecnica. POI' toda parte as pessoas se preo
cupam em calcular a resistencia dos materiais, seja em Paris, a proposito
da construc;:ao de Sainte-Genevieve pOI' Souff/ot, seja em Roma, quando
o marques Polini, arqueologo e f1sico da universidade de Padua, publica
em 1748 urn estudo sobre a estabilidade da Cupula de Sao Pedro que
servinl de projeto para os trabalhos de consoJidac;:ao dessa parte do edifl
cio pOI' Luigi Vanvitelli.

Mas nessa reabilitac;:ao dos oflcios de arte, paradoxalmente, e pre
ciso dar urn Jugal' a influencia antiga, que impregna toda a segunda
parte do seculo XVIII. As escavac;:6es de Herculano e, logo depois,
de Pompeia, trazendo a luz 0 mobiJiario de que se serviam os romanos
da epoca c1assica, van revelar que 0 esforc;:o art[stico destes nao negligen
ciava as artes menores. Serao imitados, e nessa imitac;:aa se tomara cons
ciencia da importancia dessas artes do utilitario.

Como vimos, os enciclopedistas da Franc;:a iam admitir os oflcios
quase que na mesma categoria das belas-artes. Entretanto, a adminis
trac;:ao real, na reforma que se fez pOl' edito de 15 de marc;:o de 1777
da Academia Real de Pintura e Escultura, convida ainda a dar a conhecer
que as artes da pintura e da escultura, "que fazem parte das artes Iibe
rais", nao devem ser confundidas COm as "anes mecanicas", cuja refor
rna se fez pOl' urn edito do mes de agosto precedentc, referente acriac;:ao
da Comunidade de Artes e Ofkios.

Sem ir ao ponto de atribuir a Diderot a reabiJitac;:ao dos ofkios
de arte ou artes menores. mais que nunca mergulhadas em ostracismo
desde que as belas-artes foram reabiJitadas e receberam 0 estatuto de
artes liberais, deve-se reconhecer-lhe a merito do parecer formulado
em termos decisivos.

No artigo Art da Encyc!opedie, Diderot se indigna contra 0 "precon
ceito que tendia a encher as cidades de orgulhosos polemistas, de con
tempI adores inuteis, e os campos de tiranetes ignorantes, ociosos, peri
gosos [... J Ao ju[zo daqueles que tern hoje ideias justas do valor das
coisas, aquele que povoa a Franc;:a de Gravadores, Pintores, EscuJtores
e Artistas de todos os generos, que fornece aos ingleses a materia para
fazer meias. 0 veludo aos genoveses, os vidros aos venezianos 127, nao
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ueles ue construfram seus inimigos e
faz menos pelo Estado que aq aos oihos das filosofos, ha talvez mais
os retiraram das prac;:as fortes, e, L B s os Le Sueurs e os Audrans,
merito real em tel' fe~o nt:ce~~~l:xa~~~e:e em executar em tapec;:arias
em pintar e gravar as ata as em alcanc;:a-Ias. Colocal em urn
as vitorias de nossos generals do que . das ciencias mais sublimes e
dos lados da balanc,:a as vantagens readISas artes mecanicas: vereis que

. h das e no outro as _
das artes malS onra -0 foi distribufda na justa relac,:ao
a estima que se tern pOl' umas e ~~~~~On~ais longe dos homens ocupados
dessas vantagens, e que estafm1a dos homens ocupados em fazer

f - que eramos e Izes que
em azer cre: . . "I"~ E interessante comparar essas
com que 0 fossemos efetlvamente . do se de falar de outra COlsa
palavras com as de Van M~nderp:~~~~~~u_s~urn born caminho desde
que nao Mario, Sila e Catl Ina. M s Diderot ira ainda mais longe.
entao; 0 herofsmo mudou de slg~f~ssiffcadas entre as "mecanicas", ele
Essas artes deprec13das, outrora . perior no seio das artes liberalS:
vai considera-Ias como uma categona .su a rind ios, as que se propu
"Entre as Artes LiberalS que s; reduz~::;adfsbelfs-artes porque toma
nham a imitac;:ao da Natureza oram c _ Mas nao e apenas isso que
ram pOl' objeto pnnclpal~entea rec;e:~~~s'sarias e mais uteis, como a
as dist!ngue das, Artes L~era~s ;s~~s ultimas tern regras fixas e imuta
Gramatlca, a Loglca e a ora'd t ansmitir a outro, ao passo qu~ a
veis, que qualquer homem po e I' d numa invenc;:ao que nao tlra
pratica das belas-ar~e~conslste sObret~e~screveramsobre essas Artes
suas leis senao do gema: as regras que ue sua arte mecanica; produ
nada mais sao, propnamenfte, fal~n~ol'eicoPio ~judam apenas aqueleszem aproximadamente 0 e eilo 0 e ,

que veem," . , 'd as artes liberais a celebrar as artes
Prossegumdo, Dlderot convi a,. e Ihes e devida, As Artes

mecanicas: "Fac,:amos aos artlstas a .lUS~~~,q~ ora poderao empregar 0

Liberais cantaram 0 bastante a Sl me~ .'. ~s Cabe as Artes Liberais
que tern de voz pa:a celebrar as Artes ecan~~o· reconceito as manteve
tirar as Artes Mecamca~do aVIlt~m~~:~:i~iarantf-Ias de uma indigencia
pOl' tanto tempo;. cabe a brole~~~aos acreditaram-se desprezfveis porque
em que alnda defJnham .. s I' dar mais valor a si mesmos; este
faram desprezados; enslnemo-Ios a roduc,:ao mais perfeita," E eis urn
e 0 unico metO de obter deles uma p de'ml'cos' "Que saiam do selO

d al propasto aos aca ,
programa bern para ox ue desc;:am as oficinas, que recalham
das Academlas alguns homens

j
q nham numa obra que determine

af os fen6menos das Artes e no- os expo t'lmente e os Grandes a fazer
os Artistas a l~r ~ os Filosafos a pensard~ ~uas recompensas."
enfim urn usa util de su~ auto:19ad~'~inassera 0 proprio Diderot. Para

o .academico que desce~a as ~~s uais escritos pOl' ele, sabre os
os numerosos artlg,os, a malOna uant; of[cios industriais _, Diderot
offcios - tanto O~ICIOS de arte q r 'tara aos especialistas relat6nosfara realizar inquentos preCISOS, so ICI
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circunstanciados, ele pr6prio ira documentar-se e as vezes fara con truir
modelos para melhor estudar seu funcionamento. Para melhor com
preende-Io, fara execlltar, sob a direC;ao de Cochin, adminiveis pranchas
gravadas, num total de Onze volumes, que irao reunir-se aos dezessete
de texto da Encyclopedie.

Apesar de tudo, esses anigos da Encyclopedie tem um carater mera
mente descritivo, sem nenhuma alusao hist6rica. A iniciativa de Alexan
dre Lenoir, que, como vimos, fara a hist6ria do vitral e da tapec;aria,
sera pois realmente notave!. No seculo XiX, e pefa arqueologia que
se abordara a hist6ria das artes menores - mas esta mlo recuara alem
da idade Media.

II

A HISTO A A ARTE
ACrENCIA DA ARTE



1

NASCIMENTO DA ARQUEOLOGIA
NACIONAL E DO GOSTO PELOS
PRIMITIVOS NO NORTE DA EUROPA

Foi na Inglaterra que 0 interesse testemunhado pela Idade Media assu
miu pela primeira vez 0 carater de uma pesquisa racional para recensear
os monumentos, situa-Ios no tempo, tra<;ar a evolu<;ao dos estilos e deter
minar-lhes as diferentes fases, criando vocabulos para designa-Ios.

No seculo XVII, entre 1655 e 1673, Sir William Dugdale e Roger
Dodsworth tinham, sob 0 tftulo de Monasticon anglicanum, publicado
urn vasto estudo, ilustrado por Wenzel Hollar, sobre os mosteiros da
Gra-Bretanha, trabalho que suscitara na Fran<;a 0 Monasticon gallica
num do maurista Dom Michel Germain (1645-1694), cuja publica<;ao
foi interrompida pelo falecimento do autor. Se os croquis da coletanea
inglesa sao mais descritivos, 0 monasticon frances reveste-se de grande
interesse em razao dos levantamentos topograficos que 0 acompanham.

E espantosa a amplitude do estudo publicado entre 1727 e 1742
sobre as catedrais e monumentos religiosos de dez dioceses por Browne
Willis I. A History of Ely (1771) do arquiteto James Essex con tern uma
verdadeira monografia da catedral. Publicada em 1798, uma obra de
Browne Willis e James Bentham ja tentava uma sfntese da arte medieval
na Inglaterra 2

Quanto asucessao dos estilos, encontramos urn esbo<;o do assunto,
em 1703, na obra de Thomas Warton 3 Diversos autores tentaram esta
belece-Ia. Ela sera fixada definitivamente, com denomina<;6es usadas
ainda hoje, por Thomas Rickman em 1817 4

Nao encontrarfamos nada tao avan<;ado por essa mesma epoca na
Fran<;a, onde apareciam as Antiquites nationales de Louis Millin
(1790-1799); s6 atingira essa amplitude 0 enorme repertorio publicado
em dois volumes in-folio, 0 primeiro em 1816 e 0 segundo apenas em
1836, pelo conde Alexandre de Laborde "-

A curiosidade arqueol6gica dos ingleses em breve ultrapassara 0

ambito de sua ilha (0 que nao corresponde ao temperamento "insular"
que se costuma emprestar aos britanicos). Em 1807 e 1809 aparecera,
em dois volumes, urn estudo de George Downing Whittington sobre
a arte religiosa na Fran<;a e 0 gotico na Europa 6
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, .A Normandia, provincia da Fran add . .
e ongrn<iria, nao demora a atrair os h's( . ~ on e sua s_egunda dlnastla
drew Co/tee Ducatel em 1767 b;' ona ores da Gra-Bretanha. An
dades normandas 7 O~ . .' pu Ica um trabafho sobre as antigui
para tomar como 'mocfe~~a;Jstasatravessam freqiientemente a Mancha
Cotman em 1820-1822 bl

s
m~numelltos da Normandia. John Sell

. ' , pu Icara sobre essa -' ,
cUJo comentario sera feito por D T x prOVInCia uma coletanea

N - d . . umer.
ao a mIra, pois, que na Fran d'"

arqueol6gica dos monumento .e;:a 0 p~nto e partIda da rnvestlgae;:ao

~~~' ~~r:r~~~ad;~~~:a~d~: :e::~~n;~so~t~~~~~~r~~~:~~~:. ~~~~~n~
terra, aceitou 0 desafio: 0 ' ~ Revolue;:ao obngara a viver na Ingla
muito exilado em Londres ~a re dDe~~ Rue, sacerdote refratario, ha
bem ex-exifado, e Au uste' con, e aries Adnen de Greville, tam
tin"gton citada mais acfma ~e Prevost, que traduZira a obra de Whit
(1801-1873) foi 0 II'd C· esfse grupo, 0 conde Arcisse de Caumont

er. om e eHo ele ass .
mentoe,parafazerconhecereest d' umlu 0 comando do movi-
criou em 1823 a Sociedade dos A ut" ar?s monumentos de sua provincia,
ministrou cursos de arqueoloo'a n Iquanos da Norma~dla. Ele pr6prio
seis vOlumes de 1830 a 1841 ",I ~on~mental que serao publicados em
religieuse, civile et militaire ASo

. 0 t~tUI~ de Histoire de I'architecture
fizera para a arte medieval' in rl~:~e e aumont fez 0 que Rickman
grandes etapas estilisticas pro~ond'ofOI ele q~em cnou 0 quadro das
designando a ane g6tica 'elo de . para ca a. um~ delas um nome,
foi abandonada 0 que se PpOd I oglval, denomrnae;:ao que mais tarde
a de "gatico" u'ma e d~n;entar, pOlS era mais adequada que

, vez que 0 e IflClO dess 'd' " .
construtivo do emprego da o' y e p~no 0 tlra seu pnnclplo
adota efe em 1823 ad' g~va. Para 0 penodo antenor ao g6tico

eSlgnae;:ao de t ' . ,
por M. de Gerville 10 em carta end ar e

d
romamca" que fora proposta

de 1918, por analogia COm a ala eree;:a a a Le Prevost em dezembro
romanicas derivadas do lati~' e~a1~~regada~ara deslgnar as linguas
adotara sob a forma "roman~" , 0 Ingles WIllIam W. Gunn a
termo "normando" dsca , mas na Ilha foi diffciJ destronar 0

da arte inglesa. A d'e~~~~~~a a~ ~~~tThom~s W~;ton para esse periodo
logos franceses penetra rap'de;: e romamca , cnada pelos arque6-

, I amente na Alemanh . ,
em 1842 no Manual de hist6ria da t II d H a, vamos encontra-Ia

D' ar e e ans Kugler
lante do sucesso da associa ao u· . .

de Caumont resolveu estender see;: q e ~nara na Normandla, Arcisse
de julho de 1834 ele funda a Socie~sa~nncIPlOs ao plano nacion~l. A 23
desde essa data, realiza anualme t e Francesa de Arqueologla. Esta,
Frane;:a a fim de fazer "0 r n e urn congresso numa provincia da

ecenseamen to compl t d
ceses, descreve-los classifica-Ios e 0 osmonumentos fran-
tisticas num boletir'n peri6dico" p~r ordem,cronoI6g!ca e publicar esta
mental, que aparecera em 1835 A sse penodlco sera 0 Bulletin monu
sos anuais torna-se objeto de . pa~~J[ de_1845 0 relat6rio dos congres-

uma pu Icae;:ao especial, ficando 0 Bulletin
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reservado aos estudos diversos. Esse meio iria transformar-se num vivei
ro de cientistas e criar a tradie;:ao da arqueologia nacional, que e e sera
sempre antes de tudo uma arqueologia de campo, pouco favoravel, ao
contnirio da alema, as especulae;:6es te6ricas.

A iniciativa de Arcisse de Caumont fora precedida, entretanto, por
uma outra, que remonta ao infcio do seculo mas que tratava a arqueo
logia mais como prolongamento da hist6ria que por ela mesma, a Socie
dade dos Antiquarios da Frane;:a, criada em 1813; derivava da antiga
Academia Celtica, que, sob 0 impulso de Eloi Johanneau, Mangourit
e Camby, se reunira pela primeira vez no 3 ventoso ana XIII (22 de
fevereiro de 1805).

Todavia, pouco tempo depois a Sociedade Francesa de Arqueo
logia, outro foco de estudos medievais, iria constituir uma s6lida tradie;:ao
da arqueologia francesa: a tradie;:ao tecnica.

Se quisermos procurar as mais antigas disposie;:6es regulamentares
destinadas a assegurar a conservae;:ao dos monumentos, deveremos ir a
Suecia e remontar ao seculo XVII. Foi no ano de 1630 que se criou,
por decreta de Gustavo II Adolfo, 0 Riksantikuarius, organismo respon
savel pelos vestigios do passado que conheceu urn surto particular sob
o reinado de sua filha Cristina. No seculo XVIII, 0 czar Pedro, 0 Grande,
para evitar a fundie;:ao dos objetos de aura que se encontravam nos
tumulos pre-hist6ricos, promulgou um ukase em virtude do qual tudo
o que era extraido do solo, incluindo os f6sseis, Ihe devia ser enviado.

Para lutar contra a onda de destruie;:ao que ele pr6prio desencadeara,
o governo frances da Revolue;:ao, sob 0 impulso do padre Gregoire,
que inventou a palavra "vandalismo", ten tara proteger "os monumentos
das artes, da hist6ria e da instrue;:ao", mas em quase toda parte a eficacia
das medidas preconizadas se chocou com a defJagrae;:ao dos 6dios revolu
cionarios e os interesses dos compradores de bens nacionais. Os governos
posteriores, alias, nao tamaram nenhuma medida regulamentar bern de
finida a esse respeito ate a monarquia de julho. 0 ministro Guizat criou
em 1834 uma comissao para fazer 0 inventario dos monumentos; essa
criae;:ao foi seguida em 1837 da Comissao dos Monumentos Historicos,
encanegada de designar os monumentos que deviam ser "classificados"
a fim de que nao fossem destruidos e de faze-los restaurar, se necessario.
Comee;:ou entao de maneira met6dica essa imensa obra de prospeC(Jlo,
classificae;:ao e restaurae;:ao, da qual urn dos principais animadores flli
o escritor Prosper Merimee, nomeado inspetor-geral. 0 arquiteto prdc
rido da Comissao foi Eugene Viollet-Ie-Duc.

Na Inglatena, onde - pelo menos na situae;:ao de outrora - ;I~,

inovae;:6es nos servie;:os publicos raramente tiveram carater regulalll '111:11

e legislativo, sera preciso esperar ate 1882 para deparar com a cri:lI,';111

de urn servie;:o analogo ao que a Frane;:a instituira cinqiienta anos :1111'''.

sob a forma da Comissao dos Monumentos Hist6ricos: a Ancimt /HUN"
ments Protection Act. A criae;:ao, em 1877, de uma Society for/ltl' /",,11'1
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Essa gl6ria usurpada por r~n t 0 mito proliferou durante
igual de um Brunelleschi ou dfe,~m J r;~a;uj~ profissao e desconhecida;
o seculo XIX, Ele tll1ha urn I o~o~_se~lhe' uma filha escultora. . .
fizeram dele urn arqUiteto; In~~n d 1772' e n~tomado sem modlfl-

o ensaio de Goethe e pu I lC~ ~'~: man~ira e da arte alemas" 17,
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E t to de Goethe escnto num '., P
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retorno a Vasari.. d d arte g6tica na Alemanha se deveU dos mals antlgos estu os a d
. m, em 1804-1805 escreveu Fundamentos. a

a Fnednch von Schlegel, que , 'to de distinguir 0 g6tico tardIO,
construr;ao gOlica 19, onde tern 0 men I' .

, , 'I bra uma fase de dec 11110.
no qual Ja se VIS urn, 'd or Goethe iria ressurgir e ganhar

No entanto: 0 Impu~so cna 0 p dois irmaos, Sulpiz e Melchior
urn carater relIglOso e mlstl~o ~{ac;~s a 'cos negociantes, originaria da
Boisseree. VlI1dos de uma amlla e n ntusiasmo ela Idade Media

regiao ?e ~iege, foramdco~r~~tl~~e~~rfchWacken~der(1773~179~),
gra<;as a leltura da obra e d' confirmados em suas asplrac;oes
que sera comentada mals a lan~~rfs de setembro de 1803 a abril ~e
por uma vlagem ~~e Jlz~rl~~~ Friedrich von Schlegel. Colonia fazla
1804, em compan 13 0 I, do Museu Napoleao, que regurgitava de
entao parte da Fran<;a, AleMm dos Monumentos Franceses, em queb . as da Europa, 0 useu . _
o ras-pnm. Id de Media atraiu parttcularmente a aten
Alexandre LenOIr exaltara a a d'f' 'o's gotl'cos como a Notre-Dame., - m como os e I ICI ,
c;aoSdo,s dt OICSIhrampae~l~ aQss~ando Sulpiz Boisseree renovou essa vi~g,em edm
e a all1 e- , , 'gens germamcas a1820, 1823 e 1824, acreditava flrmemente nas on
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tion ofAncient BUildings precedera esse ato oficial. A iniciativa privada
tinha criado em 1585 a Society of Antiquaires of London para fazer
face ao desastre, analogo ao que a Revolu<;ao Francesa provocara mais
tarde, que fora a Reforma para 0 patrim6nio nacional hist6rico. Mas
em 1560 a rainha Elizabeth, prosseguindo alias 0 que empreendera a
cat61ica Mary Stuart, proibia "the defacing of Monuments of Antiquity".
No fim do seculo XVIII, 0 arquiteto neoclassico James Wyatt empreen
dia a restaura<;ao met6dica das catedrais de Salisbury e Durham; 0 modo
como esta ultima foi tratada ocasionou os protestos dos amadores.

o equivafente de Viollet-Ie-Duc na Inglaterra sera 0 arquiteto Pugin
(1812-1852), mas poderfamos dizer que ele e 0 anti-Viollet-Ie-Duc, pois
que se converteu ao catolicismo para me/hor aderir ao espfrito dos monu
mentos medievais

l2
, enquanto Viollet-fe-Duc, que era ateu, criou na

arqueologia francesa a tendencia que se poderia denominar "positivis
ta", por ele codificada em seu Dictionnaire de ['architecture fran~'Q['sp
du Xl' au xvr sieele, publicado de 1854 a 1868. Para ele, a inven<;ao
das formas era comandada por urn estrito "funcionalismo", como mos
traremos adiante.

A diferen<;a de orienta<;ao que aparecera no seculo XVIII para a
arqueologia antiga entre 0 conde de Caylus e Winckelmann prosseguiu
na escala da arqueologia nacional entre a Fran<;a e a Alemanha.

Salvo a Italia, que via na arte g6tica uma especie de tlagelo trazido
pelos barbaros, cada urn desses paises maiores onde essa arte se desen
volvera considerou-a como uma inven<;ao nacional. A Fran<;a, apesar
disso, nao achou que devia mudar a denomina<;ao de "g6tico", ao contra
rio da Inglaterra, on de Rickman propunha designa-Ia sob 0 nome de
english, denomina<;ao da qual resta ainda hoje urn vestigio na nomen
clatura do estilo ingles sob 0 nome de early english, primeira fase de
seu desen vol vimen to.

Em nenhum lugar, porem, foi tao intenso 0 fervor nacionalista pelo
g6tico como na Alemanha. Esse nacionalismo exacerbado tem Sua fonte
no entusiasmo do poeta Goethe (1749-1832), que, na idade de vinte
e urn anos, em abril de 1770, achando-se em Estrasburgo, foi tornado
de admira<;ao diante da fachada da catedral dessa cidade, Em 1772 ele
publicou em Frankfurt urn ensaio intitulado Da Arquitetura alema 13,

no qual exprimia a ideia de que a arquitetura g6tica era uma inven<;ao
do genio germanico, de que constitufa a mais alta expressao artfstica,
Surgia assim 0 mito de mestre Erwin "de Steinbach" 14, em quem Goethe
via 0 autor da obra-prima de Estrasburgo, apoiando-se numa tradi<;ao
que remontava ao humanista Wimphelin IS, que em 1508 relatava ter
lido uma inscri<;ao que atribuia a esse mestre a obra come<;ada, inscri<;ao
essa que se encontrava ate antes de 1732 sob a ab6bada da catedral 16

e cuja forma frisa 0 ap6crifo ou pelo menos a data tardia, como indica
o epfteto gloriosum, que se refere mais a uma inscri<;ao comemorativa,
Urn certo mestre Erwin e mencionado trabalhando em Estrasburgo e
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arte g6tica, convicc,:ao que ele exprimiu no estudo que empreendeu a
partir de 1808 sobre a catedral de Colonia. Esse trabalho resultou na
publicac,:ao, de 1821 a 1823, da His/aria e descrifiio do domo de Colo
ni~ 20: A cidad~ passa entao a administrac,:ao prussiana; Sulpiz leva 0

pnnclpe .herdelro de Hohenzollern a interessar-se pela conclusao da
obra, facilltada pela descoberta em Paris de antigas plantas e desenhos
da torr~ sui da fachada oeste, logo comentados e publicados por Georg
Moller _I, que desde 1812 pubhcava reproduc,:oes desenhadas dos monu
me~tos g?ticos alemaes. Comec,:ada em 1842, essa obra gigantesca s6
sera termlOada em 1880. Que teria sido dela se entao se tivesse percebido
que essa obra-prima unica do genio alemao, que na verdade e uma das
mats elevadas expressoes da arte g6tica, derivava em linha reta dos coros
de B~auvais e de Am.iens? 0 fervor romantico pela grande arte g6tica
germaOica nasceu, pOlS, de urn Jogo de equivocos, denunciado por Felix
de V~rneilh em 1845 e, na mesma epoca, alias com muita lealdade,
por hlstonadores alemaes. Escrevendo em 1835 urn livro sobre 0 Domo
de Moguncia n, Johann Wetter (1806-1897) encontrara sua origem na
Notre-.Dame de Paris; em 1843, Fra~z Mertens (1808-1897) situava-a
em SalOt-DeOls, 0 que era ve~ justo-·. No mesmo ano, Franz Kugler
(1808-1858) consagrava essa ongem francesa em seu Manual de his/aria
d '4 V·a ar/e - .. IOte anos antes (1821), George Busching (1783-1829) nao
ch~~ava alO~a a arte_ r~m,~nica de ."0 velho estilo ale mao" e 0 g6tico
de 0 belo estllo alemao ? -. Mas 0 cltado Kugler, reconhecendo a priori
dade francesa, nao designa 0 g6tico como "Germanic architecture"~?
Os ~reconceitossao diffceis de estirpar. Carl Schnaase, em 1845, defen
dera 0 termo go/ik contra german ou germanic.

Quanto ao entusiasmo de Goethe, declinara urn pouco quando este
for conqulst?do pela Grecia; adotara entao a ideia bizarra segundo a
qual a arte gotlca sena uma Importac,:ao, atraves das Cruzadas, de elemen
tos da art~ arabe, 0 que 0 levou a chama-I a de "sarracena", crenc,:a
essa que Ja se reflete em Lenoir no escrito de que falamos mais acima.

_ .oes~e entusiasmo primitivo resultara que a escola arqueol6gica ale
m,aflcara sempre mUlto apegada as fontes da arte g6tica, isto e, a arte
gotlCa francesa, suscitando grandes eruditos que se dedicarao ao seu
estudo, como Wilhelm V6ge, que esclarece 0 problema da evoluc,:ao
da escultura da catedral de Reims. Urn conservador do Museu Germa
OlCO de Nuremberg nao fizera construir em seu museu uma replica da
sala balxa da SalOte-Chapelle, edificada por Sao Luis?

Se era necessario persuadir-se de que a Alemanha nao encerrava
as ongens da arte g6tica, pelo menos se pensava que na genese desse
estllo f~ram declslvas as contribuic,:oes da rac,:a germanica, que se julgava
te:em SI~O prepo~derantesno Norte da Franc,:a. Urn frances, Courajod,
aflrmou ISSO no fmal do seculo passado. A ideia permaneceu mais ou
m.enos arralgada na Alemanha. Uma instruc,:ao de Hitler, datada de 1941,
nao recomendava aos servic,:os da Propagandastaffel do Noroeste apre-
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sentar as obras de arte francesas anteriores a Revoluc,:ao como realizadas
-' ?por urn povo formado em grande parte de elementos germaOl,cos.

Note-se que na mesma epoca, em 1823, uma socledade e fundada
para publicar os textos mais antigos referentes a hist6ri.a da AI~manha,
sob 0 titulo Monumen/a Germaniae His/orica. Essa socledade tlOha por
divisa: Sane/us amor patriae da/ animum.

Se os primitivos da pintura italiana tinham ?ido reabilita?os havia
muito tempo, tudo estava po~ fazer nes~e d.?mlOio para a plOtura do
Norte anterior ao seculo XVI. E alOda aos Irmaos BOisseree que devemos
a valorizac,:ao desse campo imenso da pintura europeia. 0 mome~to
era propfcio. Como a secularizac,:ao dos bensd_os mostelros nas reglo~s

renanas dependia en tao da Franc,:a, em consequencla do tratado de Lu~e
ville, vinham ahasta publica numerosas obras de arte. Sulplz e MelchIOr
s6 tiveram que ir busca-Ias. Compraram sua primeir~ obra em 1~04e
logo estenderam suas investigac,:oes para ~ora de Coloma e do propno
Reno, fazendo campos de pesquisas em dlversas cldades da Alemanha
e em Flandres. Ao mesmo tempo, outro curiosa se entregou a uma
empresa semelhante, urn conego chamado WaJlraf (1748-1824). Apaixo
nado por sua cidade de Colonia, deixou-Ihe ao morrer 1.616 obras de
pintura que serao instaladas num museu especial grac,:as a J. H. RI
chartz 26.

Nao foi Colonia que se aproveitou da colec,:ao Boisseree. Os irmaos
as expuseram em Heidelberg em 1810, depois em Stuttgart e acabaram
por vende-Ia em 1827 ao rei da Baviera Luis I, que que:13 .fazer de
Munique a grande capital artistica da Alemanha. FOI, pOlS, IOstalada
na pinacoteca dessa cidade, construfda por Leo von Klenze de 18~6
a 1836; ainda hoje ela faz parte da riqueza desse museu em obras alemas
e flamengas de epocas remotas. .

Urn acontecimento importante e a primeira monografJa consagrada
aos Van Eyck, de autoria de G. F. Waagen 27; nela se celebra a co~ti~ui
dade flamenga como urn fator independente, fonte das escolas nordlcas
do seculo XV. . .

A admirac,:ao delirante pelo misticismo cristao, que constitul uma
das pulsoes do romantismo alema~8 s~?ci~ava em 179? as Efusoes .de
urn religioso apaixonado pela arle (Ja cltado) de Wilhelm HelO:lch
Wackenroder, urn rapaz doente que morreu dois anos depols, aos vlOte
e cinco anos de idade, 0 que contribuiu nao pouco para 0 sucesso de
sua obra. Wackenroder redescobriu Nuremberg, os primitivos alemaes
e instaurou 0 culto de Albrecht Durer. Sua influencia foi enorme; F.
von Schlegel inspirou-se em suas ideias nas Descrifoes de q~~adros ,d.e
Paris e dos Pafses-Baixos 29 (1802-1804). Para Wackenroder, s~ era .vah
da a arte crista. Como faraD mais tarde os italianos, quando se dlscutlrem
na segunda metade do seculo os componentes da criac,:ao artfstica, el~
considera esta como absolutamente autonoma: 0 artista age por IOSpl-
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rac,;ao divina e 0 crftico deve ficar em posic,;ao de humildade diante da
obra de arte para aderir ao seu poder magico. Enquanto a Franc,;a se
entrega a perseguic,;ao religiosa, a Alemanha conhece entao uma reno
vac,;ao da religiosidade. Em 17~~, em sua obra A crislandade da Euro
pa 10, 0 poeta e novelista que escreve sob 0 pseud6nimo de Novalis
(1772-1801) celebra a Idade Media como a idade de aura do catolicismo.

o impulso mfstico de Schlegel e Wackenroder prossegue com 0

frances Alexis Franc,;ois Rio (17~7-1874), autor de duas obras sobre a
Arte crista 11. Tambem para ele a inspirac,;ao religiosa e 0 unico criterio
para a avaliac,;ao de uma obra de arte. Eele quem revaloriza Fra Angelico
e Perugino e, como Schlegel, discerne no perfodo romano de Rafael
os fatores de urn declfnio da pintura.

Amigo e admirador dos pre-rafaelitas, John Ruskin (181~-190())

man tern esse estado de espfrito ate a aurora do seculo XX. Note-se,
porem, que seus escritos sobre a arte antiga pertencem ao primeiro perfo
do de sua exuberante carreira: As sele /ampadas da arquilelura (184~),

As poesias de Veneza (1851), Gio/lo e suas obras (1853-1860), Manhas
em Florenr;a (1875-1877). Para Ruskin, a func,;ao do artista consiste em
ser 0 intermediario entre 0 homem e a natureza, mas de maneira toda
intuitiva: "Sua tarefa nao e pensar, raciocinar, conhecer. Nenhuma des
sas coisas e para ele; sua vida tern apenas duas finalidades: ver e sentir."
Nisso eIe concede uma superioridade aos artistas primitivos. Mas durante
o Renascimento ha uma cer!a contaminac,;ao do pecado do orgulho cientf
fico. Ruskin admira 0 estilo gatico, que prefere ao grego em virtude
do amor espontaneo da natureza que tal estilo testemunha, mesmo que
essa predilec,;ao conduza 0 artista a certa rudeza de expressao, pois Rus
kin e hostil a essa busca da perfeic,;ao que paralisa a vitalidade. A famosa
teoria seletiva para se atingir uma beleza ideallhe parece urn erro; qual
quer dado da natureza e valido como tal. Tendo recebido as lic,;6es de
Copley Fielding e de J. D. Harding, Ruskin era urn desenhista de talento,
que ilustrava pessoalmente suas obras com gravuras. Deixou milhares
de desenhos dos quais se fazem freqiientes exposic,;6es.

Nos ultimos quarenta anos de sua existencia, Ruskin defendeu com
paixao ideias sociais, 0 que nao raro aproximava as afirmac,;6es desse
aristocrata riqufssimo das do Manifeslo comunisla de Marx e Engels
(1848). Era violentamente hostil ao maquinismo e ao surto da sociedade
industrial. Para p6r seus atos de acordo com suas ideias, nunca andou
de trem. Tinha tal admirac,;ao pelo passado medieval que qualquer restau
rac,;ao Ihe parecia urn sacrilegio; segundo ele, era preferfvel deixar urn
monumento conhecer a nobreza da rufna.

Na Franc,;a, a pintura da Idade Media nunca se recuperou do desprezo
que conhecera como pintura "gatica" nos seculos c1assicos. Muitas pintu
ras sobre madeira serviam de paineis de armario em fundos de cenario.
Urn dos primeiros eruditos a pesquisar quadros da Idade Media foi 0

conservador dos desenhos do Louvre Frederic Reiset (1815-1891). Mas

. perceber que a Franc,;a tivera
foi preciso esperalrdudme PMo~~~am~~~~aa s~evelara sera a exposic,;ao dos
uma plOtura na a .

"Primitivos Frafnceses" ·da Idade Media arrastara na esteira de sua rufna
A plOtura rancesa , . ' . em

d
' I XVI da qual subsistem apenas ranSSlmos espeCimes, s

a 0 secu 0 , .. h·' .
suficiente coerencia q lie pe rmita reconStitUlr sua Istona.
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AS SEDU<;OES DO DETERMINISMO

Foram necessarios longos debates para que a hist6ria lograsse definir
seu lugar entre as ciencias mora is e pollticas. A solU<;ao do problema
afigura-se ainda mais diffcil para a hist6ria da arte; com efeito, parece
a primeira vista que em nenhum domlnio a a~ao psicol6gica deva ser
tao importante como na arte, que e em grande parte uma atividade
ludica. Ora, s6 existe ciencia do geral; a hist6ria-ciencia, que nao se
contenta em enumerar fatos de observa~ao, mas investiga as rela~oes

causais entre os diferentes fatos particulares, deve, parece, rejeitar de
seus exames 0 evento fortuito que constitui por excelencia a cria~ao

individual, reslduo de seu estudo, que ja nao pertence ao seu domlnio,
mas ao de outra ciencia moral: a psicologia. Urn historiador, Fran~ois

Simiand, nao chegou a dizer que "0 indivfduo e, para quem procura
as rela~oes cientfficas, 0 inimigo"?

Tambem os historiadores do seculo XIX foram tentados a reduzir
a explical!ao do fato artfstico reconduzindo-o a outro elemento qualquer,
mais compreensfvel pelas relal!oes do determinismo.

As diferentes formas do determinismo artfstico mencionaJas pelos
historiadores sao as seguintes, enumeradas numa ordem que vai da mais
materialista amais espiritualista: 0 determinismo do material, 0 determi
nismo tecnico, 0 determinismo do meio (que se decompoe em meio
geografico, racial, social e cultural).

o determinismo do material - que pertence tambem, se se quiser,
ao ambito do meio - parte da ideia segundo a qual as materias de
que 0 artista dispoe influenciam suas concepl!oes, sobretudo na arquite
tura. Em 1839,0 famoso ge6grafo alemao Ratzel, criador da antropogeo
grafia, exprimia pela primeira vez essa ideia, retomada amiude por histo
riadores de arte, notadamente pelo conde Melchior de Vogue, que mos
trou em sua Arquitetura civil e religiosa na Siria Central, publicada de
1865 a 1877, os efeitos da ausencia de madeiras na regiao sobre os monu
mentos que ele estudava; por Soldi, que via 32 na monumentalidade da
arte egfpcia urn efeito da densidade dos materiais empregados; por Bru
tails 33, que em 1900 aplicara os mesmos princfpios a arqueologia da
Idade Media, e por muitos outros.

Urn historiador alemao, Haendcke, chegou a consagrar todo urn
livro ao estudo dessas influencias 34, que pouco a pouco foram reduzidas
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pelos historiadores mais recentes, tendo em conta uma certa "vocac;:ao
formal" que cada materia apropriada a arte contem em si, como diz
Henri Focillon em La vie des formes. 0 determinismo do material nos
conduz naturalmente ao determinismo tecnico, sendo a tecnica 0 meio
pelo qual 0 homem atua sobre a materia.

Arquiteto, teo rico e historiador de arte, 0 alemao Gottfried Semper,
nascido em Hamburgo. em 1803, fazia do imperativo tecnico a verda
deira noc;:ao da criac;:ao artfstica. Colocava a arquitetura acima de todas
as artes e censurava Lessing e Winckelmann por terem dado tanta impor
tancia aescultura. Tendo feito seus estudos em Dresden, p6de conhecer,
grac;:as ao famoso museu, a escultura antiga; a arquitetura romana e
a do Renascimento Ihe foram reveladas por uma viagem que fez aItalia,
renovada em 1834. Em Paris, conheceu 0 arquiteto Ignace Hittorf e
partilhou com ele a descoberta de que a arquitetura grega era uma decor
rencia da pintura. A revoluc;:ao de 1849, expulsando-o da Alemanha,
teve grande infIuencia em seu destino, porque obrigou-o a passar uma
temporada na Franc;:a e sobretudo na Inglaterra, onde teve oportunidade
de ver, em 1851, a Primeira Exposic;:ao Universal de Londres, que tinha
por objetivo valorizar as artes decorativas. A exposic;:ao causou-lhe forte
impressao e ele a exprimiu em 1852 em sua obra Ciencia, industria e
arte 35. Ainda em Londres ele publicou, em 1853,0 ensaio Architecture
and Civilization 30. Em 1855 Semper e chamado a dirigir a sec;:ao de
arquitetura da celebre Escola Politecnica de Zurique, emprego que ele
conserva ate 1871; reedificou-Ihe a construc;:ao de 1872 a 1881 e participou
atIva'!lente da reconstruc;:ao da eidade de Viena.

E em 1861 e 1863 que sao publicados os dois primeiros volumes 
a eontinuac;:ao jamais apareeeu - de sua obra fundamental, 0 esti/o
nas artes {(!cnicas e arquitetonicas .17.

Para ele, todas as formas se eneadeiam segundo princfpios que tiram
sua logiea das aplieac;:6es da teeniea, e nao hesitava em invoear os princf
pios anat6mieos de Cuvier e 0 evolucionismo de Darwin. Taine, por
sua vez, apelava para Claude Bernard. A biologia, que entao tomava
impulso, pesava fortemente sobre os espfritos desse tempo.

o arquiteto, pensa Semper, deve deixar-se guiar pela pratica, e
nao pela teoria. Quanto as formas da ornamentac;:ao, nao naseem gratuita
mente da invenc;:ao do artesao - sao determinadas pelo offeio. Assim,
o estilo geometrico dos povos nordicos seria devido, explica ele, ao uso
preponderante do vime e dos produtos texteis.

De urn modo geral, foi muito severa a reac;:ao contra 0 materialismo
ue Semper, particularmente da parte de Riegl. Sem duvida poderfamos
emitir urn julgamento mais equitativo sobre sua obra se ele a tivesse
terminado. Com efeito, ele tratou apenas da primeira parte, relativa
<lOS materiais e a tecnica. Numa segunda parte deveriam ser abordadas
as infIuencias geogrMicas, etnologicas, climaticas e religiosas, 0 que 0

Icvaria, em suma, a situar-se no terreno de Taine. Finalmente, na terceira
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parte, seriam estudadas as influencias de tipo pessoal, provenientes do
proprio artista e de seu patrono. . .. .

Os princfpios enunciados pelo arqulteto Eugene VlOllet-le-Duc tlve-
ram na Franc;:a uma repereussao tao grande quanto os de Semper, seu
contemporaneo, na Alemanha. Ou ate maior, pois as teori~s de Semper
foram rapidamente contestadas, especial mente por Alols Rlegl, enquan
to foi necessario esperar os anos 1930 para que se bombardeasse 0 ngor
das teorias funcionalistas que Viollet-Ie-Duc emitira a proposito da ab6bada
de ogivas, para ele criac;:ao-chave da arquitetura medieval. Por outro lado,
seus princfpios estiveram na base da restaurac;:ao dos monumentos da Idade
Media, a ponto de se terem visto arquitetos - ele propno deu urn exemplo
disso - reconstruir urn monumento nao "identico", como se dlz hOJe,
mas "tal como deveria ter sido" se seu criador houvesse seguido, como
deveria, os princfpios implaeaveis da logiea arquitetural.

Em seu Dictionnaire raisonne de I'architecture franc;aise du X r au
XV" siecfe (1854-1868), que abrange apenas a Idade Media, Viollet-le
Duc demonstra que todos os orgaos - e ate a ornamentac;:ao que os ex~n

me - deeorrem de uma adaptac;:ao logica a uma determmada func;:ao:
a tecnica construtiva domina, pois, todas as formas; a catedral gotica,
segundo ele, e 0 monumento mais perfeito porque nele tudo se reune
de acordo com as leis de uma logiea estrita comandada por urn dado
programa. Em seus Entretiens sur I'architecture (1863), V!ollet-Ie-D~c
estende essa ideia a construc;:ao modern a , da qual ele propno propoe
exemplos raeionais tirados do usa, entao total mente novo,. do ferro,
sem se dar conta de que entra em contradic;:ao com suas pr6pnas teonas,
uma vez que obriga 0 ferro a dobrar-se ao sistema da arquitetura gotica.

o determinismo do "meio" e infinitamente rna is vasto porque com
preende a atmosfera material, social, polftica, moral e intelectual dentro
da qual 0 homem se move, como 0 define 0 frances Hippolyte Tame
(1828-1893), que aplicou seu espfrito ahistoria da filosofia, da literatura
e da arte numa postura racionalista que lhe valeu a mlmlzade dos bem
pensantes de seu t~mpo. Taine sucedeu a Viollet-le-Duc na catedra de
arte e estetica da Ecole des Beaux-Arts em 1864.

Para justificar sua posic;:ao, Taine invocava 0 metodo experimental
de Claude Bernard. Construiu todo urn sistema historico cuja influenela
foi tal que por muito tempo se costumou designar e~m~ "tai~iano" 0

metodo que eonsiste em procurar a causalldade da enac;:ao artlStICa nas
reac;:6es do meio sobre esta ultima. Taine, contudo, nao e 0 inventor
dessa ideia. A noc;:ao da infIuencia do meio geografico sobre 0 homem,
em particular, data de muito mais longe. Historiadores como Br~uns
ehvig 3R e Lucien Febvre 3Y mostraram que, remontando atrav~s de
Michelet, Montesquieu e La Repub!Jque de Bodm, encontranamos
na origem dessa tradic;:ao crenc;:as astrologieas e magieas que mergulha~n
suas rafzes no fundo obscuro das origens da humamdade. Tame nao
e sequer 0 inventor da ideia que consiste em aplicar 0 metodo a expli-
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cac;ao de uma obra literaria OU artfstica. Quem teve essa iniciativa foi 0
padre Du Bos, exumado por Brunetiere 40 e Braunschvig 41, que ern suas
Reflexions critiques sur fa poesie et fa peinture, publicadas ern 1719 - e
onde ele tentava substituir a crftica dogmatica do seculo XVII por uma
crftica explicativa -, considerava que 0 genio dos povos ou dos indivfduos
se regia pelo que ele denominava nascimento ffsico e nascimento moral.
Du Bos levava muito longe 0 determinismo geografico. afirmando que
as propriedades do ar e do clima para produzir esses "espfritos animais"
retomados de Sao Tomas de Aquino por Descartes explicavam as maiores
ou menores aptidoes de urn povo para a criac;ao artfstica. "Os povos nos
quais as artes nao floresceram", chegava ele a dizer, "sao povos que habi
tam urn clima impr6prio para as artes. Sem isso elas teriam nascido por
si mesmas ou pelo menos teriam passado a frente do comercio." Foi do
padre Du Bos OU da tradiC;ao acima evocada que Winckelmann retomou
a ideia da existencia de climas favoraveis as artes? Sempre e verdade que
ele explicava a perfeic;ao classica a que chegaram a Grecia e a 1talia pelo
ceu azul, pela luminosidade Ifmpida e pelo clima suave desses pafses, en
quanta 0 clima nebuloso e rude do Norte hiperboreo s6lhe parecia propfcio
a criac;ao do g6tico, segundo ele imperfeito Herder, 0 amigo de Goethe.
eo proprio Goethe ainda se nutrem dessa ideia. Urn alemao, Georg Fors
ter, consagrara ern 1789 urn Iivro a questao: A arte e seu tempo 42. Cabia
a Taine dar as influencias climaticas esse carater imperativo grac;as ao qual
ele acredltava conferir ahist6ria a certeza da ciencia. Na Holanda, diz ele,
"a agua faz a erva, que faz 0 gado, que faz 0 queijo, a manteiga e
a carne, que juntos, corn a cerveja, fazem 0 habitante" 43 Ficamos a
perguntar-nos por que ele se deteve ern tao born caminho. Como 0 homem,
ap6s sua morte, retoma a terra, ele poderia ter dito que 0 habitante sem
duvida faz a erva, que faz 0 gado, etc., e poderia ter-se rejubilado por
elevar seu cicio de causalidades a perfeic;ao, fazendo dele urn cicio fechado.
No enranto, as teorias de Taine sobre a influencia geografica deixaram
uma marca profunda na hist6ria da arte e varios historiadores, Como 0
italiano Barbantini 4\ 0 alemao Hellpach 45 e 0 holandes Johan de Jongh 46,

dedICaram, depois dele, obras especiais a ac;ao dos agentes ffsicos sobre
esta OU aqueJa escola de arte.

A ac;ao dos agentes sociais sobre a produc;ao da obra de arte talvez
tenha sido levada por Taine a urn grau de exigencia ainda maior que
ados agentes ffsicos. A escola de Durkheim 47 insistiu longamente sobre
todos os fatores sociais que determinam a produc;ao da obra de arte.
Urn soci610go frances, Guyau, chegou inclusive a ver no fato artfstico
urn fator meramente social, ampliando, e verdade, 0 conceito social
a ponto de fazer dele a manifestac;ao. no indivfduo, de uma especie
de sintonia universal 48

Em virtude de influencias polfticas, essa busca das relac;6es de de
pendencia entre a arte e a sociedade conhecera urn grande ressurgimento
11(\ segunda meta de do seculo XIX.

J
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Taine porem, antes de Dvorak, ressaltou 0 fato de que todas as
manifestac;6es artfsticas. intelectuais, moraiS, rehglOsa_s e m~tItUClOnals

de uma dada epoca guardam entre si uma certa relac;ao - e ? que ele
chama de "lei das dependencias mutuas", Infehzmente, ele nao se con
tentou em constatar tais relac;oes e quis estabelecer entre ess~s dlferent~s

manifestac;oes uma hierarquia causal, surgmdo_a obra IIterana o_u artls
tica como conseqi.iencia das outras manJfestac;oes culturals. e nao num
mesmo plano da causalidade. ....

o problema da rac;a e um dos que se revestlram da mals viva atuah
dade em razao dos movimentos polfticos e sociais que nele encontraram
sua razao de ser. No entanto, pode-se dizer que. se .0 sentImento 9a
rac;a nunca foi mais desenvolvido qu~ ern nossa epoca,)amals sua ~oc;ao

foj mais mal definida. Quer Ihe deem uma expressao antropologlca,
etnol6gica, geografica ou Iingiifstica, os historiadores ainda nao lograram
entrar num acordo quanto ao que se deve entender pelo concelto de
rac;a. A noc;ao racial pertence. entretanto, ao objeto de no:,so eS,tudo,
pois foi a responsavel por muita:das te~nas sObre a evoluc;ao artlstlca.
Limito-mc aqui a lembrar a ldcla romantlca do conde de Gobmeau.
que via a faculdade artfstica como inerente a sensuahdade da rac;a negra
e explicava 0 desenvolvimento da arte nas rac;as .branca e amarela pelo
que chamava de "melanizaC;a?'~. 0 pnmelro hlstonador de arte ,que
procurou distinguir na composlc;ao naclOnaI de um_ povo ?S .fatores etnl
cos originais, para seguir atraves das mal1lfestac;oes artlstl.cas daq.uele
os destinos pr6prios de cada urn desses fatores, fOI Cou:ajod. FOI em
suas lic;oes ministradas na Escola do Louvre, no flm do se~ulo passado,
que 0 fogoso conferencista lanc;ou a hip_otese de que as ongens da

a
art~

g6tica se encontranam na germanlzac;ao pelos francos da etnla ba10
romana. Ao fermento germanico puramente cnador, Courajod opunha
COm desprezo, COmo veremos, 0 elemento latino, produtor de acade-

mismo. . d' 'd
Que iniciativa todas essas teorias deterministas deixam ao m IVI uo

na criaC;ao artfstica. em que medida os historiad?res da arte conslderaram
esta como urn ato livre, sem embargo das mfluenclas mternas e extern~s

que atuam sobre 0 artista, em que condic;oes admitiram que a evoluc;ao
da arte podia estar submetida a mudanc;a fortUlta, produto da contll1-
gencia individual? . _ . . ..

o mais coerente sistema de exphcac;ao determll1lsta da arte jamals
estabelecido foi 0 de Taine; se em seus estudos de crftica literaria ,ele
deixou algum Jugal para 0 papel do indivfduo, em seus estudos de hlston~

da arte a ac;ao individual e praticamente nula. Em Tame 0 artlsta e
uma pasta mole moJdada pelo meio; sua posic;ao e unicamente re_ceptlva;
ele e 0 paciente da hist6ria, e nao 0 agente; ~ o?ra de _arte naopassa
de urn "produto", tal como urn produto economlco. Nao esto~ Il1ve~

tando nada. Afinal, nao e ele quem diz que "a virtude e 0 VICIO sao
produtos, como 0 vitrfolo e 0 ac;ucar"? Nao contente em reduzir 0 artlsta
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ao papel de trabalhador d6cil, cumpre reduzir tam bern sua complexidadc
psicol6gica a essa simplicidade arbitraria que anima sua paixao raciona
lista mostrando-o, no pouco de Iiberdade que Ihe resta. acorrentado
ao que ele chama de "faculdade dominante". Quanto aos genios, s6
foram grandes, diz ele, em virtude da harmonia que os cerca. Multidoes
de exemplos contrariam sua tese. Todos os solitarios da historia cia artc
se levantariam para protestar contra esse "caporalismo". Ficamos pen
sando num Rembrandt. que s6 foi realmente ele mesmo. s6 se tornou
de fato 0 grande Rembrandt quando, rompendo com urn meio burgues
que 0 sufocava, desprezado por todos. foi encerrar-se num s6tao.

Ficamos pensando em todos os grandes inovadores do seculo XIX
que se viram rejeitados por seu meio. Em Theodore Rousseau, em Millet
retirando-se para a floresta de Fontainebleau para fugir da sociedade
de seu tempo.

A contradir;ao, alias, nao embarar;a Taine. Quando a encontra, limi
ta-se a escamotea-Ia. Assim, ao expor as caracterfsticas da pintura italia
na do ;;eculo XV, incomodado pela personalidade de Masaccio, ele decla
ra: "E urn meditativo que da urn golpe de genio", sem se lembrar de
que esse golpe e proibido por seus rebanhos disciplinados. As vezcs,
inclusive, ele passa ao largo das contradir;6es sem percebe-Ias. Assim
e que ele explicava "a pintura s6bria, elevada e severa" de Poussin pelo
ambiente da corte de LUIs XIII, esquecido de que Poussin passou quase
toda a sua vida em Roma e que, chamado por LUIs XIII para trabalhar
no Louvre, esse "ambiente", 0 da corte, Ihe pareceu Uio requintado
e amaneirado que nao conseguiu suporta-Io e nao sossegou enquanto
nao escapou de la. Outro erro de Taine e acreditar que numa mesma
epoca todos os fil6sofos, literatos, moralistas e pintores obedecem a
movimentos de tropa. As operar;6es do esplrito humane sao mais sutis
e nao se prestam as disciplinas racionalistas com tal rigor. 0 autor de
La philosophie de tart nao sabe matizar 0 certo, 0 provavel e 0 possfve!,
parece ignorar que cada epoca encerra em si mesma seu passado, seu
presente e seu futuro; que, segundo a formula feliz de Henri Focillon,
"a hist6ria e urn conflito de precocidades, atualidades e atrasos". Nao
se pode, contudo, condenar em bloco 0 sistema de Taine, se bern que,
apesar de suas afirmar;6es racionalistas, ele misture em demasia os desfg
nios moralistas e os objetivos literarios com 0 raciocfnio cientffico; muitas
de suas dedur;6es continuam sendo aceitaveis, desde que se reduza seu
determinismo rigoroso ao estado de simples possibilismo, como 0 fez
10 domfnio da geografia humana 0 talento matizado de urn Vidal de
1<1 Blache opondo-se ao rigorismo de um Ratzel.

A causa dos desacertos de Taine deve ser procurada no fato de
ter ele voluntariame!1te tentado impor a hist6ria os metodos pr6prios
das ciencias exatas. E a biologia, em particular, que parece te-Io domi
naclo, e nao e inutil lembrar que durante dois anos ele freqiientou os
cursos do museu de historia natural antes de abordar seus estudos hist6-
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ricos. Entao se compreende melhor por que sua teoria do meio ~ um
reflexo da adaptar;ao darwiniana. Assim agindo, Taine, como ele propno
confessa, seguia 0 movimento gera\ de seu tempo, que aproxlmava as
ciencias morais das ciencias sociais. .

Nao e tao grande a diferenr;a, portanto, entre Burckhardt e Tame,
salvo no carater doutoral do frances. Burckhardt faz 0 levantamento
de uma civilizar;iio, nao procura as relar;6es causais entre seus dlversos
elementos. No en tanto, esse modo de considerar a obra de arte com~
um fato da historia. integrado num momento da aventura humana, tera
grande influencia sobre os historiadorcs de arte na segunda metade do

seculo XX.



3

o RENASCIMENTO REENCONTRADO
E PERDIDO

A maioria dos termos empregados para designar os estilos hist6ricos
foi criada a posleriori e quase sempre com uma acep<;ao pejorativa. Coisa
totalmente diversa sucede com "Renascimento", que repousa num senti
mento de superioridade vivido em toda a sua plenitude pelos homens
da epoca ao qual se aplica.

Vasari e 0 primeiro a empregar a palavra rinascita. mas a tira da
forma verbal na terceira pessoa rinacque, pela qual, como vimos, Ghi
berti, em seus ComenlQrios, exprime a ideia de um despertar da criativi
dade humana ap6s a derrocada cultural da epoca do Baixo Imperio,
epoca de trevas que ele qualifica de media eta ("idade media").

A intui<;ao disso aparecera bem antes na consciencia coletiva italiana,
em Villani, antes mesmo que em Boccaccio, portanto no seculo XIV.

Todavia, enquanto se desenvolvia a civiliza<;ao moderna oriunda
do Renascimento, a consciencia dessa epoca como entidade aut6noma,
iniciadora de um "progresso", tinha-se atenuado no decorrer do seculo
XVII. Reaparecera no tempo do "Iluminismo", quando espfritos fortes
como d'Alembert invocarao os homens do seculo XVI como sells precur
sores nessa rejei<;ao dos "seculos de ignorancia" e na instaura<;ao do
racionalismo 49.

Voltaire ve a queda do Imperio romano, pelo esfor<;o conjugado
dos barbaros e dos cristaos, como a origem da crise de civiliza<;ao que
o genio toscano finalmente resolved pelo renascimento das letras e das
belas-artes 50

Esse Baixo Imperio, que, sucumbindo ao peso dos barbaros, vira
o eclipse da civiliza<;ao antiga, foi notavel mente estudado, no fim do
seculo XVIII, numa obra monumental de autoria do ingles Edward Gib
bon, que a escreveu na Suf<;a de 1776 a 1780. E uma das raras obras
hist6ricas do Antigo Regime que conservou seu valor cientffico apesar
das ressalvas que lhe foram feitas desde sua publica<;ao, principalmente
a proposito dos preconceitos anticristaos que se the atribufram, um pouco
injustamente, em razao da ironia por vezes mordaz de suas observa<;6es
sobre certos aspectos da Igreja nascente 51. A grande originalidade desse
livro esta na considera<;ao de que esse Imperio, aniquilado em sua pars
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occidenl9/is, teve prosseguimento em sua pars orienfalis atraves dessa
clVlhza<;ao que os eruditos franceses do seculo XV11, com rara fe licidade,
batIzaram de blzantIna, Para Gibbon, portanto, 0 Imperio morre em
1453, data da tomada de Constantinopla pelos turcos,

Os estudos sobre 0 Renascimento italiano, que deveriam tornar-se
a base de qualquer cu/tura artistica, ja se esbo<;am na passagem do seculo
XVIII pa~a 0 XIX co~ as obras do ingles William Roscoe (1753-1831),
que valonza 0 que sera conslderado como a idade de ouro desse periodo:
A vida de Lourenro de N/Micis, chamado 0 MagnJ/ico 51, publicada em
1796, e ,A vida e 0 pontlftcado de LeiJo X (1805»)1. A essa visao idt1ica
se opora ~ hlst~n~dorsui<;o ~ismonde de Sismondi, que via 0 maior esplen
dor d~ clvlhza<;ao ~tahananaepoca em que se instituiu 0 regime democratico
(Hwona das republtcas Ifaltanas na /dade Media, 16 vols., 1807-1818),

, Enquanto ~s enclclopedlstas e Voltaire mergu/havam toda a Idade
M:dla na, barbane, 0 romantis~o, movimento irreversivel surgido no
prop:1O seculo XVIII em Oposl<;ao ao neo-c1assicismo, a reabilitava. 0
prestlglO da Renascen<;a achava-se atenuado e so em meados do seculo
Com 0 mfluxo do r~cionalismo positivista na consciencia historica, vol~
tou-se a dar Importanc13 a esse perfodo da aventura humana,

,Todavla, 0 ,termo "Renascimento", em sua acep<;ao historica, que
na Ilteratura sera empregado pe/a primeira vez, ao que parece, em 1829
por Balzac em Le Bal de Sceaux, vai-se difundir atraves da Fran<;a:
d~ ,,?-.Iemanha e da IngJaterra por essa epoca. Na metade do seculo
a Ide13 do Renascimento agitava os espfritos, como 0 testemunham n~
Fran<;a e na Alemanha dois grandes livros quase contemporaneos.

. J~les Mlchelet, e~ 185?, realiza a sintese dessa epoca fulgurante na
pr~melra obra que tera por titulo La Renaissance, 0 setimo volume de sua
HI~tolre de France, Somente 0 seculo XVI era levado em considera<;ao por
ele, escapou-Ihe a for<;a movadora do Quattrocento. Michelet ve 0 "desper
tar" do seculo XV~ na descobeI1a do homem e do mundo, terrestre e celeste.
Nesse grande movlmento, a Antiguidade despertada torna-se urn dos funda
mento~ dessa nova fe que vai construir a Idade Moderna. "A arte e a razao
reconctl13das~eis 0 ~enascimento, 0 casamento do belo e do verdadeiro, "

. Quem aInda Ie La Renaissance de Michelet, hoje? Mas, cinco anos
malS tarde, a obra mtltulada A civiliza~iJo do Renascimento na /lalia 54

do professor suf<;o de lingu? alema Jakob Burckhardt (1818-1897) perma
neceu como urn grande c1.~SSICO da Iiteratura historica, cern vezes reedi
tado em todas as Ifnguas )).

Abar:ando COm urn so olhar a Italia do seculo XIV ao XV. Burck-
hardt expoe todos os problemas de cultura e sociedade desses tempos

fecundos que constltUlram urn e:,~ado particular da civiliza<;ao. Urn qua
dro VIVO do ~Iano de fund? POlitICO 0 leva aver na tirania, regime que
vlgora ~a Italia mesmo, as vezes, sob a aparencia democrcitica, essa
express~o do_ mdlvld~alismo que Ihe parece ser 0 ponto focal de toda
essa clvlliza<;ao, pnnclplO oposto ao anonimato da Idade Media. Mostra
em segulda que 0 despertar da Antiguidade eum dos estimulantes dessa
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pesquisa, mas. mais que uma causa, ve nele uma resultante, Tudo isso
nos introduz nessa descoberta da natureza e de sua propria natureza
que obseda 0 homem dessa epoca. A quinta parte da obra integra 0

indivfduo do Renascimento em seu contexto social, constituido essencial
mente pelo fator urbano. A ultima parte estuda os costumes e a religiao
e conclui por urn enfraquecimento geral da fe crista.

Muito se tern insistido nas lacunas desse texto tao brilhante. que
no entanto nao nos cansamos de dizer insubstituiveJ. e Robert Klein,
que 0 apresentou numa edi<;ao de bolso em lingua francesa, nao deixou
de enumera-Ias. A principal, reconhecida pelo proprio Burckhardt. e
a ausencia de urn estudo sobre os aspectos artfsticos do Renascimento.
E, nao obstante. todos os autores que tratam, pouco ou muito, da histo
riografia da historia da arte nao deixam de ver no tratado de Burckhardt
a obra fundamental dos estudos sobre a historia das belas-artes do Renas
cimento italiano, Nao podemos impedir-nos de ver ai urn abuso, em
que e preciso reconhecer uma certa inclina<;ao dos historiadores germa
nicos no sentido de sempre privilegiar a historia das ideias em detrimento
da dos fatos, tendencia que dara origem a varias escolas, como se mos
trara na seqiiencia deste livro. Eu proprio sucumbi a tenra<;ao, acabando
por me aperceber de que desde 0 come<;o deste capitulo so falei de
historia. e nao de historia da arte.

Quais sao. pois, os pioneiros do estudo da arte do Renascimento
e em particular da arte italiana?

Na realidade, a renova<;ao dos estudos sobre a arte do Renascimento
italiano foi feita na gera<;ao seguinte por urn frances cuja obra consid.e
ravel esta hoje urn pouco esquecida: Eugene Muntz (1845-1903) )6.

Muntz nasceu em 1845, em Saulz-sous-Foret, na Alsacia; sua famflia
aderiu aFran<;a apos a anexa<;ao dessa provfncia pela Alemanha, e sem
duvida foi isto 0 que determinou 0 seu destino, Em 1874, com efeito,
esse filho de notario que empreendera estudos de direito foi designado
para ser urn dos alunos da recem-fundada Escola Francesa Arqueol6gica
de Roma, que devia transformar-se num grande centro de pesquisadores.
Sua bolsa era trienal. Sem duvida e exagerado dizer, como se fez, que
durante esses tres anos ele realizou uma colheita que explorou durante
trinta anos, pois em seguida Muntz empreendeu numerosas viagens a
Italia. Mas, ao contra rio de Burckhardt - que en tao ensinava em Zuri
que, passando depois a Basileia -, que era 0 tipo acabado do doutor
de universidade. Muntz era urn homem de campo. Nao que nao tenha
ensinado, Conservador da biblioteca e dos arquivos da Ecole des Beaux
Arts, substituiu Taine durante sete anos em sua catedra de historia da
arte nessa escola. Porem 0 objeto de sua predile<;ao era antes de tudo
a pesquisa do documento. As perspectivas de descobertas eram entao
magnfficas. Os arquivos da Italia, em que tantas atas do passado tinham
permanecido virgens de qualquer olhar humano desde a sua reda<;ao,
e as bibliotecas. em que tantos escritos preciosos estavam sepultados

I,

I

I
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sob a poeira dos seculos, foram seus territorios de ca<;a. 0 misterioso
Vaticano, tao fechado, abriu para ele os seus segredos. Sua curiosidade
era universal: estendia-se da pintura atape<;aria e ao bordado, da arquite
tura aos ultimos detalhes das artes sllntuarias. 0 que ele perseguia
era sobretudo 0 documento inedito. Suas amplas bibliografias guiarao
os futuros pesquisadores. A biblioteca que ele constituiu era tao com
pleta que, logo depois de seu falecimento, um editor de Frankfurt Ihe
publicou 0 catalogo para servir de modelo aos eruditos e estudantes.
Teve 0 merito de nao se limitar as figuras historicas mais ilustres, percor
rendo tambem as provincias. Mas quem Ihe forneceu suas mais belas
colheitas foi 0 Vaticano, 0 que Ihe permitiu escrever esse monumento
sempre uti! de consultar que tem por titulo Les arts ala cOllr des papes
aux XV" el XV!" siecles, publicado em quatro volumes ao longo de
vinte anos de pesquisas (1878-1898) que revelaram ao mundo pe<;as des
conhecidas do pontificado de Martinho V ao de Leao X (1471-1521). Que
rendo ultrapassar a Italia. Muntz empreendera uma vasta sintese sobre
o Renascimento europeu, mas permaneceu nessa terra privilegiada da arte
que foi a sua iniciadora, tendo a morte interrompido seus trabalhos .57

Fiel a estetica do bela ideal, para ele a perfei<;ao tinha side atingida
p'or Rafael, sobre 0 qual escreveu uma monografia. A hora de Miguel
Angelo ainda nao havia soado. Como Burckhardt, ele considera que
o Renascimento ocorreu porque, retomando a tradi<;ao greco-romana,
os italianos reencontraram seus titulos hereditarios. Se a obra de Muntz
e fecurida em fatos recolhidos, em documenta<;ao inedita, nao nos deve
mos admirar de que sua gloria postuma tenha sofrido. Como vimos,
e 0 veremos para outros autores, 0 teorico tem mais possibilidades de
sobreviver na memoria dos homens que 0 erudito. Em seu tempo, po
rem, a Fran<;a, pouco simpatica aos teoricos, fez justi<;a a Muntz. Apre
ciava-se sua objetividade, a minucia de suas informa<;oes, "a mais bem
feita para aplicar-se a historia das belas-artes, porque total mente oposta
acritica professoral, acrftica de 'doutrinas', aodiosa crftica desses pedan
tes, que se julgam mestres porque sao mestre-escolas. Aqueles voltam
continuamente aobriga<;ao de cravar estacas numa baixada: e precise
compor prefacios de grandes tiradas, encher os espa<;os vagos com consi
dera<;oes pomposas, esses fogos de artiffcio de frases que os basbaques
vao aplaudir nos cursos publicos" 5H

Durante a primeira metade do seculo, nao faltaram as monografias
sobre Rafael, sempre consagrado como 0 deus da pintura; uma das mais
inteligentes e a do frances Quatremere de Quincy 59, mas nao trazia
nada de novo. Ao contrario, 0 livro do alemao J. D. Passavant
(1787-1861), Rafael de Urbina e seu pai Giovanni Santi 60, comportava
uma documenta<;ao inedita colhida nas fontes. Enriquecida de docu
mentos anexados ao seu teor original, provida de um catalogo critico,
essa obra, publicada em 1839, tem 0 merito de ser a primeira grande
monografia de artista de carater cientifico, amaneira modema. Seu au-
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tor, que encerrou sua carreira num museu (0 Instituto Staedel de Frankfurt),
oferece a particularidade de ter side um pintor, aluno em Paris do atelie
de David e depois do barao Gros; em Roma, frequentou os nazarenos.

Burckhardt consagrou uma obra ao estudo da arte do Renascimento
sob a forma de um tratado sobre a arquitetura que constitui um dos
tomos da Historia da arquilelura de Hans Kugler 61. Talvez se tenha
negligenciado excessivamente, em Burckhardt, 0 Cicerone 62 (1855),
obra inspirada por uma viagem a Italia, redigida da primavera de 1853
a primavera de 1854. Seu titulo levou a considera-Ia como um guia um
pouco descosturado, mas ela compreende "leituras" de obras realmente
notaveis, denotando qllalidades de percep<;ao visual que 0 autor podena
ter explorado. Mas 0 homem que escreveu as admiraveis Considera(oes
:;obrr: a hiSloria universal h" que tanto impressionaram Nietzsche, eantes
de tudo urn historiador cujo grande merito foi ter ultrapassado a narra
tiva politica para penetrar na propria alma das civiliza<;oes.

Sem duvida Burckhardt criou uma especie de fetichismo do Renasci
mento italiano que se prolongou ate 1930. No entanto, e a outra tradi<;ao,
ados pre-rafaelitas, que 0 ensafsta Ingles Walter Pater (1839-1894) se
liga em sua admira<;ao por esse momento artfstico. Com ele penetra
na Inglaterra 0 idealismo alemao; alias, ele 0 vai buscar na fonte, isto
e, em Winckelmann, a quem consagra um ensaio em 1867 64 Diversos
ensaios sobre artistas do Renascimento serao reunidos numa coletanea
em 1873 6'. Pater e em parte responsavel por essa atitude de devo<;ao
para com 0 Renascimento florentino que durante muito tempo caracte
rizou a boa educa<;ao de uma jovem inglesa de boa famflia. Pode-se
dizer que ele foi a primeiro a sentir 0 encanto melancolico e cativante
de Botticelli, e sua intui<;ao percebeu a importancia de Giorgione. Sua
influencia foi muito grande sobre Berenson, cu.ja voca<;ao sem duvida
foi despertada por ele.

Seu en~aio 0 Renascimento surgiu em 1893, como um manifesto
no momenta em que Ruskin se entregava a tarefa de converter os
ingleses a Idade Media e do Renascimento so tol,erava os pintores
anteriores a Rafael. 0 deus de Pater era Miguel Angelo, 0 que era
novidade na epoca. Para apreender a obra de arte, Pater assumia uma
atitude de contempla~ao puramente intuitiva, da qual fazia inclusive
uma especie de regra de vida: "Arder perpetuamente com essa chama
dura, brilhante como uma gema, conservar esse extase, eis a triunfo
de uma vida. Poderfamos ate dizer que a forma<;ao de habitos esta na
origem de nossos insucessos: afinal, 0 habito remete a um mundo este
reotipado e constitui a similitude de duas pessoas, de dois ob jetos, de
duas situa<;oes. Ja que tudo foge sob nossos pes, par que nao apreender
em pleno voo a paixao deliciosa, a preciosa aquisi<;ao intelectual que
parece aligeirar 0 horizonte e libertar a um tempo nosso espfrito, a emo
<;ao de nossos sentidos, diante de um tom misterioso, de uma cor estra
nha, de um odor curioso, do rosto de um amigo?" 66
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Servidas pelas qualidades excepcionais de seu estilo, que the confere
as ideias urn caniter sedutor, as teses de Burckhardt estavam contudo
impregnadas das tendencias positivistas que atribufam a razao, oposta
ao irracionalismo religioso, a origem do despertar da civiliza<;:ao moder
na. Porem nao tardariam a provocar os diversos protestos suscitados
pelos sentimentos nacionalistas com que se chocavam e pelas tendencias
mfsticas do romantismo criSUlO. Fica-se indignado com a importancia
atribufda aItalia, nega-se que a influencia antiga tenha sido determinante,
yuer-se que 0 impulso de urn novo espflito tenha sua fonte nos dados
originais da civiliza<;:ao ocidental fecundada pela contribui<;:ao barbara

Antes mesmo de Burckhardt, urn esteta como Friedrich Theodor
Vischer (1807-1887), no tomo de sua Estetica au ciencia do belo 67 dedi
cado aarquitetura (1852), declara que a arte do Renascimento italiano
nao passava de uma imita<;:ao destitufda de inspira<;:ao e condenava toda
a arte subsequente, consagrando-Ihe apenas cinco das seiscentas e dezes
sete paginas que compunham a obra; s6 0 esfor<;:o arquitetural da Idade
Media the parece valido, porque introduz no<;:6es de ordem na natureza
inorganica 6R.

Em 1879, 0 frances Emile Gebhardt, em As origens do Renasci
menta na ltalia 69, sustentava que 0 Renascimento tivera infcio com Pe
trarca, e mais tarde, num livro que teve urn valor de choque, declarava
yue se devia buscar as origens do individualismo moderno no subjeti
vismo do misticismo medieval 70. Retomava, refor<;:ando-a com outros
exemplos, a tese do alemao Heinrich Thode 71, tese de hist6ria da arte
que fazia de Sao Francisco 0 grande iniciador; esse mfstico revolucio
mirio, que rejeitava qualquer regra e qualquer dogmatismo, estava, se
gundo ele, na origem do grande movimento que ia dar a arte a for<;:a
de libertar-se das conven<;:6es bizantinas, suscitando no fim do seculo
XIII a figura de Giotto, esse grande inventor que iria transformar a
pintura, substituindo 0 hieratismo clericalista de Bizancio pela sadia in
(erpreta<;:ao da natureza.

Contra a importancia atribufda por Burckhardt ainfluencia antiga,
Thode era categ6rico: "Nao se pode falar de nada decididamente novo,
original, que tenha aparecido com 0 humanismo", dizia ele

Apoiando a tes'e de Thode, 0 alemao Konrad Burdach procurava
as fontes do Renascimento literario no fundo nacional italiano.

Em 1892, urn grande historiador de arte, que devia empreender
uma monumental hist6ria da arte italiana, realizada ao longo de quarenta
anos, Adolfo Venturi, num artigo intitulado La natura del Rinascimen
to 72, reivindicava com veemencia para a arte italiana a faculdade de
proceder de urn desenvoIvimento popular, "indfgena", ana logo em sua
cvolu<;:ao ao da linguagem vulgar.

Essa reivindica<;:ao nacionalista do Renascimento, dirigida contra
o humanismo, ia conhecer urn vigor ainda maior no caso dos his toria
dores de arte do Norte da Europa 73.
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o mais violento ataque lan<;:ado contra a origem classico-italiana
do Renascimento se deve a urn frances, Louis Courajod, conservador
do departamento das esculturas do Museu do Louvre 74, durante tanto
tempo a unica escola anexada a urn museu, que sena chamada a tornar-se
urn grande centro de pesquisas e educa<;:ao artfstica. Sustentad~s por
uma eloquencia apaixonada, que de born grado assumIa urn tom polemlco,
as teses de Courajod provocaram muitas controversias. Segundo ele, 0

Renascimento europeu tinha seu ponto de partida na Fran<;:a do seculo
XIV, revitalizada por uma contribui<;:ao nordica originaria dos Pafses-Bat
xos. 0 ducado de Borgonha, sob 0 impulso do genio flamengo representa_do
por individualidades tao poderosas quanto as de KI~usSluter ou dos lrmaos
Van Eyck, ia libertar a arte da rotma e das conven<;:oes e cnar 0 n~turalls~o
moderno, enquanto a arte italiana contmuava brutalme,nte gotl.ca a,te 0

momento em que a penfnsula entrou na corrente de ldelas trazlda a luz
pela Fran<;:a e pelos f1amengos, e cuja iniciativa era retirada dos ltahanos,
esses "filhos ca<;:ulas do Renascimento" que so fizeram temperar 0 mOVI
mento naturalista nordico pelo contrapeso da estetica classica.

Vamos encontrar 0 eco dessa tese no romancista Maurice Banes,
que em Le Jardin de Berenice (1891) imagina urn erudito" sem duv~da
mais ou menos inspirado em Camille Julhan, que, ImbUldo da Galla
e contemplador de Roma, afirmava que "0 despertar artfstico, chamado
Renascimento, manifestara-se num mesmo tremor, ao mesmo tempo em
toda a Europa, e demonstrou com paixao que a influencia italiana nao
passara de urn enxerto nefasto feito em nossa arte francesa, no mo~ento

em que esta, com maravilhoso vigor, la desabrochar s,ua plena or;~lI1a!l
dade"75 Quanto ao romancista Huysmans, em La cathedrale (1908) , nao
chama ao Renascimento "esse retorno de classicismo avariado"?

Nao admira, depois disso, ver aparecer na Belgica urn livro intitulado
por Hippolyte Fierens-Gevaert La Renaissance septentrionale (1905).

Na Alemanha, essa reivindica<;:ao naclonallsta atmge urn pangerma
nismo sempre latente entre os historiadores da cultura, notadamente
os da cultura artfstica. Carl Neumann (1860-1934), que devla dar-nos
a primeira monografia monumental consagrada a Rembrandt (1906),
declarou-se apaixonado pelo fascfnio que the provocara a leltura de
Burckhardt quando compreendeu 0 carater distintivo do "nosso" mundo
nordico e da alma alema, for<;:a-mae da rdade Media 77. Segundo ele,
paralisado pelo gelo bizantino, "0 auter:tico.espfrito cristao ~eenco~~rou

sua for<;:a criadora gra<;:as a contnbul<;:ao vlVlflCante dos barbaros . 0
Renascimento "mal dirigido e sua falsa liberdade", escrevia ele, "correm
em sentido contrario ao da verdadeira liberdade, nasclda dos mats eleva
dos desiderata da consciencia. E de onde esse individualismo verdadel
ramente moderno tirava suas rafzes? Sobre esse ponto, nenhuma duvida
posslvel: tirava-as da energia barbara, do reali~n:o barbar~ e da rdade
Media crista". A oposi<;:ao ao renascentlsmo a ltallana nao podIa ser
mais categorica.
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Enaltecidos aparecem os humanistas, constata Kuno Franke, uma
das personalidades mais poderosas da historiografia germanica desse
tempo em _A personalidade na literatura alemii antes de Lutero (1916).
Stm, el,essao bern enalteCldos se comparados as vigorosas personalidades
dos mlstlcoS alemaes do seculo XIV, como Mestrc Eckhart, Henrich
Suso, Tauler.

o racismo do frances Gobineau e do ingles Chamberlain, que procu
ravam a ongem do gemo na superioridade dos arianos, considerados
como de origem n6rdica, ia refor~ar essas teses. Em 1899, Chamberlain
slt,uava em torno _de 1200 "0 despertar dos povos teut6nicos para a cons
ClenCIa da voca~ao de fundadores de uma civiliza<;:ao e de uma cultura
completamente novas".

, Em suas pegadas, em 1905, 0 antrop610go Ludwig Waltmann, por
metodos supostamente cientfficos, provava que em duzentos casos exa
ml~ados pel? menos oitenta e cinco a noventa por cento dos genios
Itahanos devIam ser atribufdos a ra~a n6rdica!

Em 1925, 0 alemao Berthold Haendecker dedicava todo urn Iivro
a lnjluencia franco-germano-neerlandesa sobre a arte italiana de cerca
de 1200 a cerca de 1650 78 .

Tendo a no~ao de Renascimento sido colocada desde 0 princfpio
como urn conceno global, segundo os princfpios da Kulturgeschichte
maugurada pelo pr6prio Burckhardt, constantemente, ao examinar sua
eV~IU(;ao, fomos obrigados a extrapolar dos fen6menos propriamente
artlstlcoS, e no .entanto s6 fizemos aflorar essa controversia criada pelo
autor de A civiltzar;iio do Renascimento; para que os dados principais
do problema seJam bern colocados, precisarfamos ainda indicar todos
os trabalhos que pretenderam valorizar tanto a literatura quanto a filoso
fia medievais 7Y.

Em 1939 apan;ce uma importa}1te obra de Jean Adhemar, Influen
ces antiques dans I art du Moyen Age 80; essa obra tinha interessado a
Paul ?a_xI, que a fizera publicar pelo Instituto Warburg. Ao ler essa
expOSH;a?,. temos a Impressao de que a Antiguidade nunca desaparecera
na memona dos povos da Idade Media. Houve perfodos de cultura das
letras antlga~ nos seculosVIII e .XI e, enfim, no seculo XIV. A pr6pria
arte an~lga nao cessou de Impnmlr sua marca nas pesquisas da arte roma
na e a,te mesmo no surto_da escultura g6tica. As resistencias dos te610gos
dos seculos Xll e XllI nao consegulram fazer desaparecer da consciencia
coletlva esse mundo fabuloso da romanidade cuja grandeza se perpe
tuava, afora os testemunhos literarios, nos monumentos de arquitetura
e ~e escultura mais OU menos conservados que nos legaram os romanos.
Nao declaravam os humanistas do seculo XI que "era superior a qualquer
cOisa 0 gozo que lhes proporclOnava a musica dos versos de Ovfdio
ou a beleza de uma escultura antiga"81?

Je~n Adhemar fo~, pois, 0 pi~neiro desse genero de pesquisas da
ressurgenCla ou reCOrrencla do antigo na Idade Media, ou ainda como
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fonte do Renascimento. Jean Seznec X2 seguiu-o pouco depois, publi
cando em 1940 La survivance des dieux antiques. 0 assunto parece inesgo
lavel. Ainda recentemente, urn italiano, Salvatore Settis, empreendeu
dirigir sobre esse tema uma vasta pesquisa, da qual se publicaram dois
volumes 83

Todavia, as resistencias continuam firmes.
Estudando 0 Declinio da Idade Media k4, obra publicada em 1919,

o neerlandes Jacob Huinzinga nega 0 carater sui genen's do Renasci
men to e protesta contra a tendencia proteiforme desse conceito antigo,
afirmando nao ser necessario recuar 0 Renascimento ate a Idade Me
dia, mas, ao contrario, considerar que ele foi 0 desabrochar desta
ultima; assim, 0 Quattrocento aparecia-Ihe como fundamentalmente
medieval.

Urn americano, Charles Hower Haskins, situou 0 ponto de partida
do verdadeiro Renascimento na Fran~a do seculo XII 85 Essa opiniao
conhece ampla difusao e as "Decadas de Pontigny" organizam em 1968
urn col6quio sobre 0 RenascimenlO no seculo X11 86

.

Seria necessario evocar todos os estudos que se fizeram em multi
plas disciplinas, notadamente sobre a literatura e 0 humanismo em
geral.

Os historiadores de arte alemaes estao inteiramente convencidos
da autonomia da arte de seu pafs. Gustav Dehio, em sua Hist6ria da
arte alemii (1919-1926), via entre 0 g6tico tardio (Spiitgotik) 87 eo barroco
germanico uma verdadeira continuidade, passando por cima do Renasci
mento, breve perfodo no qual s6 superficialmente se adotaram algumas
formas exteriofes da arte italiana 88.

Menos inclinados ao pan-nacionalismo que os alemaes, os franceses,
que se mostravam reconhecidos a Italia por esta lhes ter transmitido
os principios de uma nova arte ap6s as expedi~6es de Lufs XII e de
Francisco I a penfnsula, recebem de urn sueco, Johan Norstrom, urn
magnffico presente no ensaio intitulado Idade Media e Renascimento,
que celebra a originalidade da civiliza~ao francesa da Idade Media com
parada ada ltalia do Renascimento.

A supremacia que 0 Renascimento italiano exerceu ap6s 0 apareci
mento do livro de Burckhardt parece ter chegado ao fim. Resta saber
quem se erguera sobre esse reino decafdo. E como se lessemos a fabula
do Lion malade de La Fontaine. Mas La Fontaine e urn sabio que previu
todas as situa~6es humanas. Como 0 juiz de L'huitre et les plaideurs,
do ato de seu genio soberano, apoiado por uma imensa erudi~ao, Erwin
Panofsky, com Renascimento e Renascimentos na arte ocidental 89 iria
em 1957 conciliar todo esse mundo. 0 livro era fruto de uma longa
reflexao. Teve como ponto de partida uma serie de conferencias pronun
ciadas no quadro das "Gotteman Lectures" da Universidade de Uppsala
sobre 0 problema do Renascimento. Muitos anos parecem ter sido neces
sarios a Panofsky para depurar suas ideias a fim de publica-las, e ainda
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assim 0 fez em duas vezes. Pelo t{tulo do primeiro capitulo. que eu
enfr~quecena se 0 traduzlsse, Renaissance Self-Definition or Se(f-De
ceptlO~, Panofsky colocava devidamente os dados da disputatio. 0 que
se devla en tender por Renascimenro era, segundo ele. urn fen6meno
muito real, mas de carater recorrente. 0 que por vezes reaparece e
desaparece e uma certa concep<;ao humanista da literatura e da arte
sintese do idealis.mo e do naturalismo. elaborada na Antiguidade. rejei~
tada pelo cnst13msmo dos primeiros tempos barbaros, cuja revivescencia
na epoca carolingia teve prosseguimento mais OU menos nos tempos
otomanos. 9ue desapare~e no desmoronamento politico das dark ages.
reaiIza n.o seculo, XII urn unpulso que se afirma no seculo XIll na Franc;a
e conqUlsta a ItaiIa no seculo XIV, seculo de urn surto que, apesar de
urn arrefeCimento devldo sem duvida as desgrac;as que se abatem sobre
a peninsula na segunda metade do Trecento, triunfa definitivamente
no Quattrocento. Nunca, porem, em momento algum, nem a Iiteratura
nem a mitologia antigas foram esquecidas. Essa tradic;ao humanista esta
na base de toda a civilizac;ao ocidental do seculo IX ao XVI e ate poste
nor, apesar das formas originais engendradas pelo cristianismo.

Em suma, Erwin Panofsky da razao a Burckhardt. Ha de fato urn
Renascimento precedido de varias tentativas nesse sentido, rna is ou me
~o: frutuos~s, ate 0 triunfo final. 0 veredito mio podia ser outro. Esse
fllologo apalxonado poderia ter considerado a si mesmo como a ultima
encarnac;ao do humanismo renascente. No entanto, louvado, criticado,
desprezado, apos mais de urn seculo 0 livro de Jakob Burckhardt conti
nua se portando bern. Sem duvida nao esta prestes a passar para os
fundos das livrarias.

4

A ESCOLA DE VIENA

o final do seculo XIX testemunha LIma lassidao do concreto e de seu
correlativo, 0 racional, que se manifesta com a filosofia bergsoniana
e da qual tanto a arte como a polftica do nosso tempo estao profunda
mente impregnadas. Segundo uma certa tendencia "finalista" que se
revelara sobretudo nas doutrinas neovitalistas, os historiadores de arte
e estetas erao levados a procurar 0 organon da obra de arte nao mais
fora dela, mas na propria atividade artfstica, dotada pOl' eles de uma
forc;a de expansao propria que se traduziria por uma "evoluc;ao criadora"
semelhante a da vida e orientada no sentido de uma utilizac;ao cada
vez melhor de suas propriedades intrfnsecas.

Poderfamos admitir que essa renovac;ao de vitalismo da hist6ria
da arte tenha side fruto do pensamento germanico, que se aplicara com
tanto fervor, desde 0 seculo XVIII, a penetrar a natureza do fen6meno
artistico. De fato, assim e; no entanto, assistimos, ate certo ponto. a
urn deslocamento do centro gerador do pensamento aplicado a arte.
No territorio da Alemanha entao unificada, as esteticas especulam sabre
a natureza da arte, e os historiadores da arte, obedecendo a uma vontade
pragmatica. se empenham em estabelecer a biografia dos artistas, em
atribuir e inventariar as obras. data-las com base em indfcios externos
(documentos de arquivos. tradic;6es. literatura antiga) ou internos (assi
natura, analogias formais). situa-Ias na evoluc;ao dos estilos. Wilhelm
von Bode e 0 exemplo tipico dessa tendencia historico-cient{fica, aqual
se entregam com urn ardor de conquistadores tantos professores, como
Rank, Gaye, Kugler, Mundler, Springer, etc. Eda Austria que vai partir
o impulso que tentara aprofundar 0 campo de investigac;ao da obra de
arte. Por volta de 1900, as vesperas da catastrofe que vai transformar
a capital do imperio austro-hungaro numa cidade de provincia, Viena
e urn dos polos da cultura europeia. Nessa cidade vai surgir urn celeiro
de historiadores de arte.

A Universidade de Viena foi na Austria a primeira em que se ensi
nou a historia da arte moderna como uma disciplina aut6noma. Uma
catedra foi inaugurada em 1853 por Rudolf von Eitelberg r, que fundara
o Museu das Artes Decorativas. Essa alianc;a da catedra com 0 museu
se manifestou em Viena desde 0 comec;o e se mostrara fecunda. Em
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1873, uma segunda catedra foi criada por Moritz Thausing, que se cele
brizou em seu tempo por uma monografia de Durer. Essa catedra uniu-se
aos Institutos de Pesquisas para a Hist6ria da Austria 911, criada segundo
o modele da Escola Francesa de Chartres, 0 que devia dar a hist6ria
da arte em Viena uma salida base tecnica. Os grandes nomes da escola
vienense, Wickhoff e Alois Riegl, sao produtos dessa formac;:ao 91. Por
sua vez, eles tiveram alunos que iriam prolongar suas fecundas investiga
c;:6es, como Julius von Schlosser, Fritz Saxl, fundador do Instituto War
burg de Hamburgo, 0 tcheco Max Dvorak, que ensinou em Viena, en
quanto na Universidade de Graz outro tcheco, Strzygowski, lanc;:ava
seu olhar para alem das fronteiras, colocando a arte do Ocidente em
contato com a da Asia. Em 1905, quando a sucessao de Wickhoff e
assegurada por Schlosser, cria-se em Viena um catedra para Strzygowski.

Mais numerosos, os que eram judeus tiveram que fugir de sua patria
e foram enriquecer a cultura anglo-saxonica, ate entao bastante pobre
em historiadores da arte, como Ernst Gombrich, instalado em Londres,
eo ilustre Erwin Panofsky, que trabalhara ao lado de Einstein no Insti
tuto dos Altos Estudos de Princeton. A Hungria nao estara ausente
desse quadro de honra - dara a estetica Lukacs e Friedrich Antal,
a sociologia da arte seu mais ilustre representante, Arnold Hauser, e a
arte das grandes monografias Charles de Tolnay.

Houve em seguida uma gerac;:ao saida dessa grande escola de Vie
na 92, tambem ela obrigada, depois de expressar-se em alemao, a faze-Io
em ingles; citarei Paul Kaufmann, historiador da arquitetura neoclassica,
e Ernst Kris, colega de Gombrich nos cursos de Dvorak e de Julius
von Schlosser, que insuflou no espirito da escola uma corrente de psica
milise; neste ultimo dominio, nao esquec;:amos Otto Rank, que foi com
panheiro de Freud e escreveu em ingles esse livro monumental que estu
daremos, A arte e 0 artista.

Esse feixe de talentos prosperaria ao lade de musicos, artistas, arqui
tetos e escritores fecundos, afirmando a vitalidade desse imperio austro
hungaro, que se acreditava em plena decadencia, e a importancia para
o equillbrio da Europa desse centro polivalente da Millel Europa que
a guerra iria exterminar.

Talvez essa fecundidade do meio vienense se deva ao fato de, mais
que em outros lugares, ter side possivel proteger-se da tirania das especu
lac;:6es metaffsicas, que apaixonavam a Alemanha desde Kant e Hegel
e acabaram por constituir uma barreira entre 0 pensamento e a realidade
pragmatica da obra de arte. A preeminencia nas universidades alemas,
~omo sera exposto mais adiante, era dada ao esteta em detrimento do
listoriador de arte ~:I. Segundo os princfpios da escola vienense, como
-fans Tietze os expos em seu Metodo de hist6ria da arte 94,0 pensamento

31c;:ava seu voo sobre um dado artistico simples, obra de arte ou escola
artfstica. 0 lange magisterio de Wickhoff ensinou a escola a reagir sempre
sobre fatos, mantendo-se afastada dos preconceitos idealistas. Nao admitia
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a distinc;:ao entre forma e conteudo, e para ele, ao contrario dos forma
listas, 0 assunto era um elemento indispensavel do dado artfstico, e atri
bufa-se importancia primordial a pesquisa e a crftica das fontes. Mais
que a Escola de Chartres francesa, 0 Instituto de Pesquisas Hist6ricas
de Viena estava em estreita relac;:ao com a universidade. Na segunda
parte da vida de Wickhoff, sua adesao ao pensamento de Benedetto
Croce 0 convenceu ainda mais da autonomia da obra de arte e do artista.

Franz Wickhoff (1853-1909) e Alois Riegl (1858-1905) sao contem
poraneos. Ambos tiveram uma catedra na Universidade de Viena, Riegl
mais tarde que Wickhoff, pois comec;:ou nos museus. Suas posic;:6es te6ri
cas nao se confundem, mas convergem num ponto capital: 0 interesse
que dedicaram a arte romana.

Para os seculos XVII e XVIII, nao existia arte "romana", mas uma
arte antiga, cujo desenvolvimento contfnuo tivera por teatro a Grecia
e Roma. A arte propria mente "grega" antiga era praticamente desco
nhecida, e quando Winckelmann se pos a celebra-Ia foi porque podia
entreve-Ia atraves de Roma. Mas ainda na epoca de Vasari a palavra
"grego" era pejorativa, designando, como vimos, essa arte "decadente"
que era para ele a de Bizancio.

Pouco de pois de Winckelmann enaltecer a perfeic;:ao da arte grega,
a repercussao da monumental obra consagrada por Edward Gibbon ao
Baixo Imperio romano ~) estendeu sobre a arte dessa epoca 0 triste man to
da decadencia. Na meta de do seculo XIX, esse declfnio de Roma se
convertera em cliche, e um pintor frances, Couture, conhecera grande
sucesso expondo no Salao de 1847 um imenso quadro, Les romains de
la decadence, obra que ele nao duvidava ser em si mesma um sfmbolo
da degenerescencia da estetica c1assica, na qual pretendia inspirar-se.

Foi em contestar essa noc;:ao de arte romana considerada como uma
alterac;:ao da arte grega que se empenharam Wickhoff e Riegl.

Wickhoff tomou como ponto de partida de seu estudo um dos raros
livros decorados com miniaturas que nos restaram da Antiguidade, a
Genese de Viena, assim chamado em razao de seu tema e do Jugar em
que esta conservado, a Hofbibliothek, hoje Biblioteca Nacional, dessa
cidade. Em 1895 Wickhoff oferecia ao mundo erudito urn estudo exaus
tivo dessa obra unica, que ele datava do seculo IV, ao passe que hoje
se concorda em ver nela uma obra mais tardia, do V ou mesmo do
VI seculo. Dezessete anos depois, Wickhoff alargava seu campo de ob-

I· d d' d ' %servac;:6es num lvro e tea 0 a arte romana .
o professor definia a arte romana como uma entidade que ele opu

nha a arte grega; tendendo ao tipo, esta ultima gerou 0 classicismo.
A essa idealizac;:ao da natureza, segundo Wickhoff, se segue um movi
mento naturalista que se esforc;:a por exprimir 0 individual e 0 singular
numa visao espacial ilusionista. Para ele, essa tendencia engloba todo
o desenvolvimento da arte ocidental, desde os etruscos ate 0 impressio
nismo. Dada a pobreza dos meio de comunicac;:ao da epoca, pode-se
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admirar que nessa data ele tcnha compreendido a importancia do im
pre. sionismo.

Wickhoff nao nega que tenha havido 0 desenvolvimento da arte
medieval e mode,rna como uma nostalgia recorrente da atitude grega.
mas esse "rena clmento" do c1assicismo s6 produziu obras sem vida e
roi sempre seguida, nao de uma rea<;ao, mas de uma retomada da tenden
cia especffica da arte do Ocidente. Melhor que qualquer outro tema.
il compara<;ao entre as rcpresenta<;6es da Madona na arte ocidental e
na arte bizantina afirma a separa<;ao entre as duas tendencias. Animada
pclas multiplas express6es da vida, a Virgem do Ocidente e uma mulher.
I krdeira da tendencia grega ao tipo. mas estilizada pelo fluxo dessa
corrente profunda que do velho Oriente remonta a superffcie, a arte
bizantina submete a Virgem a coa<;6es can6nicas que fazem dela urn
icone, vestimenta formal de urn conceito.

A obra de Riegl 'n, que prolonga 0 pensamento de Wickhoff, foi publi
~ada em 1901. M s nessa data, que precede de apenas quatro anos
;1 tic sua morte, Kegl ja havia publicado outros estudos fundamentais
" para compreender 0 desenvolvimento de seu pensamento, importa

relra ar brevemente a trajet6ria de sua carreira.
No _fim do seculo XIX produziu-se na hist6ria da arte uma especie

dl: tensao entre 0 Museu e a Universidade. Durante muito tempo a
ltist6ria da .arte foi obrigada a defender a seriedade de sua disciplina,
t'ol11prometlda aos olhos de outros eruditos pelo crescente sucesso da
;~rll:)untoao grande publico. Ainda hoje, pelo menos na Fran<;a, nos
urbao~ de Imprensa que se dao ao trabalho de resenhar obras de hist6ria,
a r~censao de escritos sobre a hist6ria da arte, que nao raro exigiram
IllUitOS anos de resquisas, e literalmente sabotada por serem conside
IU s como albuns de imagens. Nao e surpreendente que em 1948 um
11I\)s fo alemao tao celebre quanta Ernst Robert Curtius ouse escrever
'sla condena<;ao: "0 estudo das imagens e coisa leve comparado ao

do:' Iivros"?
No final do seculo XIX, porem, outra querela se institui entre aque

ks que se ocupam da arte. Os hom ens de museu. vivendo em contato
CSl~eito com as obras, tendem a crer que s6 eles as conhecem realrnente;
aSSlm, aos seus olhos, sao mais ou menos vas as exposi<;6es doutrinarias
Lio: profe 'sores universitarios. Em Berlim, em mar<;o de 1891. Herman
(irimm, professor de hist6ria da arte na universidade. escrevia na Neue
J)eutsche Rundschau <)~ para se defender contra os ataques de Wilhelm
von B de, 0 direlor da Galeria de Berlim, que desprezava como atulha
lIos de ret6rica e especula<;6es pseudofilos6ficas os cursos universitarios,
'It!< tando ele pr6prio, como vcremos, em reJa<;ao aobra de arte uma
posic;.ao puramente pragmatica. A hist6ria da arte, para ele, nao pass a
V<l de um trabalho de erudi<;ao; consistia em situar as obras em seu
lugar hist6rico e em atribuir-Ihes um autor, sem necessidade de ajun
lar-Ihes comentarios.
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A for<;a de Riegl foi a de ter reunido ern si as duas tradi<;6es, a
do museu e a da catedra, e a de partir, em seus estudos, de uma analise
rigorosa dos objetos cuja guarda Ihe estava confiada.

Nascido em Linz em 1858, Alois Riegl recebeu s61ida forma<;ao;
depois de ter hesitado entre 0 direito, a filosofia, a filologia e a hist6ria,
ingressou no lnstituto Austrfaco de Pe~quisas Hist6ricas. Adquiriu ali
bases serias de paleografia e diplomatica. Em seguida e admitido no
Museu Austriaco das Artes Decorativas, onde dirige 0 departamento
de produtos texteis. Humilde missao para urn sabio de tal porte, pensar
se-a. Afinal, nao lida ele com essas obras chamadas "menores". conside
radas mais artesanais que artfsticas e que se prestam precisamente as
dedu<;6es materialistas que Semper exprimiu em sua obra 0 eSliLo? A
chamada "arte decorativa" - mais que negligenciada, desprezada -,
Riegl vai tratc'i-la como um fato artfstico autentico, tao prenhe de signifi
cados, tao digna de exame quanto as obras de Rafael OU de Miguel
Angelo. Diversas revistas eruditas vao surgir sob a assinatura de nume
rosos estudos de obras texteis ocidentais e orientais conservados em
seu museu. 0 resultado de tais analises sobre essas obras de arte, que
ate entao nao pareciam dignas de criterios esteticos, foi em 18930 traba
lho intitulado Problemas de eSlilo w, estudo aprofundado da estilfstica
da ornamenta<;ao em epocas remotas. Riegl acompanha em suas suce 
sivas metamorfoses, sem se preocupar com 0 contexto hist6rico, certos
motivos que van desde 0 velho Oriente, onde apareceram atraves da
arte grega e, depois, romana, ate as formas bizantinas e arabes. Demons
tra. entre outras coisas, que 0 arabesco islamico decorre do ornarnento
vegetalizado da Antiguidade. Nessa genetica, que prossegue ao longo
de cinco mil anos, entre as rna is diversas civiJiza<;6es, ve ele a prova
de que as formas obedecem menos ao desejo de imitar a natureza que
a leis que Ihe sao pr6prias: as leis do estilo.

Nesse metodo, que partia de uma analise estrita da percep<;ao, per
cebeu-se uma influencia do fil6sofo alemao Fiedler (1841-1895), que
elaborara uma verdadeira teoria da "visualidade pura", fundada nessa
for<;a espiritual que estimula 0 homem a projetar a realidade Duma forma
visfvel atraves de linhas, volumes e cores. Riegl chegou ao conhecimento
dessa teoria por via de intermediarios. Quanto a obra do escultor Hilde'
brand, 0 problema da forma nas aries figuralivas 100, que veicuJou tais
ideias, a data de 1896, ana de sua publica<;ao. e posterior ade Problemas
de estilo. Gunter Methen observa com justi<;a que a percep<;ao em Riegl
nao e apenas 6ptica, mas reveste um carMer global que envolve tambem
os valores tate is, como de resto em Fiedler 101.

Criticando Semper com veemencia, Riegl afirma que a cria<;ao do
ornamento nao se origina num imperativo tecnico, mas num Kunslwo
llen, termo que aparece esporadicamente ja em Problemas do eslilo a
prop6sito da pre-hist6ria. Essa palavra foi traduzida para 0 frances, urn
pouco abusivamente, como observa Pacht, por vouloir arlislique ("que-
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rer artfstico"), 0 que, no sentido literal, segundo ele, significava "aquilo
que dete!mma a arte". Nao terfamos melhor ideia do conceito de Riegl
se Ihe dessemos como equlvalente urn termo inspirado na psicanalise,
"pulsao artfstica", que nao sup6e um ato consciente da vontade?

Nomeado em 1897 professor titular de uma catedra de historia da
art' na universidade, Riegl se ve obrigado a deixar 0 posto de conser
vador do museu, que ocupava havia onze anos. Ele tende a lamentar
esse contato direto com os objetos, a ponto de temer ter trafdo sua
voca<;ao. Entretanto, receia que essa praxis no domfnio da arte, essa
familiaridade cotidiana COm a obra de arte Ihe fa<;am falta; mas vai reen
contra-las, pois, confiando em seu conhecimento dos objetos de alta
antig~idade- de que deu provas no museu -, 0 Instituto Arqueologico
austnaco encarrega-o entao de recensear numa obra monumental os
objetos de arte aplicada da epoca romana descobertos sobre 0 territorio
lILlcional. A morte precoce aos quarenta anos impediu Riegl, que tinha
uma saude muito precaria, de realizar esse enorme trabalho. Mas as
reflex6es que Ihe inspiram os primeiros elementos de seu recenseamento
scrao por ele expostas em 1901 numa obra cujo alcance ultrapassa consi
deravelmente 0 ambito de sell tftul?: As artes aplicadas na epoca romana
tardta segundo as descobertas na A ustria-Hungria 102 Trata-se, na reaJi
dade, de uma hist6ria da arte romana que abrange 0 fim do paganismo
co infcio da arte crista, desde 0 reinado de Constantino ate 0 de Justi
niano, isto e, desde a paz da Igreja em 313 ate cerca de 656. Antes
de abordar as artes aplicadas que serviram de pretexto para a obra,
Riegl estuda a,arquitetura, a escultura e a pintura muito alem do campo
terrItonal da Austna-Hungna anunciado no texto.

Segundo ele, se nao se compreendeu a arte romana, foi porque
se qUlS opo-Ia a arte grega. Em rela<;ao aos criterios do classicismo grego,
tal arte s6 podia parecer degenerada e inepta. 0 autor contesta que
as transforma<;6es observadas nessa epoca se devam a intrusao dos barba
ros. Para ele, manifesta-se entao em Roma lim novo Kunstwollen que
~al determinar toda uma serie de metamorfoses das express6es artfsticas.
A sensibilidade tatil do classicismo (quer na arquitetura, quer nas artes
flguratlvas) a arte romana op6e uma concep<;ao 6ptica que leva em conta,
ao ~ue parece, 0, conceito expresso por Hildebrand, que distinguia a
estetlca do que e felto para ser VIStO de perto (nahsichtig) da que e
conceblda para 0 que e feito para ser visto de longe (fernsichtig). As
r:nassas clar~s e compactas da piramide egfpcia e do templo grego. formas
lechadas e unlcas, sucede a basIlica cnsta, espa<;o complexo e perfurado
de luz, concebido para dar a impressao do ilimitado. A escllltura renuncia
aos efeitos plasticos, os corpos se achatam e se prestam a urn tratamento
dn lLiz e das sombras que tem finalidades outras que valorizar, como
a arte grega, 0 relevo e a corporeidade. Na pintura, 0 fundo de ouro
yen abolir toda no<;ao plastica c, acima de tudo, a de plano. 0 Kustwo
lIen relativo a todas as prodll<;6es artfsticas da epoca fez delas lima mani-
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festa<;ao de outra concep<;ao do mundo, lima Weltanschauung; Riegl
redescobre esta nas concep<;ees espirituais de Santo Agostll1ho.

Desse modo, nao existe ruptura entre a arte grega e a arte romana,
mas metamorfose, restabelecendo-se assim 0 princfpio da continuidade
das formas, tao caro a Riegl, hostil a evolu<;ao "catastr6fica" hegeltana

No mesmo ana em que se pllblicava a obra de Riegl, outro profess~.r
. d'f 0 . R? 10.,austrfaco colocava a questao de manelra 1 erente. rtente OU oma. ,

interrogava Strzygowski. No ano seguinte, ele prolongava seu pensa-
d O · "I"~ P Imento num artigo, "A Grecia sob a empresa 0 nente . ara e e,

opor de um modo tao categ6rico a arte grega classica, a arte romana
e esquecer que houve entre ambas outra expressao estllIstlca, a da arte
helenfstica. que devia abrir a porta as correntes vll1das do Onente; tal
como a religiao a partir dos f1avianos, a arte romana esta totalm~nte

impregnada de imita<;6es provenientes da ~ars orientalis do I~pen?,
que deveria destacar-se deste e tornar-se autOl1oma. A verdadella meta
morfose. portanto, deveria realizar-se no Onente e d~sembocar na arte
bizantina. Riegl replicou violentamente essa propOSI<;ao, ll1dagando por
sua vez: Romano tardio ou orientalismo? 10'

A obra de Strzygowski era urn campo fertil areflexao. Se, posterior
mente. esse estudioso descreveu urn especie de epopeia na qual percorre
o espa<;o e 0 tempo sem levar em conta as distanci,as, os precedentes
e as consequencias, em Oriente ou Roma?, ao contrano. ele se apOlava
em dados incontestaveis.

o fato de Riegl ter-se dedicado, em seus cursos de 1894-1895,
1898-1899 e 1901-1902. a estudar 0 barroco romano explicava-se sem
duvida pela aten<;ao que Ihe merec~am as epocas entao desacreditadas,
porque para ele a no<;ao de decadencla devla ser bal1lda da arte. cUJa
criatividade Ihe parecia continua, conquanto sUJelta a metamorfoses.
Nao se conhecem bern as ideias de Riegl a esse respeito senao por suas
notas de aulas que foram publicadas. Wolfflin escrevera em 1888 sua
famosa obra-chave Renascimento e barroco. RiegI nao define 0 barroco
por oposi<;ao ao Renascimento. A parte mals elaborada de seu ~urso,

referente aarquitetura, atesta ter ele dlSCerl1ldo de manelra notavel 0
princfpio da unidade de um estilo, em que se dlStll1gUl~ em seu tempo
apenas anarquia, extravagancia e desordem, 0 que nao delxa de ser
surpreendente. pois era precisamente aquele que a arqUltetura con tem-
poranea mais au menos praticava. .

Compreende-se ainda menos. talvez, 0 que leva Rlegl a estudar
em 1902 0 Retrato de grupo na Holanda do seculo XVII 106 Para ele,
trata-se de uma oportunidade de definir urn novo Kunstwollen em corr_e
la<;ao com uma Weltanschauung, numa civiliza<;.'30 cUJos eleme~tos sao
particularmente coerentes. Ele 0 opee a arte antlga, onde tudo e obJeto.
Aqui, tudo e sujeito. .

Outro escrito de Riegl s6 veio a ser publJcado em 1963; trata-se
de uma Gramatica historica das artes plaslicas Il17. cujo manuscnto ele
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estabelecera em 1897 e 1898. Esse ensaio constitui uma especie de plano
Jc fundo teorico, sobre 0 qual 0 professor redigira de certa forma suas
aplica<;oes nos Iivros que ele proprio se decidir a publicar. Concebido segun
do urn metodo historico, e uma maneira de tra<;ar 0 debate entre 0 artista
c a natureza para obrigar esta a submeter-se as suas inten<;oes. Sem duvida
Riegl nao ficou satisfeito com essa obra, ja que nao mandou imprimi-Ia.

As teses de Riegl foram acolhidas de varias maneiras, con forme seus
tlifcrentes !eitores. Nas gera<;6es que se Ihe seguiram, Gombrich IO~. que
nclo obstante estimava Riegl, criticou a palavra Kunstwollen, que, segun
do ele, estritamente nao quer dizer nada: e urn desses conceitos vagos,
como "0 espfrito de uma epoca" (Zeitgeist) OU "0 genio de urn povo"
(Volkgeist), que testemunham urn comportamento mitologico, pre-cien
tifico e, por conseguinte, perigoso.

Para Erwin Panofsky, ao contrario, 0 KUllstwollen e talvez 0 con
ceito mais atual entre os que a cr(tica de arte criou 109

Para apreciar a contribui<;ao de Riegl, e imprescindivel situa-Io em
seu tempo. Antes dele, salvo ente os fi/6sofos e estetas, a arte e serva,
scrva de tudo 0 que a pressupoe e se supoe determina-Ia numa correla<;ao
necessaria com tudo quanto a cerca, serva de tudo quanto origina a
sua existencia e que permanece estranho ao seu ser, serva do idealismo
como do materialismo. Foi Riegl quem partiu os grilhoes que acorren
tavam esse Prometeu.

A iniciativa de Riegl vai se desenvolver na escola de Viena gra<;as
CI outro professor de universidade, Max Dvorak. Em sua Historia da
line como historia do espirilO 110, publicada em 1924, este agia de certa
forma por uma opera<;ao inversa a de Taine. Para ele, nao se deve jamais
considerar uma obra de arte como algo dado a priori. A evolu<;ao estilis
tica ha de ser integrada no conjunto da hist6ria espiritual. S6 a rela<;ao
da obra de arte com as demais manifesta<;oes do espirito permite com
preender seu significado. Essa tendencia mot iva seus estudos sobre al
guns dos artistas mais originais, como EI Greco, Goya, Tintoreto, Brue
gel. Dvorak interessou-se tam bern por seus contemporaneos expressio
nistas e impressionistas.

Dvorak teve alunos que puderam permanecer na Europa, como
o tcheco Swoboda, que a principio escreveu em alemao e depois em
sua Ifngua materna, ap6s a Primeira Guerra Mundial, que criou 0 Estado.
independente da Tchecoslovaquia. Diretor do Kunsthistorischen Mu
seum (Museu de Hist6ria das Belas-Artes) e professor da Universidade
de Viena, Ludwig von Baldass (1887-1964) foi urn dos ultimos represen
tantes dessa gera<;ao. Estudou as escolas primitivas do Norte, mas tam
hem Giorgione e Ticiano. "Com sua morte", escreveu De Tolnay, "desa
parece urn tipo de erudito e de homem que representa urn nivel elevado
de e piritualidade e humanismo em nossa epoca." III

Antonio Morassi, que sera superintendente em Milao e depois em
Genova, era austrfaco, nascido em Gorizia em 1893. Fez seus estudos
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em Viena, onde seguiu os cursos de Dvorak e de Julius von Schlosser;
depois, tornando-se cidadao italiano pelo Tratado de Versalhes, foi alu
no de Venturi em Roma e entrou para a administra<;ao, que abandonou
em 1949 a fim de dedicar-se a seus trabalhos de erudi<;ao, voltados sobre-

. tudo para a arte veneziana II".

Produto exemplar do ensinamento de Dvorak e que ultrapassou
o mestre porque suas especula<;oes intelectuais se fundavam em pesqui
sas de grande erudito - tal foi Charles de Tolnay. Tive a sorte de ser
urn de seus amigos. Havia em sua urbanidade e cultura esse requinte
proprio da Europa Central, joia da civiliza<;ao ocidental que, de uma
guerra para outra, politicos de todo genero, de espirito limitado, imperia
listas, fascistas, nazistas, comunistas e democratas, houveram por bern
espezinhar. destruir, fazer voar em estilha<;os. Falando com facilidade
todas as Ifnguas, podia abeberar-se em todas as fontes, e 0 "estr~ngeiro",

qualquer que fosse 0 seu pais, sentia-se sempre 0 seu proximo. E interes
sante notar que ele recebeu sua primeira impressao na Hungria, em
Budapeste, durante sua juventude; tivera a sorte de ser admitido no
Cfrculo do Domingo, que depois se converteu no Cfrculo das Ciencias
do Espfrito, que reunia filosofos, escritores e poetas: Bela Belazs, Anna
Lerzmai e outros.

Se para a historia da arte a orienta<;ao de Dvorak e bastante original,
nem por isso deixa de ter precedentes - desta vez na Alemanha, nas
disciplinas puramente hist6ricas. Professor em Dresden e depois em Ber
lim, Wilhelm Dielthey (1833-1911), rejeitando qualquer metodo materia
lista, pretendia criar uma nova escola de Geisteswissenschaften, termo
que se presta a variadas tradu<;oes, girando em torno de "ciencias intelec
tuais" ou "ciencia das expressoes espirituais" 11.1. Dielthey via todo pensa
mento como produto do complexo inteiro da personalidade individual,
incluindo 0 irracional, complexo esse que, por sua vez, esta em corre
la<;ao com 0 conjunto da configura<;ao intelectual da epoca.

Por seus alunos, por sua influencia, Dvorak iria, durante quase
meio seculo, torcer 0 nariz ao materialismo e ao positivismo na interpre
ta<;ao da obra de arte. Dele decorre indiretamente a escola que ja nao
exige daquela senao que seja uma mensagem intelectual. 0 defeito dessa
posi<;ao e que, para penetrar ate a alma da obra de arte, ela the negli
gencia 0 corpo.

Foi em outra dire<;ao que se orientaram as pesquisas de Julius von
Schlosser (1866-1938), sucessor de Dvorak em sua catedra da Univer
sidade de Viena e que fora diretor do Museu de Historia da Arte. Her
dara de seu mestre 0 gosto pela crftica das fontes, pela filologia, pelo
estabelecimento solido das bases documentarias. Come<;ara nesse sen
tido publicando duas coletaneas de fontes escritas da historia da arte
da Idade Media 114, interessando-se particularmente pelos tratados tecni
cos e pelos escritos de artistas, como ja 0 fizera na Alemanha Overbeck
em 1868 115 e na Inglaterra 0 pintor Charles Eastlake, diretor da National
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(rallery de Londres em 1855, que escreveu Materiais para a hist6ria
cia pintura a oleo lib (1847).

Dentre as numerosas investiga<;6es sobre a hist6ria da arte a que
von Schlosser se entregou, uma das mais notaveis e menos conhecidas
c; a referente a arte da corte na Idade Media tardia, pesquisas publicadas
110 Jahrbuch de Viena nas ultimas decadas do seculo passado. Foi ele
quem distinguiu, no fim do seculo XV, a existencia de uma maneira
dc pintar internacional praticada em Treviso, Verona, Veneza, Padua,
Milao, Praga, Londres e Paris, momento "europeu" da hist6ria da cultu
ra, considerado hoje como uma no<;ao adquirida da hist6ria da pintura
ocidental, sem que os que the fazem referencia citem 0 nome de seu
Inventor.

Como tantos de seus compatriotas, Julius von Schlosser amava apai
xonadamente a Italia. Ainda nao ia longe 0 tempo em que uma parte
cia penfnsula se achava sob a dependencia do imperio austro-hungaro.
Sua mae era italiana e ele fez questao de juntar 0 nome dela ao seu
na tradu<;ao italiana de sua grande obra A literatura de arte 117, ediffcio
monumental de um recenseamento completo das fontes literarias concer
l1cntes a arte desde a Idade Media ate 0 seculo XVIII, em que a Italia
desempenhou durante muito tempo 0 papel principal. Esse corpus biblio
gnifico cujo conteudo, que poderia ser austero, se tornou cativante gra
(,":lS a uma exposi<;ao que permite seguir a evolu<;ao das ideias que se
faziam sobre a arte do passado e a de seu tempo os mais antigos historia
doresda arte e estetas. Otto Kurz, que foi seu discfpulo, aumentou
'ol1sideravelmente a segunda edi<;ao italiana dessa obra, manual que
ncnhum historiador de arte poderia dispensar liR.

Mal as teses de Wickhoff e de Riegl haviam proclamado a autonomia
c a originalidade da arte de Roma no Baixo Imperio quando 0 Oriente
(ill Roma? 114 de Josef Strzygowski (1862-1941) explodia como uma bom
ba, recolocando em causa as faculdades de cria<;ao artfstica da civiliza<;ao
romana.

As teorias em curso antes de Strzygowski admitiam que Roma fora
o centro em que a arte crista primitiva nascera e de onde irradiara sobre
a Europa e 0 Mediterrane9. A hist6ria da arte da Idade Media ocidental
sc explicaria em sua totalidade por essa origem latina.

Strzygowski se opas a essa tese e come<;ou verificando se nao havia
no Oriente outros centros de cultura de igual importancia. Em primeiro
lugar, lembrava ele que a civiliza<;ao crista conhecera seu primeiro desen
volvimento nas margens orientais do Mediterraneo. Os centros mais
il1lportantes do pensamento e da arte cristaos nos primeiros seculos fo
ram, com efeito, nao Roma, mas as grandes cidades helenfsticas: na
Asia Menor, Efeso; na Sfria, Antioquia; no Egito, Alexandria. Foi ali
que se realizaram os primeiros concflios nos quais se fixou 0 dogma
cristao e onde viveram os primeiros Padres da Igreja. Foi no Oriente
que se elaboraram as duas tradi<;6es iconogrcificas que deveriam perpe-
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tuar-se durante seculos na arte crista, a tradi<;ao simb6lica e oficial e
a tradi<;ao hist6rica e dramatica. Quanto a arte das catacumbas, durante
muito tempo considerada original, e em grande parte na arte funeraria
das seitas orientais, frfgias, isfacas, mitrfacas e judias que se deve buscar
sua ongem.

Pode-se considerar que 0 fundamento da hip6tese de Strzygowski
sobre a origem oriental da iconografia crista foi demonstrado pelo livro
de um erudito frances, Gabriel MiJlet, publicado em 1916: Recherches
sur [,iconographie de I'Evangile aux XIV'", XV'" et XVi'" siecles. Gabriel
tv illet dedicou-se a uma pesquisa comparativa dos temas do Evangelho,
tais como eles aparecem no momenta do surto da pintura italiana no
final do seculo XIII e no seculo XIV, e as mesmas cenas pintadas nas
miniaturas pelos atelies bizantinos anteriores; prova facilmente que a
inven«ao tipol6gica e expressiva desses temas deve ser procurada no
Oriente.

A descoberta, em 1932, de uma esta<;ao militar romana as margens
do Eufrates, ocupada do fim do seculo IV a.e. a 256 d.e., em Doura
Europos, mostrou 0 estreito parentesco das religi6es praticadas no seculo
III. Uma sinagoga, uma igreja crista e urn santuario de Mitra testemu
nham todos os tres a mesma "iraniza<;ao" das formas.

Em toda urn serie de livros que se escalon am ao longo de trinta
anosl 20

, Strzygowski procura cada vez mais longe na Asia os centros
de genese da arte crista, tanto a arte bizantina como a arte romana.

A Sfria conservou urn grande numero de monumentos religiosos
que se escalon am do seculo IV ao fim do seculo VI e que apresentam
rela<;6es muito estreitas com as igrejas muito posteriores da arte romana.
Embora menos numerosos, os monumentos da escultura (principalmen
te dos sarc6fagos) nao testemunham menos uma arte independente.

"0 que a Helade foi para a Antiguidade, 0 Ira 0 sera na arte plastica
para 0 mundo cristao nascente." E no Ira que Strzygowski ve a origem
dos principais metodos de constru<;ao empregados pela arte romana e
rna is t:.nde pelas artes bizantina e romanica. Em particular, parece-lhe
que a concep<;ao da ab6bada, tao oposta ao princfpio greco-romano
do teto, tern sua fonte na arquitetura do Oriente Pr6ximo. Com efeito,
desde a segunda metade do segundo milenio, a ab6bada e encontrada
na Mesopotamia. Descobrem-se ainda ab6badas de ber<;o no Egito, no
Ramesseum de Tebas. A tradi<;ao desse estilo de cobertura prosseguiu
no Ira sob os prfncipes sassanidas e adquire entao uma amplitude que
anuncia as grandes naves romanas. Do mesmo modo, Strzygowski situa
no Oriente os mais antigos exemplos de cupulas. Os baixos-relevos assf
rios mostram frequentemente 0 perfil de cupulas hemisfericas ou elfpti
cas. Na Persia, vamos encontrar na epoca parta (palacio de Firuz Abad)
e na epoca sassanida (palacio de Sarvistan) os dois metodos construtivos
da cupula: a cupula sobre trompa de angulo, explorada particularmente
pela arte romana, e mesmo a cupula sobre pendentes, utilizada desde
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a Antiguidade no Egito, preferida pela arte bizantina e pelas escolas
romanicas influenciadas por esta ultima.

Enquanto 0 Ocidente s6 excepcionalmente abandon a 0 plano basili
cal, a arte crista do Oriente marca uma predilec;ao pelo plano central.
Segundo Strzygowski, esse plano se teria propagado a partir da Armenia
com a cupula recebida do Ira em todo 0 Imperio bizantino, e e af que
ele vai buscar as origens de Santa Sofia. Os poucos exemplos desse
plano que se conhecem no Ocidente na epoca carolfngia mostram uma
imitac;ao de modelos orientais. Assim, 0 plano da igreja carolfngia de
Germigny-des-Pres inspira-se c1aramente num tipo vizinho do da igreja
patriarcal de Etcchmiadzin, na Armenia. No Renascimento, esse plano co
nhece no Ocidente uma nova fortuna, mas, segundo Strzygowski, Leonardo
da Vinci, Bramante e Miguel Angelo em Sao Pedro, e Vignole no Gesu
teriam side apenas alunos distantes dos arquitetos da Armenia.

o mesmo se passa com a decorac;ao. Encontramos na arte crista
da Sfria uma decoraC;ao estilizada tratada a virola, e nao em alto-relevo,
que denota uma inspirac;ao mais pitoresca que plastica. Esse processo
decorativo sera 0 da arte bizantina. Strzygowski acredita que essa con
cepc;ao decorativa, que faz pensar ~os tapetes arabes, e de origem persa.

Por fim, procurando alem da Asia 0 grande centro da arte ocidental,
e no Norte da Europa que ele vai descobri-lo. Ao centro mediterraneo,
Strzygowski vai opor outro centro de cultura: 0 Norte. Constata af a
existencia de uma arte decorativa muito original, fundada na represen
tac;ao estilizada do animal. Para ele 121, essa arte difundida ao norte da
Europa (Noruega) e da Asia (Siberia) teria sido transmitida ao Ira e,
por intermedio da Russia meridional, aEuropa Central.

Strzygowski encontrou na Noruega, na Ucrania, na Eslovaquia, na
Polonia, na Inglaterra e na Franc;a do Norte os trac;os de uma arte da
construc;ao de madeira que ele considera como a arte aut6ctone do
Norte e cuja origem remontaria a construc;ao dos navios de madeira
dos Vikings 122

Analisando a estrutura dessas igrejas de madeira, Strzygowski, com
efeiio, acha-a semelhante adas naves dos Vikings. Ademais, a construc;ao
g6tica, baseada na reuniao de elementos preparados antes da colocac;ao,
parece-lhe apresentar estreitas relac;6es com a construc;ao em viga, ideia
ja exposta por Semper e L. Courajod e que ainda voltara abaila. Para
ele, a arte g6tica e a grande criac;ao original do Norte, que ele op6e
a arte romanica, arte do SuI. Essa arte teria nascido entre os povos
escandinavos estabelecidos na Franc;a que ali teriam perpetuado suas
tradic;6es de construtores de madeira.

Como observou Pierre Lavedan 123, em sua Histoire de l'arl, Strzy
gowski nao era 0 primeiro a chamar a atenc;ao para 0 papel desempe
nhado pelo Oriente na formac;ao da civilizac;ao ocidental. Na Franc;a,
alguns estudiosos ja 0 haviam pressentido, mas nao foram ouvidos, dado
o pouco interesse dedicado a hist6ria da arte nesse pafs e, em conse-
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quenci~, a pouca audiencia internacional de que dispunham. Strzygowski
adere as teses que CouraJod expusera urn ana antes em suas Origines
de l'arl roman el gOlhique (1899), obra que passou completamente des
percebida. Bern antes, Choisy, em L'arl de Mlir chez fes byzantins
(1882), encontrara as fontes dessa arquitetura, enquando Dieulafoy estu
dara as ongens lrantanas da ab6bada em L'arl antique de fa Perse
(1884-1885). Quanto ao livro de Ainaloff, Fundamentos hefenfsticos da
arle bizanlina (em russo, Petersburgo, 1900), foi publicado no mesmo
ana em que 0 foi Orienle ou Roma?, 0 que prova que essas ideias ja
estavam no ar.

No entanto, nao esquec;amos, para medir a importancia das ideias
de Strzygowski, que no momento em que ele escrevia Oriente ou Roma?
a arte bizantina era considerada como 0 produto da degenerescencia
da arte romana, ela pr6pria subproduto da arte grega. Ao sabio austrfaco
cabe 0 merito de ter mostrado que a arte bizantina era uma criaC;ao
onglnal e das malS elevadas da humanidade, nascida do espirito do
Oriente.

A evoluc;ao, ~eral da obra strzygowskiana mostra uma progressao
constante da analise obJetlva para a hip6tese 124; sente-seque, amedida
que seu pensamento se desenvolve, a ideia tende a preceder a pesquisa,
acabando por apoderar-se dos menores indfcios capazes de aliment<~-Ia,

alargando sem cessar, ate 0 universo, 0 que eu de born grade chama ria
seu "territ6rio de cac;a".

Nas etapas subsequentes, 0 vfnculo que une a ideia ao fato torna-se
tao fragil que entramos cada vez mais na hip6tese pura. A hist6ria das
formas converte-se numa epopeia. Grac;as ao metodo comparativo, 0

pensamento de Strzygowski se espiritualiza progressivamente, toma seu
Impulso par~ u~ grande voo de anjo acima do espac;o e do tempo. Urn
dos pnnclpals tltulos de Strzygowski para 0 reconhecimento dos historia
dores de arte e que ete foi, juntamente com Courajod, Berenson e Wolf
flin, urn dos primeiros a considerar a obra de arte em seu conteudo
intrfnseco, desembarac;ando-a assim do determinismo extrfnseco de Tai
ne, que acorrentava a hist6ria da arte. 0 metodo de Strzygowski consiste
em estudar as obras de arte sem levar em conta a sucessao cronol6gica,
a flm de determlOar os parentescos plasticos que existem entre as obras,
mes,?o as malS afastadas no espac;o e no tempo, e de determinar em
s~gulda por induc;ao 0 prot6tipo que, historicamente, s6 pode ser conhe
cldo por denvados mais recentes, metodo esse que permitiu a hist6ria
das formas dar urn passe consideravel, mas que, praticado com 0 rigor
d.e Strzygowskl, tem urn grave defeito: 0 de nunca admitir que circuns
tanc~as semelhantes possam produzir formas identicas, sem que haja
genetlca.

Reconhece-se nessa forc;a ativa da ideia que se liberta das contin
gencias positivas 0 princfpio dinamico que alimenta a filosofia alema
do seculo XIX. Mas os ultimos resultados do metodo comparativo aca-
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bam ultrapassando a tal ponto os limites da hist6ria que por fim se diri
gem mais ao fil6sofo que ao historiador. Strzygowski nao atribui resolu
lamente a invenc;ao da ornamentica geometrica e zoomorfa aos povos
n6mades, enquanto 0 entrelac;ado, a tranc;a, 0 n6 cruciforme, os grupos
de animais sintetieos e antiteticos se eneontram na arte de Tello mais
de dois mil anos antes dos mais antigos exemplos cito-sarmatas? Na
realidade, nao se pode negar, quando ele atribui tanta importancia aos
povos do Norte na invenc;ao das formas, que foi guiado por urn desses
preconceitos etnicos que ele reprova tao vivamente nos adversarios ro
manistas e humanistas de sua tese das origens orientais da arte crista.

Ern A anriga arre crisra da Sfria, Strzygowski considera a Siria como
() territ6rio de transic;ao das formas iranianas em seu caminho para 0

eidente. Sua originalidade teria consistido em combinar 0 sfrnbolo
oriundo do Norte e a imagem vinda do Sui, sucumbindo 0 primeiro,
que e. 0 fundamento da fe, diante da segunda, instrumento da "potencia
de vontade", mas deixando-a toda impregnada dele. Os dois monu
mentos que formam 0 centro desse estudo (e dos quais a obra publiea
admiraveis pranchas fototipicas) sao 0 famoso calice de Antioquia, euja
descoberta era entao recente e que se encontra hoje no Metropolitan
Museum, tendo sua autentieidade sido objeto de vivas polemieas, hoje
acalmadas, e a grande frisa eseulpida do palacio de Mschatta, na terra
de Moab. Nesses dois monumentos nao datados (de modo que as apre
ciac;6es a esse respeito se escalonarn em quatro ou cinco e ate sete secu
los), Strzygowski ve a imitac;ao da paisagem simb61ica e mfstica mazdea
na, que ele sup6e ter decorado os templos do fogo. Essas folhagens
LIe pampano, nas quais quase sempre se representam animais, sao para
() sabio vienense 0 sfmbolo do que 0 A vesta chama de Hvarenah, isto
0, 0 esplendor da majestade do deus supremo Ahura Mazda, presente
n<l natureza tal como ela se irradia ern suas criac;6es. Reencontrando
essa paisagem simb6lica nos santuarios do Turquestao chines enos san
lmirios mais antigos da cristandade, Strzygowski e naturalmente levado
a procurar 0 centro emissor na regiao intermediaria do Ira, mas sua
origem prime ira Ihe parece mais remota, porquanto essa tendencia a
contemplac;ao dos atributos divinos na natureza, que conduz 0 homem
~I fe eo leva, na arte, a buscar na natureza rnais urn principio profundo
que suas aparencias, essa honra ele a atribui aos povos n6mades saidos
do Norte. A contemplac;ao prolongada ate 0 sonho de urn painel de
Mschatta nao produz a Weltanschauung que a contemplac;ao de uma
gravura de Durer engendra na alma? Muitos outros elementos tern igual
ll1l:nte para Strzygowski urn significado simb6lico. Fazendo sua a tese
d' Wirth, ele faz derivar os motivos ornamentais de signos de escrita
dotados de um cararer sagrado. Certas formas arquitet6nicas the pare
. 'm tais, notadamente 0 arco - substitufdo na Asia pela platibanda
'\ussica - e sua derivada, a abside, que orna ao mesmo tempo a igreja,

~I sinagoga (0 nicho dos livros santos) e a mesquita (0 mirhab); faz derivar
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esse area sagrado, simbolo da ab6bada celeste, do templo do fogo, e
de fato os altares do fogo conservados em Persepolis fazem pensar singu
larmente ern cib6rios cristaos.

Para terminar, abarcando 0 mundo ern seu conjunto, ele enuncia
a teoria das tres zonas: a zona polar, geradora de uma arte abstrata,
interior e mistica - a zona equatorial, onde teria nascido a arte figurativa
- a zona mediterranea, onde as duas tendencias se entrechocaram e
que, sob a influencia das "potencias", teria produzido uma arte servil,
materialista e artificial.

Coisa curiosa, e talvez nos pafses germanicos que as teorias do sabio
austriaco encontraram a acolhida mais reservada, e no entanto algumas
delas nada tinham de agradavel para 0 orgulho etnico desses povos.
Porem as opini6es do professor de Graz nao estavam claramente dirigi
das contra as dos eminentes chefes de escola de Viena, Wickhoff e RiegI?
A veemencia com a qual ele as define dava a estas uma colorac;ao subje
tiva, onde era facil encontrar 0 eco, transmitido atraves dos tempos,
das velhas paix6es polfticas revivificadas pelo Kulturkampf. Seja como
for, nenhum estudo de conjunto, cumpre reconhece-Io, colocara a ques
tao de maneira tao nitida.

Numa obra com. tendencia autobiografica, 0 despertar do Norte,
Strzygowski se queixa nao sem uma certa amargura de que 0 combate
por ele travado ern prol da ilustrac;ao do genio n6rdico nao tenha sido
compreendido m .

as meios cultos franceses mostraram-se muito mais acolhedores
as ousadas teorias do erudito austriaco. as tres eminentes bizantinistas
franceses, Charles Diehl, Louis Brehier e Gabriel Millet, reservaram-lhe
uma acolhida simpatica. Em 1936, esse interesse assinalou-se por tres
conferencias que Gabriel Millet pronuncioLl no College de France acerca
das tearias iranianas do sabio.

Alem disso, era a Gabriel Millet que Strzygowski devia 0 apareci
f!1ento ern primeira edic;ao, ern lingua francesa, de L'artchretien de Syrie.
A guisa de prefacio, 0 eminente professor do College de France redigiu
uma exposic;ao de conjunto da obra do professor austriaco, grande ave
nida trac;ada na selva cerrada do pensamento strzygowskiano.

No entanto, foram rejeitadas pelos medievalistas franceses as teses
que viam um antecedente da arte g6tica na stavkirke norueguesa. Strzy
gowski fizera demasiado POLICO caso dos trabalhos dos arque610gos fran
ceses e ingleses, que queriam provar que as origens do metodo de cons
truc;ao g6tico estavam na ab6bada de ogivas, nada tendo estas aver
com as ensambladuras de madeira da stavkirke ou da casa com armac;ao
de madeira. Brutails 126 (1859-1926) rejeitara em 1900 essa tese ja aven
tada por Courajod.

Strzygowski pode ainda ser considerado como responsavel pela ad
mirac;ao que 0 publico de arte manifestou ap6s a Segunda Guerra Mun
dial pela arte das estepes e, consequentemente, pela arte barbara, uma
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das fontes da arte da Idade Media. Courajod 0 precedera de meio seculo,
mas ninguem tinha atentado para suas teorias, ja que estas eram dema
siado inc6modas para as ideias enUio reinantes na Fran<;;a. Sem duvida
elas nao escaparam ao professor austrfaco, que, no entanto, nao disse
uma palavra a respeito.

o pensamento de Strzygowski prolonga 0 romantismo ate 0 seculo
XX. Tern urn ar de epopeia que arrebata a imagina<;;ao para muito alem
dos dados do real. Foi como uma chicotada para a arqueologia, tanto
por suas contribui<;;6es positivas quanta por seu ardor em refutar-lhe
as ideias mais ousadas.

5

SOB 0 SIGNO DA VISffiILIDADE PURA

Nos ultimos anos do seculo XIX a arquitetura se barroquiza em toda
a Europa. As fachadas comec,:am a amolgar-se, a onduJar, cobrindo-se
de colunas, hermas, cariatides, balc6es, cartuchos, volutas, consoles,
fest6es e astragalos; os interiores sao realc,:ados por ouro em relevo,
acolhendo urn volumoso mobiliario de formas recortadas e objetos de
arte inumeraveis.

Mas as mesmas pessoas que habitam essas casas com aparencia de
palacios, esses apartamentos sobrecarregados, continuam a desprezar
as obras de arte do passado inspiradas peJa estetica barroca. Para elas
o barroco e sempre 0 "superJativo do bizarro", expressao de Milizia
retomada por Quatremere de Quincy: a fabula "da palha e da viga".

Na Franc,:a, esse desprezo pelo barroco considerado como arte de
decadencia sobrevivera ate depois da Segunda Guerra Mundial. Quando
a Franc,:a ocupava uma parte da Alemanha administrada por urn alto
comissariado, 0 diretor dos Assuntos Culturais, embaixador Henry
Spitzmuller, organizara col6quios e visitas que permitirao a historiadores
de arte franceses apreciar 0 que era real mente 0 barroco numa de suas
terras escolhidas 127

Entretanto, e nesse "tempo do desprezo" que a arte barroca do
passado vai fazer sua entrada na hist6ria da arte.

Jakob Burckhardt emitira em 1843 a ideia 128 de que os estiJos conhe
ciam urn estadio tardio de evoluc,:ao durante 0 qual a verdadeira signifi
cac,:ao das formas se perde e em que se continua a emprega-Ios para
efeito e sem compreende-los. Chamava essa fase de rococo e aplicava
esse termo tanto ao estilo conhecido sob esse nome no seculo XVIII
como ao estilo gotico tardio. Esse aparentamento, alias, era consciente
em certos artistas rococo que imitaram voluntariamente 0 Spiitgolik 129.

Se a intuic,:ao de Burckhardt era justa, tinha porem 0 defeito de
ser ainda governada pela ideia de decadencia; ele nao via nesse estilo
urn fator positivo.

No entanto, quase no mesmo momento 0 barroco ia ser estudado
como um estilo dotado de suas propriedades intrfnsecas. Em 1887, 0

alemao Comelis Gurlitt come<;;ava pela Italia uma serie de obras sobre
os seculos XVII e XVIII 130, que se estenderao a Franc,:a e a Alemanha.



144 H1STORlADA HfST0RIA DA ARTE

lim ana depois aparecia Renascimento e barroeo 1'1, do SUIC;:O de lIngua
alema Heinrich Wolftlin (1R64-194S). Sua famnia 0 predispunha a uma
carreira de erudito. Fil610go e professor. seu pai era nada mais nada
Il1cnos que 0 fundador do Thesaurus linguae latinae (1R93). Heinrich
1l,L';ceu em Winterthur e fez seus estudos em Basileia Sabcmos bern
como sua vocac;:ac> se detenninou, grac;:as a seu diario fntimo e as canas
ljue enderec;:ou a famnia. Aos dezoito anos ele decidiu consagrar-se a
cultura "ao mesmo tempo como fil6sofo e como artista", e confessa
tcr sido estimulado pelas conferencias de Burckhardt na Universidade
de Basileia. De 1RR3 a 1RR6, seguiu as cursos das universidades de Berlim
c Munique. Em Berlim mostrou-se muito interessado pelos cursos de
Diclthey, que que ria fundar a hist6ria da cliitura mais numa compreensao
intuitiva que numa il1'.'estigac;:ao discursiva. Dois anos depois de sair da
univ sidade, en 1RRR, ele descobre 0 barroco.

A posteridade esqueceu as obras de Gurlitt; a de Wolfflin nao cessa
de conhecer novas edic;:6es. Os livros de Glirlitt ainda nao passavam
de relato dos fatos. Ja Wolfflin soubera olhar as obras.

Sera que esse olhar ainda nao era totalmente virgem'> 0 jovem
de vinte e quatro anos que contempta longamente a fachada dos monu
mentos romanos, entra nos palacios, transpoe 0 limiar das igrejas, demo
ra-sc nos jardins, nao consegue furtar-se aqui e ali a deixar escapar de
slia pena urn eplteto pejorativo qualquer; 0 barroco e sempre por ele
"julgado" em relac;:ao as normas classicas, para as quais se sente que
vai sua adesao profunda. Ao classicismo ele consagrara, alias, dez anos
mai:-. tarde, urn estudo especial 1.12 Em Renascimento e barroeo 0 classi
'i<,n 0 nao serve urn pouco de cinzel para esse barroco que Wolfflin

deslobre, subjugado e ao mesmo tempo urn pouco escandalizado?
A porc;:ao hist6rica que Wolfflin delimitou no tempo e no espac;:o

p;H3 sondar 0 barroco e restrita: c a arte italiana e notadamente em
Roma entre 1525 e 1630. Como ele lhe opoe a arte anterior do Renasci
mento, e como esse Renascimento classico se "alterou" para transfor
Illar-se em barroco que the aparece. Mas, se ele define 0 barroco em
slia maturidade, nem por isso percebeu como se operara sua genese
Iluma fase que trinta anos depois recebera 0 nome de "maneirismo",
c isso sem duvida porque ele tern os olhos demasiado fixos em Roma
, 11<10 0 bastante nos outros centros onde se elabora 0 movimento manei
.ista: Florenc;:a e Parma.

E. sas apreciac;:oes subjetivas ainda impostas a Wolfflin pelas conven
,,·(-CS c uma estetica da qual ele nao pode se desfazer desaparecem
lotHlmente do livro que escrevera cerca de vinte e cinco anos mais tarde:
Principios fundamentais da hist6ria da arte (1915) 13.1. Antes, dez anos
dcpois de Renaseimenro e barroco, Wolfflin aprofundara em 1899 sua
\.'Ol\Cepc;:ao da arte classica e e nessa base bern definida que ele se ap6ia
pant claborar seus Princfpios fundamentais. No prefacio desse livro, re
·onhecia ele a import<:'incia do escultor Hildebrand, que Ihe ensinara
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a vel', evitando tanto quanto posslvel que 0 percebido seja int rceptado
pelos ideogramas logo apresentados em feedback pelo intclecto que val
se abeberar no thesaurus da mem6ria, tanto 0 nossO espfnto sobrecar
regado por uma massa de informac;:oes e dcr;isoes tem pressa de scguir
as caminhos batidos A sedimentac;:ao ideol6gicaacumulada no campo
da estetica ha urn seculo nas universidades alemas pOl' tantos profcssores
tornava necessaria essa operac;:ao pelo vazio

Em seus Principios fundamentais Wolfflin toma sempre por terreno
de. experiencia 0 Renascimento em seu ~esabroch~r e 0 bar:oco, mas
dessa vez ele nao se restnnge em relac;:ao a este ultimo estl 0, como
o fizera em sell livro anterior; tira seus exemplos em toda a extensao
da epoca barroca do seculo XVI ao sccu~o X ":11l. ~ssa obra e ,un::a
cspecie de gramatica das formas sem referencla a hlstona, mas esta ~ao

longe da estetica quanto do historicis,mo. Pois ele nao parte da I?ela,
nao pronuncia nenhum julgamento. E bern 0 produto dessa tendencla
a"visualidade pura" (Reine Sichtbarkeit) , que nascera no cfrculo forma
do pelo fil6sofo Fiedler, pelo pintor Ilans von Marees e pelo escultor
Hildebrand. Konrad Fiedler (1841-1895) IlJ, em quem Benedetto Croce
via 0 maior esteta do seculo, estimava que a percepc;:ao visual conduzia
a urn modo de conhecimento aut6nomo que devia ser distinguido daque
Ie que a linguagem exprime e que uma pregnancia milenar tendia sempre
a substituf-Io.

Wolfflin mantinha relac;:oes Intimas com 0 grupo alemao, uma vez
que ja em 1888 confessava numa carta 0 prazer que experimcntava em
Florenc;:a, no atelie de Hildebrand, em conversar com este e com hedler.
Em 1R93 examinou 0 livro de Hildebrand 0 problema da forma nas
artes plastieas 1~5 Nada mais diffcil, com efeito, do que ver. Quando
nossa visao recebe a impressao de urn objeto qualquer, logo se desen
cadeia urn mecanismo propulsion ado pelos vestfgios que as percep~oes

anteriores desse objeto ou de objetos analogos deixaram na memona.
Devemos, pois, esforc;:ar-nos por nos desembara<;ar dessa ideia e apll
car nossa visao ao momento presente. Para isso, nada mais util quando
se e urn historiador da arte do que desenhar, ainda que esse desenho
carec;:a de qualidade artlstica. Desejando compree~der0 retabulo ba,:
roco portugues, s6 deixei de ver nele uma ll1extncavel floresta amazo
nica quando tive urn lapis na mao. Para ser desprovldo da quallda?e
de arte, 0 gesto artfstico explicitava em mim as percepc;:oes visuals.
A mao criadora explorava os dados 6pticos. Compreendl entao que
aquilo que a primeira vista me aparecera como uma confusao era
governado por uma morfologia e uma genetica necessanas, e nao por
nao sei que capricho, e assim pude propor uma Morphologle du retable
portugais du XVI' au XVIIr siecle 136. No caso, eu agira como urn
discfpulo de WOlfflin.

Examinando as obras da epoca considerada (salvo as das artes deco
rativas das quais nao soube descobrir, como Riegl, que recursos elas
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podem trazer ao analista das formas), ele ave governada por tendencias
que se op6em e se reunem em pares simetricos:

Essas duas express6es artlsticas correspondem a atitudes vitais anti
teticas, uma tendendo para a serenidade do ser, outra entregando-se
ao patetico de seu devil. Os dois termos de Nietzsche, "apolfneo" e
"dionislaco", tambem poderiam convir a essa oposir;:ao.

Na justificar;:ao que dara mais tarde (pro clomo) aos seus Principios
jitndamentais 1.17, Wolfflin confessava: "0 que excitou os peritos foi in i
cialmente 0 princfpio de uma 'historia da arte sem nome'. Nao sei onde
cncontrei essa expressao, mas ela estava no al." Na realidade, a Alema
nha tendia para essa Kunstgeschichte ohne Nahmen desde os proleg6
menos da historia da arte. Auguste Comte formulara a ideia de uma
"historia sem nomes de homens e mesmo sem nomes de povos" 1.18.

Je\ em sua conferencia na Universidade de Bedim em 1801, Friedrich
von Schlegel declarava que 0 coeficiente individual era acidental; 0 que
importava para ele eram 0 estilo, os estilos e sua sucessao.

A fama da obra de Wolfflin talvez tenha estilizado urn pouco em
dcmasia a visao que dele se fez, como se fosse desprovido de qualquer
scnsibilidade e de qualquer preocupar;:ao historica. Poucos historiadores
da arte, porem, sao tao bern conhecidos como ele grar;:as asua numerosa
correspondencia. Reduzi-Io aabstrar;:ao de seus Prindpiosjundamenfais,
cscritos aos cinquenta anos, e esquecer os trabalhos que concebeu como
historiador, em particular seu A arte de Albert Durer 13lJ, publicado em
1<)05. Paradoxalmente, esse livro foi escrito em Roma. Wolfflin tinha
alugado urn atelie de artista e vivia cercado de gravuras do pintor de
Nuremberg, espalhadas sobre as paredes; esforr;:ando-se por reconstituir
() ate criador, chegou a retrar;:ar de acordo com 0 modelo vivo certas
posir;:6es do corpo nas obras de Durer, 0 que demonstra sua necessi
dade de "visualizar". Queria verificar Durer de visu. 0 problema
da adaptar;:ao ale rna aforma classica sempre 0 preocupou, e ele consa
grou-Ihe muitas conferencias 140, Nos palses germanicos, sua ar;:ao foi
rcdobrada pela do ensino, primeiro em Basileia, onde em 1893 ele
'ucedeu a Burckhardt, depois em Bedim, onde ensinou durante onze
'mos, de 1901 a 1912. 0 calor de suas convicr;:6es, a eloquencia de
seu verbo arrebatavam 0 auditorio, mesmo que mais tarde ele devesse
'orientar-se noutra direr;:ao.

o pais em que as ideias de Wolfflin tiveram pior acolhida foi a
Italia. Nao podia ser de outro modo. A Kunslgeschichte ohne Nahmen

linear
redur;:ao ao plano
espar;:o fechado
formas ponderaveis
c1aridade absoluta

pictorica
busca da profundidade
espar;:o aberto
formas que alr;:am v60
c1aro-escuro
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so podia horrorizar 0 pafs do indivlduo-rei, que por sinal criara a historia
da arte atraves da biografia.

Wblfflin encontrou urn violento contraditor no filosofo Benedetto
Croce (1866-1952) 1.11, para quem a obra de arte nao devia ser submet.ida
a nenhuma relar;:ao categorial, nem extrlnseca nem intrlnseca. 0 artl~ta

produz num estado de autonomia absoluta em face do amblente S?CIO
cultural e da arte que 0 precedeu, 0 que torna suspeita a ~ro~e a prop!la
nor;:ao de estilo, pois "os estilos", escreve ele em 1919, "sao Ja abstrar;:oes
das obras de arte singulares e concretas".

Croce reieitava tanto Riegl quanto Fiedler, estimando que para
este ultimo a doutrina da pura visualidade padecia de carencia orgamca.

Entretanto, a atitude de parte da crftica italiana em relar;:ao a Wolf~In
se modificou quando alguns historiadores de arte adotaram 0 metodo SOCIO
logico apos a Segunda Guerra Mundial. Cesare Brandl, em espeCial, via
em Wblfflin uma concepr;:ao que anunclava 0 estruturahsmo. ,

Talvez tenha sido na Franr;:a que 0 valor expenmental do ~etod?
wolffliniano foi melhor compreendido, porem de certo modo mals Imph
cita que explicitamente; as express6es da arte contemporanea contn
bufram muito para isso.

Os Principios fundamentais da hist6ria da arte so apareceram em
frances em 1952. Mas, precedido de urn artigo de Malklel Jlrmounsky
em 1932, urn livro de J. Levy, H. W6lfflin, sa tMorie, ses predecesseurs,
o revelava ao publico frances. Henri Focillon,. ponto de articular;:ao da
historia da arte na Franr;:a, assimilou-o de manelra fecunda, comO Iremos
~r. .

Compreende-se que a Italia ainda seja 0 paIs onde florescem mUlt~

particularmente as monografias de artistas. E, apes~r de tudo, fOlia
talvez que a semente de Wblfflin melhor germmou, Ja que essas, mono
grafias tratam em grande parte dos artistas que pululam na Itaha nos
seculos XVII e XVIII, nessa eyoca barroca reabl.l1tada por ele.

Difundida ate 0 Japao e a India, acelta, dlscutlda, reJeltada, atuando
inclusive entre os contestatarios, a influencia de Wolfflin fOI con~lde
ravel. Pela prime ira vez, urn homem expunha icleias deduZldas da le,ltura
visual de uma obra de arte, sem acrescentar-lhes outros comentanos.
Depois dele, inumeraveis sao aqueles que comer;:aram a encarar as <:bras
de arte nao atraves das ideias, nao como Imagens, mas enquanto fenome
nos opticos. Mesmo os que prosseguiam a inter.rogar;:ao infindavel. do
conteudo das obras de arte nao podlam mals faze-Io sem antes anal1sar
a visao que elas ofereciam.

Que Wolfflin tenha evitado qualquer posir;:ao "estetica" que, se po
deria considerar como uma abordagem filosofica da obra de arte e certa
mente uma atitude voluntaria ja que ele recebera uma formar;:ao filoso
fica aprofundada, especialme~tejunto ao professor de psicologia de Ba
sik~ia, Johannes Volkert. Os dois semestres do curso do pSlcologo Dlel
they que ele frequentou em Bedim no ana de 1885 tiveram uma onen-
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ta<;ao decisiva sabre ele, inclinando-o para essa convic~ao professada
por <;eu mestre, segundo a qual 0 que diferencia a cultura das ciencias
naturais - cujos metodos tanto seduziam os historiadores da epoca 
C0 fen6meno da "consciencia", que constitui a propria base do conheci
mento. Esse ensinamento que Wolfflin recebeu em Berlim, podemos
imagina-Io pela obra fundamental escrita por Dielthey em 1RR3.1ntrodll
Vio ao conhecimento do espirito 142

Encontram-se ecos do pensamento de Dielthey numa obra de juven
tude, tese academica escrita em 1886 e publicada somente apos a morte
de Wolfflin, ocorrida em 1946: Proposifoes para uma psicologia da arqui
tetura 14.1.

Os filosofos tem dissertado abundantemente sobre a posi~ao ideolo
gica de urn homem que, em nome da visualidade pura (Fiedler) e da
consciencia tributaria da percep~ao (Dielthey), proibiu a si mesmo de
"filosofar". Arnold Hauser, que quer conduzi-l0 ao seu santo, ve na
Kilnstgeschichte ohne Nahmen a influencia do hegelianismo 144. James
Ackennann 14~ vai mais longe, vendo em Heinrich Wolfflin urn exemplar
perfeito da aplica~ao da historia da arte amaneira de Hegel; e verdade
que Riegl Ihe parece igualmente exemplar dessa submissao a Hegel.
('omo colocar sob a mesma bandeira dois pensadores de metodos tao
diferentes? as tambem Ernst Gombrich acredita que 0 espfrito hege
li,lnO domina a obra de Wolfflin 146

Em vez de afiliado a mecanica dialetica de Hegel, nao estara 0

idealista que e Wolfflin mais perto desse despertar do kantismo que
se manifesta em seu tempo? :E 0 que pensa urn fil6sofo americano, Joan
Ilart 141, que trabalhou muito nc~ arquivos de Wolfflin, em Basileia,
particularmente sobre a abundante correspondencia que ali se reagru
r u. Seja-me escusado 0 que pode parecer urn jogo de palavras, mas
~ ..sa "Crftica da visao pura" que sao os Princfpios fundamentais nao
pr cede de um metodo analogo ao da Crftica da raziio pura?

r
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Em 1934 Henri Focillon elaborava em Vie des formes a no~ao de urn
ritmo biologico inerente aevolu~ao da arte e cujas etapas sao as mesmas
para todos os grandes estilos, pelos menos os do Ocidente. Exposta
com 0 fmpeto oratorio peculiar ao autor de Cart des sculpteurs romans,
que por sinal havia sugerido tres anos antes a ideia de uma fase barr~ca

dessa arte em Charlieu, tal ideia fazia penetrar na Fran~a as no~oes

expressas por Wolfflin em PrinC£pios fundamentais da hist6ria da arte,
que so muito mais tarde seria traduzido. . ..

Focillon nao cita Wolfflin. Na realidade. ele retomara essa Idela
de Elie Faure, que em 1927, em seu Esprit des formes, concJusao de
sua Histoire de {'art, a tinha baseado numa compara~aoentre a evolu~ao

da arte grega e a da arte da Idade Medi? ocidental, consideradas entre
seu come~o e seu termo. Mas a propria Elie Faure a tomara emprestado
de um historiador de arte, hoje injustamente esquecido; seu nome nem
sequer e citado na Geschichte der Kunstgeschichte, Del' Weg eines Wis
senschaft de Kultermann (1966), que pretende ser urn resumo da historia
da arte. Waldemar Deonna, arqueologo helenista, que foi diretor do
Museu de Genebra, escreveu em 1912 uma grande obra, A arqueologia,
seLl valor, seus melOdos, cujo terceiro volume, que compreende mais
de quinhentas paginas, e dedicado a urn estudo comparativo da arte
grega e da arte crista. Alias, ele desenvolveu uma ideia que expusera
mais brevemente numa brochura de 1910: Pode-se comparar a arte da
Grecia iI arte da Idade Media? E teve a honestidade de mencionar que
antes dele Millet e Pottier tiveram a intui~ao disso.

Na verdade, sendo a arte grega considerada como aquela que atingiu
a perfei~ao, era Hcito tomar sua evolu~ao morfologica como ponto de
compara~ao para outros momentos da cria~ao artfstica. Nao fora ISS0

o que Winckelmann ja fizera, ao tratlspor para 0 Renasclmento a tlpolo
gia que ele criara para a evolu~ao de Ffdias ate a arte greco-romana?

Margaret Horner, que, em 1924 148
, tra~ava urn paraleto entre 0

desenvolvimento da arte italiana do seculo XVI e 0 da escultura grega
do seculo V ao seculo IV, tinha lido Deonna ou Winckelmann? Ou
a ideia the acudira por si mesm,a?

Focillon, que nao citava Elie Faure, fazia entretanto men~ao de
Deonna na Vie des formes.
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Na realidade, porem, nao e ao arque610go sufc;;o que remonta essa
ideia genial, que deveria transformar a visao da arte ate Andre Malraux;
l1ao e tampouco a Wolfflin q~e, em 1915, publicava seus Princfpias funda
mentais da hist6ria da arte. E a Viollet-le-Duc.

Tal e, com efeito, a ideia que anima 0 projeto do arquiteto para
a criaC;;ao do "Museu de Escultura Comparada", que Ihe ocupava 0 pen
samento ja em 1855. Teve de esperar muito tempo para que ele se concre
tizasse. A ocasiao se apresentou quando 0 imenso palacio do Trocadero,
construfdo para abrigar a Exposic;;ao Universal de 1878, se esvaziou.
Para sua utilizac;;ao, Viollet-Ie-Duc enviara a 11 de junho de 1879 urn
relat6rio a Jules Ferry, ministro da Instruc;;ao Publica, e a Antonin
Proust. Isto se deu so mente alguns meses antes de sua morte. Pouco
depois de·seu falecimento, urn decreto do ministro Jules Ferry, datado
de 4 de novembro de 1879, criava 0 Museu de Escultura Comparada,
que se abria ao publico menos de tres anos depois, a 28 de maio de
IR82. Naquele tempo as pessoas eram ativas.

Eis urn extrato do preambulo do relat6rio de Viollet-le-Duc, em
que ele desenvolve suas ideias de exposic;;ao diacr6nica:

"Entre os povos que atingiram urn alto grau de civilizac;;ao, a arte
da escultura se divide em tres perfodos: Imitac;;ao da natureza segundo
uma interpretac;;ao mais ou menos delicada e inteligente - Epoca arcai
ca, durante a qual se pretende fixar os tipos - Epoca de emancipaC;;ao
c de busca do verdadeiro no detalhe e aperfeic;;oamento dos meios de
observac;;ao e execuc;;ao.

"Nem lOdos os povos preenchem a totalidade des.se programa. Uns
percorrem as tres fases desse desenvolvimento da arte: outros perfazem
apenas as duas primeiras e nao ultrapassam 0 perfodo hieratico. Tais
foram a maioria dos povos orientais, os egfpcios da Antiguidade e os
hizantinos.

"Mas na fase da civilizac;;ao, a qual pertence a arte da escultura,
ha uma analogia notavel entre os produtos de cada urn desses perfodos.

"Assim, a epoca denominada eginetica ou arcaica entre os gregos
apresenta com a epoca arcaica do seculo XII na Franc;;a as mais fntimas
rclac;;oes. Da mesma forma, entre 0 desenvolvimento da arte escultural
entre os gregos da Antiguidade, a datar de Pericles, e na Franc;;a a datar
do seculo XIII encontram-se analogias muito interessantes de constatar.

"Portanto, moldagens tomadas de emprestimo a esculturas egfpcias
da epoca francamente arcaica, isto e, compreendida entre a sexta e a
dccima oitava dinastia, ou a esculturas gregas egineticas e a obras da
cstatuaria francesa do seculo XII, observadas com metodo, mostrariam
'O!TIO essas tres expressoes da arte, por mais afastadas que estejam entre

si no tempo e em virtu de das condic;;oes sociais, procedem de urn mesmo
princfpio e produzem resultados aproximadamente identicos.

"Algumas estatuas do p6rtico real da catedral de Chartres, se fossem
'olocadas perto de certas figuras hieraticas gregas, pareceriam ligar-se

I

A VIDA DAS FORMAS 151

a mesma escola pela maneira de interpretar a natureza, de conceber
os tipos e pelo fazer. 0 mesmo sucederia com as esculturas qU,e .datam
da libertac;;ao do hieratismo, entre a arte grega a partir de Fld13s e a
arte francesa dos seculos XIII e XIV.

"Urna vez evidenciados e tornados inteligfveis para todos esses grandes
princfpios, por meio de uma escolha bastante restrita de moldagens, tratar
se-ia entao de dar uma ideia completa da nossa escultura francesa."

o relat6rio trazia anexa uma planta minuciosa das salas do museu.
As moldagens apresentadas nas tres primeiras salas sao escolhidas para
ressaltar as semelhanc;;as entre a arte grega e a arte francesa da Idade
Media. Eis 0 programa: . .

"Dissemos que havia interesse em mostrar as analog13s eXlstentes
entre obras de escultura devidas a Antiguidade, notadamente das epocas
denominadas hieraticas, e as pertencentes ao perfodo arcaico da Idade
Media. Uma sala seria dedicada a ressaltar essas relac;;oes.

" _ Primeira sala: Conviria reunir af alguns tipos egfpcios perten
centes as primeiras dinastias, tipos assfrios, tipos gregos da epoca cha~a
da eginetica (sic) e tipos de nossa escola estatuaria fr~ncesa do final
do seculo XI a metade do seculo XII. Nao havena necessldade de grande
numero de exemplos para evidenciar as relac;;oes existentes entre essas
diversas expressoes da estatuaria nas epocas arcaicas.

" _ Segunda sala: Uma segunda sala mostraria como a arte da
estatuaria rompeu com os tipos hieraticos para re~orrer ao estudo ate,nto
da natureza, seja entre os gregos a partH de Fld13s, seJa entre nos a
partir do seculo XIII. Essa comparaC;;ao entre .as ~uas esco.las separadas
por seculos apresentaria urn interesse dos malS senos, pOlS, emb(~ra as
expressoes da arte sejam diferentes e os o?Jetos rep!ese~ta?os nao te
nham nenhuma relaC;;ao entre SI, os procedlmentos sao Identlcos, a ma
neira de interpretar a natureza e aproximadamente a mesma e,' do ~on.to
de vista do estilo, e visfvel a superioridade das duas escolas. E no limite
desse primeiro desenvolvimento que aparece entre os gregos, assim co
mo entre n6s, 0 retrato (a reproduc;;ao da mdlvldualidade humana).
(Exemplos a mostrar).

" _ Terceira sala: A arte da estatuaria logo adota canones entre
os gregos da Antiguidade, assim como entre n6s, por volta do seculo
XIII. A maneira aparece. Estabelece-se, numa como noutra escola, ~m
bela de convenC;;ao. A execuc;;ao atinge entao urn alto grau de ~e:felc;;ao.
Entram em cena a Italia e a Alemanha, e suas escolas se dlstmguem
das da FranC;;a durante os seculos XIV e XV.

"Ve-se como no seculo XV a influencia da escola a margem do
Reno e de F1andres invadiu a Borgonha. Como ~ maneira chega aos
ultimos limites, mas tambern como a escola da IIe-de-France e a da
Champagne resistem a essa invasao." . "

Muitas vezes se criticou a escola frances a de hlstona da arte par
seu atraso ideol6gico. Os eruditos germanicos sao justamente orgulhosos
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de ter criado aquilo que designam pelo nome de Kuns/wissenschaf/, ou
ciencia da arte. Antes deles, entretanto. enquanto seus compatriotas
cstavam ocupados com mfsera e balbuciante cronologia, Viollet-Ie-Due,
num relat6rio administrativo, elaborava uma visao diacr6niea ousada
da hist6ria das formas, que ultrapassava de muito as coneep<;:6es dos
rioneiros germanicos da cieneia da arte.

Alguem podeni aehar que atribuf uma importancia exagerada a essa
iniciativa de Viollet-Ie-Due, que era igualmente dominada, sem que hou
vesse influencia dos pensadores germanieos, pela ideia de "visualidade
pura". Porem esse "Museu de Eseultura Comparada". que foi dissolvido
em 1937 para se reduzir aos seus "Monumentos Franceses", 0 que permi
tiu dar-Ihe 0 tftulo do antigo museu de Alexandre Lenoir, teve uma
intlueneia consideravel sobre duas gera<;:6es de historiadores da arte e
contribuiu, no momento mesmo em que se difundiam as ideias de W61f
flin, para apoia-Ias mediante exemplos. Eu mesmo, nas conclus6es de
minha His/oire de I'ar/ de la prehis/oire anos jours I~'), propus estender
esse ritmo a todas as expressoes plastieas criadas pela humanidade, com
lima ilustra<;:ao comparada. Sou tentado a designar essa evolu<;:ao sob
() nome de cursus forma rum , por analogia com 0 cursus honorum, que
regia a carreira oficial dos romanos.

o barroco faz sua entrada na hist6ria da arte primeiro como ant ago
nista do c1assicismo, antes de tornar-se a expressao final na evolu<;:ao
das formas. Finalmente descoberto, esse estilo ia conhecer uma profusao
de estudos com para vel a sua pr6pria prolifera<;:ao.

A palavra barroco e de origem francesa. 0 Dietionnaire de I'Aca
d(;mie a registra em 1718. Ela existe na linguagem corrente sempre como
adjetivo. para designar algo de bizarro, de irregular, de fantasista, de anor
mal, de ins6lito. Era a palavra de que se serviam os joalheiros de antiga
mente para qualificar uma dessas pedras irregulares de que os ourives da
chamada epoca "barroca" sabiam tirar urn notavel proveito decorativo;
aqui 0 termo tecnico vern do espanhol barrueco ou do portugues barroco.
Mas encontramos a palavra barocco, com sua qualifica<;:ao pejorativa, desde
() seculo XVIII na Italia 100

Por muito tempo se prolongou 0 desdem por esse estilo que enrique
cera a Europa com tantas obras-primas. Por incrfvel que pare<;:a, ainda
em 1929 0 fil6sofo italiano Benedetto Croce escrevia: "0 historiador
nao pode considerar 0 barroco como elem~nto positivo, mas negativo
I... J. 9 barroco nao passa de mau gosto." 1)1

E na Fran<;:a que esse preconceito se mostrara mais tenaz. So desapa
reeera depois da Segunda Guerra Mundial. 0 interesse dedicado pelos
historiadores franceses a arte alema manifestara-se ate entao pelas rela
<;:oes dos dois pafses com a Idade Media. Outra gera<;:ao iria mostrar-se
mais curiosa pela germanidade pr6pria. As facilidades trazidas pela ocu
pa<;:ao militar do vale do Danubio levaram os historiadores franeeses
,1 visitar 0 Wurtenberg e a Baviera, onde tloresceu 0 rococo.
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o melhor sinal desse "degelo" foi 0 congresso organizado em 1947,
na Suabia, pela Sociedade Francesa de Arqueologia, esse santuario das
boas tradi<;:oes. onde nao se considerava a arte francesa senao a partir
do seculo XVI 102. A irrup<;:ao do barroco abriu a porta dos congressos
arqueol6gicos a toda a arte moderna e 0 c1assicismo af se engolfou.
Nao mais se justificando sob 0 nome de "arqueologica". essa veneravel
sociedade a~pliou hoje seu campo de a<;:ao a todo 0 patrim6nio artfstico
frarices ate 0 seculo XIX.

Na Alemanha, 0 barroco fora rejeitado no seculo XIX tal como
em toda a Europa. Em 1R53, 0 alemao Rosenkranz 0 inclui em sua
Es/e/ica da feiura 103, em companhia do c6mico, do obsceno e do bizar
roo Sera aciotado lentamente no fim do seculo gra<;:as aos estudos de
Wblfflin. Depois dele, outro professor austrfaco, que, segundo vimos,
devia se especializar em arqueologia, publicou em 1898 0 futuro do
es/ilo barrow em Rafael e Correggio 104, 0 que demonstrava urn olho
perspicaz.

Riegl reconhecera 0 valor do barroco e dera na universidade uma
serie de aulas sobre suas origens na Italia. De seus papeis, A. Burda
e Max Dvorak extrafram urn livro em 1908 que parece nao ter tido
a repercussao que merecia 155.

Deve-se a Wilhelm Hausenstein urn texto excelente sobre 0 genio
do barroco, escrito em 1921 156. Desfia-Ihe todas as virtu des, seu encanto,
suas qualidades e belezas. Hausenstein nao era um historiador, mas
um escritor. Teve que fugir da Alemanha de Hitler e foi 0 primeiro
embaixador da Alemanha Federal junto a Republica Francesa depois
da guerra. Conversamos longa e frequentemente sobre 0 barroco, ora
em minha mesa, ora no Prunier, que era seu restaurante favorito.

Ao barroco, Karl Victor 157 e Werner Weisbach 158 iam dar bases
hist6ricas, 0 primeiro considerando-o como expressao do absolutis
mo, 0 segundo procurando uma rela<;:ao com a Contra-Reforma. Tal
vez se tenha tomado muito ao pe da letra a obra de Weisbach. Nao
se deve aceitar essa ideia em bloco para toda a arte barroca. Se 0

Concflio de Trento de fato suscitou uma nova imagfstica crista, 0 que
Emile Male mostrara em 1932, preconizava tambem uma grande aus
teridade, 0 que nao e compatfvel com a festa dionislaca que sera a
do barroco em seu pleno florescimento. A expressao "estilo da Con
tra-Reforma" deve ser reservada para essa arte severa que reinou
na Italia durante trinta anos e que hoje e diffcil de discernir, pois
as igrejas edificadas com esse espfrito foram recobertas mais tarde
por sua suntuosa decora<;:ao, 0 que e 0 caso da propria Gesti de Roma.
No entanto, podem-se encontrar alguns exemplos em certos santua
rios jesuftas que subsistiram nas provfncias italianas, edificados sob
a supervisao do padre Giovanni Tristano, arquiteto de opera<;:ao da
Gesti. Assim, se houve uma arte jesulta, durante certo tempo ela
teve um significado exatamente oposto a acep<;:ao comum, como 0
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mostrou em 1955 0 padre Pirri em sua obra Giovanni Tristano e os
primeiros tempos da arquitetura jesu{ta 159 Numa imagfstica religiosa,
essa severidade iria prevalecer durante algum tempo no ascetismo
da imagem estudado em 1958 por Federico Zeri, autor de Pintura
e Contra-Reforma. A arte intemporal de Scipione da Gaeta 160

Enquanto em Roma eclodia 0 fogo de artiffcio barroco, essa arte
se estendia aEspanha, onde encontrara seu ponto de partida no Escorial,
e a Portugal ate 1660. E com propriedade que urn historiador espanhol,
Cam6n Aznar, designa esse estilo peculiar a Espanha como el estilo
trentino 161, 0 estilo do Concflio de Trento 162

Weisbach, alias, chamava a atenr;ao para esse aspecto da austeri
dade. Nao escapara ele a Marcel Raymond, que escrevera urn Iivro nota
vel sobre 0 barroco italiano em 1912 163

, mas essa obra se perdeu na
onda da Iiteratura germanica. Sucedeu que no Handbuch der Kunstwis
senschaft, dirigido por Fritz Burger, dois livros de Brin;;kmann sobre
essa epoca iam aparecer com pequeno intervalo: A arquitetura dos secu
los XVII e XVIII nos parses romanos 164 e Escultura barroca (1917) 165.

Entre 1920 e 1930, seguir-se-iam muitas outras obras em alemao sobre
o barroco.

Entretanto, no grande perfodo dos "tempos modernos", come
r;ou-se a distinguir varias fases do barroco. Hans Hoffmann, urn dos
alunos de Wbtfflin, via na arte italiana do seculo XVI urn "barroco
precoce" (Friihbarock) 166, e muito antes, em 1924, Hans Rose criava
o termo "barroco tardio" (Spdtbarock) , que ele situava entre 1660
e 1760 na arte francesa ou nos pafses que sofriam a influencia da
Franr;a.

Enquanto uma analise mais aprofundada distinguia fases suces
sivas na tonga extensao do perfodo barroco, apurava-se 0 conceito
de maneirismo. 0 maneirismo nao e, como 0 g6tico ou 0 barroco,
urn comando lanr;ado de para-quedas para torpedear urn estilo que
se reprova. Decorre, com efeito, da palavra "maneira", que teve a
princfpio significados muito positivos. Ter maneiras, na literatura
francesa dos seculos XIII e XIV e na do seculo XV, e ter urn comporta
mento humano que implique urn ideal de corte requintado. Vasari
eo primeiro a dar apalavra maniera urn significado artfstico. segundo
ele fundamental; ela serve, com efeito, para designar quer os estilos
particulares de cada artista, quer categorias esteticas. Vimos que so
mente no seculo XVII, sob a pena de Bellori e Malvasia. a maniera
se torna sin6nima de corrupr;ao e facilidade.

Em J 789 0 padre Lanzi criou a palavra manierismo, que para ele
significa 0 declfnio da arte por uma repetir;ao inerte das f6rmulas. Do
italiano, 0 termo passa ao ingles - mannerism e mannerist - e depois
ao alemao - Maniertheit e Manieriert. Porem a palavra "maneirista"
ja era empregada no seculo XVII pelo frances Freart de Chambray num
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sentido crftico ligeiramente diverso, aplicado a urn tipo de artista preocu
pado com facilidades tecnicas.

Depois, no seculo XIX. 0 maneirismo como forma particular de
arte desaparece. Sua reprovar;ao se confunde com a do barroco. Ela
se revela na segunda metade do seculo. Jakob Burckhardt, em seu Cice
rone (1855), encontrava em seu caminho os produtos de urn "Renas
cimento extravagante", e Ruskin em As pedras de Veneza (1851) falava
de "Renascimento grotesco". Wblfflin. em seu Arte classica (1899) 167,

empregava a paJavra "maneirismo" e qualificava severamente esse estilo
como sendo a expressao da decadencia, mas via-o numa fase muito curta,
1530-1540; assim, nao e surpreendente que, quando escreve Renasci
mento e barroco 16~ em 1888, ele nao tenha duvida de que aquilo que tomou
por barroco a fim de opo-Io a Renascimento nada mais era que 0 manei
rismo em sua maturidade. Talvez a confusao decorra de que num caso
ele pensa sobretudo na pintura e em outros na arquitetura. Berenson,
em seus Dessins de peintres florentins (1903), nao e mais complacente,
embora encontre qualidades em Pontormo. Todo mundo emite rna is
ou menos uma condenar;ao que parece ponto pacifico na hist6ria da
arte. Em 1895, Romain Rolland consagra sua tese latina, que entao
se era obrigado a escrever para obter 0 tftulo de doutor em letras, a
Decadence de la peinture italienne au XVI' siecle 169 Esse texto perma
necera desconhecido ate 1957, quando sera publicado em frances. Na
epoca, tera urn valor apenas historiografico, mas indiscutfvet, pois esse
livro deve ser lido como urn testemundo da doutrina universitaria fran
cesa, que se encontrava entao singularmente atrasada em relar;ao ao
pensamento germanico. Para Romaip Rolland, que escrevera mais tarde
urn Iivro admiravel sobre Miguel Angelo, 0 que ele consldera como
a decadencia ·da pintura italiana no seculo XVI se deve ao afastamento
da natureza, encarada como rna em si mesma e que se substitui pelo
principio de autoridade baseado na tirania do antigo, na admirar;ao por
Miguel Angelo e finalmente no sistema escolar imposto pelos C:arraccl.
o progresso do intelectualismo ?esvia assim 0 artista da verdadeua fon~e

da arte, que e a observar;ao. E, em suma, a doutnna de seu pr6pno
tempo, que Romain Rolland discerne com uma seguranr;a de informar;ao
hist6rica notavel. Excelente trabalho de normalista, portanto, mas s6
nos pode surpreender, nesse futuro germanizante, sua ignonincia total
dos progressos realizados havia vinte anos pelo pensamento estetico 
e verdade que fora da Franr;a - e que vieram revolucionar os velhos
conceitos academicos em nome dos quais 0 jovem doutor condena toda
a pintura italiana depois de Rafael. Romain Rolland, alias, e tao tribu
tario do pensamento escotastico de seu tempo que esse grande conhe
cedor de genios engloba em sua condenar;ao 0 pr6prio Caravaggio, certo
e que pouco conhecido nessa epoca. Jean Cassou, que prefacia 0 liv~o

em 1957, observa que, desde Romain Rolland, 0 conceito de decadencla
foi pura e simplesmente suprimido; cafda da situar;ao altaneira em que
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a haviam colocado as especulac;:6es formais de Riegl, Wolfflin e Focillon,
a obra tende a reconverter-se para n6s, como no tempo de Taine, num
testemunho humano de carateI' hist6rico ou psicol6gico. Como tal, toda
obra de arte nos interessa, qualquer que seja sua qualidade, e nossa
epoca esta agora apaixonada pelos mais "decadentes" desses manei
ristas, que Romain Rolland estigmatizava.

A inversao da tendencia se faz sentiI' entre ISl20 e ISl30; entao.
dois autores alemaes prop6em vel' no maneirismo urn valor positivo:
Margaret Horner (l Sl 1Sl) e Werner Weisbach (l Sl 1Sl)

Em 1925 tern lugar uma polemica entre Nicolaus Pevsner e Werner
Weisbach sobre 0 significado do maneirismo. Weisbach associava a uma
sociedade muito requintada esse estilo que atendia a urn ideal de grac;:a.
como 0 de Parmigianino, e tambem a urn instinto ludico. Pevsner l70

insistia na religiosidade da epoca maneirista. que ocasionou uma influen
cia do g6tico.

Cabe a Walter Friedlander 171 0 merita de tel' descoberto que a
sede da verdadeira reac;:ao anticlassica do maneirismo nao era Roma
- pois todos a faziam derivar de Miguel Angelo e de Rafael -, mas
Florenc;:a, on de Pon tormo e II Rosso reagem, desde 1515, contra seus
mestres, Fra Bartolomeo e Andrea del Sarto. II Rosso transportara esse
estilo para Roma em 1523. Verdadeiros precursores, esses dois artistas
romperam com todas as regras recebidas do Quattrocento, que anquilo
savam a arte f1orentina, e assim libertaram a pintura para outras aven
tUfas.

Estava aberto 0 caminho para uma glorificac;:ao do maneirismo, li
bertando 0 Renascimento do peso do materialismo e orientando-o nova
mente para a espiritualidade. Essa ideia vai inspirar Dvorak em 1928 In

Para ele, EI Greco e a expressao mais elevada dessa aspirac;:ao dilacerante
avida interior contra 0 paganismo do humanismo renascentista In Pelo
fato de subordinar a realidade objetiva a imaginac;:ao, 0 maneirismo assu
me uma importancia fundamental e propriamente constitutiva para toda
a epoca moderna. 0 maneirismo transporta 0 centro de gravidade da
obra de arte do objeto criado para 0 sujeito criador. Dvorak se op6e
a Wolfflin, para quem, segundo uma relac;:ao hegeliana, 0 barroco se
originara de uma oposic;:ao formal ao c1assicismo. A evoluc;:ao das formas
do Renascimento nao podia, de acordo com Dvorak, gerar 0 estilo barro
co, que se tornou posslvel unicamente porque foi engendrado pelo ma
neirismo, pois era 0 maneirismo que rom pia com os idea is do Renas
cimento.

Uma renovac;:ao de interesse pelo maneirismo seria promovida pelas
aplicac;:6es que desse conceito urn fil6sofo alemao, E. R. Curtius 174,

iria fazer a literatura latina da Idade Media.
o estudo de Curtius seria seguido do de outro alemao, Gustav Rei

ner Hocke. Este publicou inicialmente urn livro sobre a arte, 0 mundo
como labirinto. Maneira e mania na arte europeia (1957) 17~, seguido,
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dois anos depois, pOl' urn estudo filol6gico, 0 maneirismo na lireratura 17(,.

So 0 primeiro foi traduzido para 0 frances.
Hocke acompanhava a trajet6ria dessa tendencia "saturniana" a melan

calia, a busca do misterio pOl' tras das aparencias, na literatura e na arte.
Anos depois, outro fil610go, este belga, Edgar de Bruyn, escrevia

uma Esrherique du Moyen Age, seguindo nos seculos VI eVIl na litera
tu ra latina as tradi<;:6es orat6rias definidas pOl' Quintiliano, 0 "aticismo",
que outra coisa nao e senao 0 c1assicismo, e 0 "asianismo", verbosidade
sem regras, procura da metafora, da hiperbole, do bizarro. Edgar de
Bruyn, entretanto, nao fazia referencia ao maneirismo, mas ao asianis
mo, que ele descrevia como correspondendo aos concelli de Marino
e de G6ngora. Em 0 mundo como labirinro, Hocke seguia atraves dos
seculos, ate nossos dias, essa busca apaixonada do irracional pOl' via
das formas artlsticas. Essa obra correspondia demasiado bern a inquie
tac;:ao do nosso tempo para nao conhecer 0 sucesso. Sem duvida, 0 carateI'
de atualidade refor<;:ava 0 interesse pelo maneirismo que se manifestou
na decada de 1Sl60-1Sl70.

Urn italiano, que fez sua carreira nas universidades americanas,
Eugenio Battisti, depois de opor, como fizera Wolfflin, 0 Renascimento
ao barroco (1960) 177, consagrou importante obra ao maneirismo, que
ele denominou Anti-Renascimento (1962) 17K, conceito que the parece
mais ample e abrangente que 0 de maneirismo. Valoriza ele notada
mente a influencia g6tica, a repercussao dos mitos carreados pelas
fabulas que remontam a consciencia das epocas inquietas. 0 alemao
Arnold Hauser, em 1964, intitula urn livro 0 maneirismo. A crise
do Renascimento e os fundamentos da arle moderna 179. Hauser e urn
soci610go; essa crise, para ele, nao e apenas formal, mas polftica,
e os tormentos do maneirismo refletem as perturbac;:6es profundas
que a penInsula italia'na conhece pOl' essa epoca. Em 0 principe do
srudiolo I~O, 0 italiano Luciano Berti, tocando no pr6prio amago do
maneirismo, penetra em seu santuario estudando a personalidade de
Francisco I de Medicis, que fez decorar no Palacio Velho de Florenc;:a
urn estranho srudiolo, cujas pinturas s6 podiam ser vistas sob luz arti
ficia I.

o ingles Craig Hugh Smyth, em Maneirismo e maneira (1963) lXI,

segue a evolu<;:ao do conceito desde as origens ate nossos dias, enquanto
Esther Nyholm insiste, em A arle e as leorias do maneirismo (1977) IX2,

no non finilo de Miguel Angelo, nas teorias de Aretino, Dolce e Pino.
Em Jacques Bousquet (La peinlure manierisle, 1964),0 esplrita sa

turniano, inspirado em Hocke, atinge uma especie de delfrio. Sem dtivi
da, essa extensao e urn pouco abrangente demais, pois que nela se acham
confundidos 0 Mestre de Flemalle, Mantegna, Durer, Palladio, Georges
de La Tour, Baugin, Valdes Leal, Saenredam, Giorgione e ate mesmo
Rafael e Vinci. 0 pan-maneirismo ira mais longe? Atinge tambem Dago
bert Frey (Maneirismo e estilo europeu) IS3, que nele inclui Rembrandt.
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Quanto a Andre Chastel, recusa-se a deixar-se incluir em qualquer
sistema cat~gorial e ve na Crise de la Renaissance (1964) a expressao
da riqueza de uma epoca fertil em contradi~6es.

o Iivro que melhor descreve 0 maneirismo em sua extensao euro
peia e 0 do alemao Franzsepp Wurtenberger, 0 maneirismo, esrilo euro
peu do seculo xv/I~~. Wurtenberger ve no maneirismo a expressao pecu
liar ao seculo XVI, que produz uma forma de arte rna is liteniria que
plastica; as numerosas trocas entre italianos e nordicos nao tardariam
a fazer dele uma arte internacional. E uma arte essencialmente aulica,
que sucede a arte de tendencia burguesa do humanismo do seculo XV.
A forma humana domina a ponto de impor-se a arquitetura. Seu sistema
de imagem tende a uma especie de enciclopedia humanista; acentuan
do-se na consciencia a angustia do destino, 0 homem se Iiberta dela
explorando-a em imagens, quimeras e sfmbolos.

o maneirismo do Norte da Europa foi objeto de estudos muito
menos numerosos que os dedicados ao seu centro de genese. Em 1929,
porem, Friedrich Antal chamou a aten~ao para os problemas do manei
rismo nos Pafses-Baixos IR5. Deve-se a Lars Olof Larson uma monografia
de Adriaen de Vries IR6, escultor flamengo que tao importante papel
desempenhou na corte de Rodolfo II.

Entre as monografias que valorizam particularmente certos aspectos
importantes do maneirismo, cumpre citar 0 Iivro do sueco Erik Forss
man, D6rico, j6nico, corintio. Estudo sobre 0 emprego das ordens na
arquitetura IR7. Metamorfose de elementos puramente arquitet6nicos, re
tornados pelo Renascimento a Antiguidade e que se tornam orgaos ex
pressivos, por vezes ate antropomorfos, de significa~ao simbolica. Mono
grafias publicadas quase ao mesmo tempo 188 mostram como urn banal
imagista de Milao, pintor da corte de Fernando I, Maximiliano II e
Rodolfo II em Viena e em Praga, se transforma num pintor do imagi
nario, criador de composi~6es. Infelizmente, a monografia de Elisabeth
Danhens sobre Gianbologna 18Y foi escrita em flamengo, 0 que a torna
pouco acessfvel.

Em sua obra sobre Pellegrino Tibaldi IYO, 0 italiano Giuliano Bri
ganti mostra como 0 maneirismo influenciou Gianbologna.

Os historiadores de arte apaixonados pelos problemas do manei
rismo nao atentaram senao para 0 que se referia as figuras. Nenhum
deles se interessou real mente pelo problema da integra~aodessas figuras
num sistema decorativo ao qual se achavam mais ou menos ligadas.
Foi para esse ponto que se voltou a aten~ao de Catherine Dumont:
Francesco Salviati et la decoration italienne /520-1560 (1973). Seguindo
com ela a decora~ao dos cimacios do Vaticano, vemos progressivamente
as figuras decorativas romper sua frontalidade c1assica e penetrar no
_t<spa~o interior, onde vern interferir com as figuras maiores.
. Para a cole~ao dos Studi, publicada pela Academia Toscana de Cien-
cias e Letras, 0 erudito alemao Georg Weise IYI estabelece as eoorde-

I
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nadas dessas pesquisas em 1971. Weise insiste na influencia da arte gotica
nordica, no pluralismo do perfodo e acrescenta uma contribui~ao pessoal.
Tendo realizado durante anos urn corpus da escultura espanhola do Renas
cimento, ele estava em condi~6es de mostrar que 0 fen6meno maneirista
de rea~ao anticlassica veio a luz muito cedo na Espanha, com Alonso Berru
guete em Valladolid, portanto bern antes da chegada de EI Greco a Toledo.

Quando, entao, terminou 0 maneirismo, dando lugar ao barroco?
Aquele que definiu 0 maneirismo como urn estilo caberia mostra-Io.
E 0 que faz em 1957 Walter Friedlander em sua obra, publicada em
ingles, Maneirismo e antimaneirismo na pintura italiana 192 0 titulo era
significativo do espfrito hegeliano do autor. Como 0 maneirismo se erigi
ra contra 0 Renascimento, 0 barroco nao decorria do maneirismo, mas
definia-se por oposi~ao a ele. E por volta de 1590 que se manifesta
essa rea~ao estilfstica. Os Carracci, Barocci, Caravaggio e Rubens, na
Italia, vao consumar essa revolu~ao na pintura. Num levantamento bi
bliogratico 'YJ publicado em 1971, Eric Danneron fornece uma biblio
grafia exaustiva provando a amplitude dos trabalhos que trataram desse
fim do seculo XVI na Italia.

o barroco, de maneira confusa, deveria cobrir a princfpio mais ou
menos os tres seculos dos chamados "tempos modernos". Enquanto
devera ceder 0 seculo XVI ao maneirismo, tera tambem que abandonar
o seculo XVIII ao rococo, estilo de que pouco a pouco os historiadores
vao tomar consciencia como possuindo uma personalidade aut6noma.

Esse nome estranho e frances, e teria designado urn desenho reeor
tado em gfria de ebanista; vamos encontra-Io em 1754 sob a pena do
gravador Nicolas Cochin em sua Supplication aux orfevres 194 para aban
donar 0 quanto antes essa forma viciosa. Existe urn homologo do rococo
que e a palavra rocaille, cuja origem e menos misteriosa: ela deriva
da arte das grutas artificiais em forma de rochedos, incrustados freqiien
temente de conchas. Encontra-se esse termo no Dictionnaire portatif
des beaux-arts do padre Bouillet em 1759. Em 1772, J. F. Blondel escreve
em seu curso de arquitetura: "Ha muitos anos que nosso seculo e 0

das rocailles." Vinte anos antes, no momento em que se praticava justa
mente a rocaille, 0 mesmo Blondel, em sua Distribution des maisons
de plaisance (1738), falando de diferentes desenhos de coroamentos de
paineis, dizia que "uma parte e mantida simetrica, e a outra no gosto
do tempo" - no gosto do tempo, ou seja, no desenho sinuoso. 0 estilo
ainda nao ganhou 0 seu nome.

Vma historiadora recente, Marianne Roland-Michel, numa mono
grafia do pintor Lajoue l95

, fez urn levantamento dos testemunhos relati
vos a rocaille no seculo XVIII. Foi uma verdadeira matilha que fez soar
o hallali desse estilo elegante, requintado, feminino, oferecendo a imagi
na~ao os caminhos caprichosos do sonho. E essa imagina~ao desregrada
que censuram os denegridores da rocaille, todos partidarios da volta
as boas regras.
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o estilo, senao 0 termo, e comentado em 1742 por Reiffenstein,
amigo de Winckelmann, em suas Anmerkungen (Observa<;6es); chama-o
de Grillenwerk, que se pode traduzir por "trabalho bizarro, fantasista,
quimerico", e declara que ele constitui uma desgra<;a para a arte e para
a epoca do Iluminismo.

Por Quatremere de Quincy, lendo 0 seu Louis David, son ecole
et son temps, ficamos sabendo que "Pompadour" e "rococo" foram em
pregados pela primeira vez por Maurice Quai para designar 0 gosto
remante sob LUIs XV, em 1796-1797, no atelie do mestre.

A palavra continua seu caminho. Stendhal, confundindo dois esti
los, escreve em 1828 em suas Promenades dans Rome: "Bernini foi 0

pai desse mau gosto designado nos atelies sob 0 nome urn pouco vulgar
de rococo." Victor Hugo mostra-se mais bern informado quando 0 aplica
aos edificios da Place Royale de Nancy, e note-se que, apesar de seu
"mau gosto", ele Ihe encontra urn certo encanto. Eis, pois, que pela pri
meira vez desponta urn valor positivo do rococo. Em 1842, 0 DiCiion
!wire de /'Academie franraise registra 0 termo, naturalmente sob uma
forma pejorativa: "Rococo se diz trivialmente do genero de ornamento,
de estilo e de desenho que pertence ao reinado de LUIS XV."

o signo negativo vai mudar-se, enfim, em positivo gra<;as aos estu
dos dos irmaos Goncourt sobre 0 seculo XVIII. Primeiro, em 1860,
em Les Ma/tresses de Louis XV, eles felicitavam a marquesa de Pompa
dour por ter sido "a madrinha do rococo". Em sua Art du XVIII' steele
(1873-1874), ceJebram 0 encanto e a sedu<;ao proprios do rococo, que
Ihes aparece sobretudo na pintura de Watteau.

Na Alemanha, onde 0 vocabulo havia penetrado, 0 arquiteto Sem
per, em conformidade com suas teorias, encontrou 0 verdadeiro carater
do rococo no fato de 0 quadro deixar de ser tectonico, invadindo 0

campo da composi<;ao amaneira de uma planta que se eorola em torno
de si mesma: como urn organismo em crescimento. Semper ve a genese
do carater plastico dessa ornamenta<;ao numa estreita rela<;ao com a
porcelana - que por essa epoca faz furor na Alemanha -, 0 que era
uma ideia totalmente falsa, pois e certo que a decora<;ao dissimetrica
e. de origem francesa.

Schmarsow, em Barroco e rococo, escrito em 1897, sustentava que
o rococo fora cria<;ao de Watteau, urn f1amengo, de Meissonnier, urn
italiano (nascido em Turim) e de Oppenord, urn holandes (mas nascido
em Paris).

Citemos ainda P. Jessen, que em 1894 escreve Das Ornement der
oeoeo, e von Zahn, autor de Baroek, Rokoko Lind Zop! - a palavra

lop!, que significa "caduco", designa 0 que chamamos de estilo LUIS XVI.
Hans Rose consagra urn livro ao rococo em 1921. Chama-o ainda

de Spiitgotik. Curiosamente, ve nele uma evolu<;ao regressiva do barroco
ao neoclassicismo, 0 que, no entanto, s6 se pode exprimir como uma
contradi~ao. .
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Em 1936, 0 alemao Leo Balet 196 procurava as estreitas rela<;6es
entre as artes plasticas, a musica e a literatura no seculo XVIII. Para
cle, a essencia do rococo se encontra no absolutismo. Tendo 0 territorio
alemao, apos 0 tratado de Utrecht, se fragmentado num grande numero
de principados, tal situa<;ao levoll esscs pequenos potentados a praticar,
em constru<;6es desmesuradas, urn estilo ostentat6rio que impusesse a
impressao de seu poder.

Em 1%2. Hermann Bauerdedica urn livro a La roeaille 1~7 Ve nela
a origem de uma imita<;ao estrutural dos ornamentos franceses praticados
por esp(,··j·distas como Berain. 0 sistema assimetrico Ihe parece ter side
provocaciu pelo cartucho italiano e pelos monstros dcstacados em grotes
cos que se tornam independentes.

Urn passo consider<:lvel para 0 reconhecimento das origens do rococo
vai ser dado por urn americano, Fiske Kimball 199, diretor do Museu de
Filadelfia, 0 confradc mais jovial que conheci em minha vida. Aquilo em
que seus colegas franceses. apesar de estarem perto da fonte, nao pensaram,
ele 0 foi buscar nos arquivos, desenhos e projetos de numcrosos hoteis
edificados em Paris entre 1700 e 1720, quase todos desaparecidos. Kimball
descobriu a1 a origem dos ornamentos em curva e contracurva que iam
eclodir como urn fogo de artificio ao mesmo tempo no hotel Soubise em
Paris (1738-1740), por Boffrand, e no pavilhao de Amalienburg em Nym
phenburg, perto de Munique, par Clivillies (1734-1739). Mas os antece
dentes eram ainda mais recuados, remontando ao fim do reinado de LUIs
XIV, aos gravadores Pineau e Berain e aos Audrans.

Essas sugest6es foram muito mal recebidas pelos franceses, poueo
satisfeitos em se verem gratificados pela inven<;ao do rococo. Louis Reau
e Louis Hautecoeur protestaram. Na realidade, Fiske Kimball tinha en
contrado sobretlldo a origem da "rocaille" do seculo XVIII, isto e, do
ornamento, e nao do rococo propriamente dito. Louis Hautecoeur, no
tomo III de sua Archilecture c1assique en France (1952), mostrava que
o rococo nao decorria unicamente de urn sistema ornamental, mas de
uma nova concep<;ao arquitetural organica que se manifestava nos pianos
articulados diferentemente, utilizando as curvas e contracurvas, que se
encontravam tambem nas eleva<;6es. 0 arquiteto Boffrand foi urn dos
propagadores desse estilo. Chamado a Nancy por Stanislas Lesczynski,
serviu de consultor ao bispo John Philip Franz von Sch6nborn quando
este encarregou Balthasar Neumann de construir sua residencia em
Wurtzburg.

Quanto a aplica<;ao do conceito de barroco a outros perlodos da
historia da arte, remontava ela ao binomio de W61ff1in. Em 1924 urn histo
riador de arte tcheco. Vojteck Birnbaum, demonstrava e propunha urn
esquema C(c1ico para a arquitetura universal. Mas esse artigo teve pouca
repercussao. escrito que foi numa lingua vernacular 199

Vimos no in(Cio deste capItulo que Henri Focillon fazia dele uma
etapa de sua Vie des formes (1934).
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Na Fran<;a teve lugar, em 1931, uma reuniao das Decadas de Pon
tigny em que se tratou do barroco e da irredutfvel diversidade do gosto.
Um dos participantes era Henri Focillon. Infelizmente, nao havia atas
desse coloquios de carater sobretudo litera rio e filosofico, que se realiza
yam tres vezes por ana durante seis dias na abadia cisterciense de Pontig
ny, na Borgonha, em casa do universitario Paul Desjardins 2110 Entre
tanto, temos algum eco delas em Lo barocco, 0 ensaio do escritor espa
nhol Eugenio d'Ors 201, que tambem participava da reuniao. Menciona
ele como participantes os belgas Paul Fierens e Seleix, 0 pintor Gudman
de Amsterdam, os alemaes Walter Friedlander e Weitkower Hager, e
o austrfaco Hans Tietze, um dos fundadores do Barock Museum de
Viena 202. D'Ors sustenta com veemencia, contra a opiniao geral, que
o barroco era uma forma reCOrrente da evolu<;ao dos estilos; tomando
esse termO de emprestimo ao vocabulario da gnose, ele 0 chama de
"eon", constante da alma humana que se manifesta em diferentes epo
cas. Estudando a "historia natural" do genero barroco, discernia nele,
da pre-hist6ria ao seculo XX, mais de vinte especies (como 0 alexan
drino, 0 romano, 0 gotico flamejante, 0 manuelino, a arte da Contra-Re
forma, 0 romantismo). Algumas dessas especies pertencem apenas ao
ambito do humor (barocchus posteabellicus). Para ele, 0 conflito entre
o c1assico e 0 barroco e 0 conflito entre 0 racionalismo estatico e 0

vitalismo dimimico.
De urn modo geral, os italianos. para quem todo gesto artistico

e aut6nomo e sem equivalente em outro momento da hist6ria, foram
hostis a essa extensao diacronica do barroco; muitos franceses nao gosta
ram tambem desse conceito, para 0 qual Henri Focillon se mostrou calo
roso, respondendo a Strzygowski que via nele u,ma origem germanica:
"A patria do barroco nao esta em lugar algum. E um momento da vida
das Formas." 203

A grande dificuldade para a c1assifica<;ao historica decorre do fato
de varios estilos reinarem. na epoca moderna, no momenta em que
floresce 0 barroco. De 1580 a 1800 ha uma verdadeira polivalencia de
estilos segundo as latitudes e os indivfduos. Em minha obra Destins
du barroque 204, propus-me desdobrar esse leque de estilos. Os estilos
novos se manifestam em concorrencia com estilos que nao querem mor
rer, como 0 gotico e mesmo 0 romanico. A involu<;ao na America Latina
e ate em provincias afastadas da Europa leva a Idade Media. Na Alema
nha 0 rococo faz reflorir 0 g6tico tardio, mas, por outro lado, as vezes
ele desabrocha em formas vegetais que anunciam as do estilo moderno.
Foi 0 "buque" do fogo de artiffcio dessa civiliza<;ao artistica ocidental
prodigiosa que impregnou a vida dos homens durante tantos seculos,
antes que uma reviravolta da hist6ria orientasse os espiritos para outras
conquistas, as da ciencia e suas aplica<;6es materialistas.

A epoca contemporanea e a epoca dos "ismos". Mal nasce um movi
mento artistico e aparece um crftico para leva-Io a pia batismal. 0 primei-
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ro desses "ismos" e 0 neoclassicismo. No entanto, ele nao nasceu da
consciencia do tempo. Quando, por volta de 1750, estetas, artistas e
amadores reagiram contra 0 rococo, acreditaram simplesmente ter retor
nado as "boas regras", isto e, as do c1assicismo antigo. A consciencia
de uma inova<;ao manifestou-se mais cedo na Alemanha, onde 0 roman
tismo, como na Inglaterra, foi mais precoce que na Fran<;a e onde 0

arquiteto berlinense Schinkel fazia sob encomenda obras neogregas ou
neogoticas. Dessa mistura de estilos resulta mais tarde um conceito de
"neoclassico romantico" familiar aos historiadores alemaes.

Somente no final do seculo XIX e que come<;a a tornar-se objeto
da historia 0 estilo que se estendeu entre 1750 e 1830, isto e - para
a concep<;ao francesa -, entre 0 rococo e 0 romantismo, e que, sempre
devoto do antigo, tem suas fontes no grego e nao mais no romano.

Segundo Hugh Honour, que escreveu uma curta sintese sobre esse
estilo 205, come<;ou-se entao a falar de "pseudoclassicismo", 0 que era
evidentemente pejorativo e tinha uma conota<;ao academica. Concor
rentemente, 0 termo "neoclassicismo" era muito bem achado, por
quanto convinha a essa ressurgencia do c1assicismo que teve seu ponto
de partida na meta de do seculo XVIII. Em 1912, um eminente histo
riador de arte frances, Louis Hautecoeur (1884-1973), que iniciou
sua carreira como diretor do Instituto Frances de Sao Petersburgo,
estudava as repercussoes desse movimento na Russia, onde ele chega
va procedente da Fran<;a e da Inglaterra. No entanto Hautecoeur ain
da empregava a palavra "c1assico"; com efeito, seu livro intitulava-se
L'architecture c/assique aSaint-Petersbourg a fa fin du XVIIIe siecfe.
No mesmo ana ele investigava as fontes dessa tendencia em sua obra
Rome et fa Renaissance de l'Antiquite a fa fin du XVIIIe siCcle. Essai
sur fes origines du styfe Empire.

Na Alemanha, em 1910, K. Escher op6e no titulo de um livro 0

termo Kfassizismus (neoclassico) a Kfassik (dassico) 206 Vieram depois
os capitulos da Histoire de l'art de Andre Michel, em 1924 e 1925. Nas
duas decadas entre as duas guerras esse movimento interessa muito
os historiadores de arte de lingua germanica, embora sua genese tenha
sido Roma, a Fran<;a e a Inglaterra. 0 zuriquense Siegfried von Giedion
(1888-1968) 207 eo austriaco Emil Kaufmann (1897-1953) 20R vao consa
grar-Ihe longas pesquisas. Enquanto Kaufmann se interessa pe[a Fran
<;a, Giedion concentra sua aten<;ao no neoclassicismo na Alemanha 2(N,

estudado igualmente por S. Puckler-Limpurg em 1929 210 Saudemos
em Emil Kaufmann outro representante dessa valorosa escola de Vie
na 211. que logo perderia sua terce ira gera<;ao, reduzida a emigrar em
conseqi.iencia da barbarie de Hitler. Kaufmann dirigiu-se aos Estados
Unidos. Quanto a Giedion, embora nao conhecendo as mesmas coa<;oes,
tambem ensinou nos Estados Unidos, sempre solicitos em praticar na
Europa 0 bring heads. Ambos consagraram suas pesqulsas a arquitetura:
Giedion de um modo geral, analisando a hist6ria e os principios, procu-
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rando uni-los a nova arquitetura de Gropius e Le Corbusier; Kaufmann
tambem encontrava as fontes desta no neoclassicismo.

Em 1940,0 professor Roberto Pane, de Napoles, que, ap6s a Segun
d<:l Guerra Mundial, por uma campanha de levantamentos e fotografias,
obteve 0 reconhecimento dos historiadores de arte ao salvar a lembranl$a
dos palacios barrocos de sua cidade partenoropeia em via de destruil$ao
pdos promotores do conflito ou de desaparecimento pela ru(na, publi
cara uma obra intitulada 0 gosto neoclassico 212. 0 titulo e justamente
matizado, pois tfatava-se mais de um volume de ensaios que de uma
hist6ria propriamente dita. 0 autor rala da influencia das descobertas
de Herculano, de Winckelmann, do esp(rito classico dos revolucionarios
franceses (prefaciado pelo quadro de David, que, em busca de um her6i,
troca Cesar por Brutus, 0 imperador por seu assassino) e descreve a
arte de Canova, de Thorwaldsen, a casa "georgiana", 0 estilo Imperio.
Curiosamente, Pane ve as origens do neoclassicismo em Poussin, que
de compara a" Milton, enos Carracci, 0 que, creio eu, se presta muito
a confusao. Se 0 classicismo pode ser considerado como uma expressao
recorrente da vida das formas, sera ele um neoclassicismo, a menos
que se fal$a dele um sin6nimo do academismo, tendencia na origem
da qual estiveram os Carracci e Poussin'l

o tItulo completo da obra de Kaufmann sobre Ledoux, Origens
(' desenvolvimento da arquitetura aut6noma 213, contem esse conceito,
que 0 autor desenvolvera em suas obras futuras em relal$ao ao heter6nimo
que ele aplicou ao barroco. Em seguida, Kaufmann publicara duas obras
fundamentais, desta vez em lfngua inglesa, Os arquitetos revolucionarios
Boullee, Ledoux e Lequeu 214, em 1952, e A arquitetura no seculo das
fuzes 215, em 1955, resultado de vinte e cinco anos de pesquisas concen
tradas num mesmo assunto. A riqueza da exegese de Kaufmann decorre
do fato de que ele conjuga a analise formal ainvestigal$ao sobre 0 signifi
cldo hist6rico e social.

Em 1972, organizou-se uma monumental exposil$ao no quadro do
Conselho da Europa, em Londres, onde se encontra 0 maior conjunto
de arquitetura neoclassica; nela se consagrou esse estilo que, pelo menos
na Franl$a, ap6s 0 romantismo e 0 impressionismo, fora desprezadocomo
cxpressao academica, produto da decadencia.

No entanto, paralelamente a primeira obra de Kaufmann, aparecem
os volumes da grande Histoire de l'architecture classique en France de
Louis Hautecoeur, dedicados a esse per(odo, em 1952, sob 0 titulo de
Style Louis XVI, e em 1953, sob 0 titulo Revolution et empire. Haute
coeur aplica a esse momento da arquitetura francesa 0 mesmo metodo
rigoroso que desenvolvera nos tomos precedentes, examinando todas
as contribuil$6es hist6ricas, te6ricas e tecnicas da crial$ao dos ediffcios
publicos, privados e religiosos, e consagrando um estudo a cada arquiteto
il11portante. Para ele, 0 momento e governado nao apenas pela conscien
cia da volta a razao como pela renoval$ao da sensibilidade que marca
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o seculo XVIII. Nao existe confIito entre as duas tendencias, visto que
a Razao e "inata" e a Natureza "boa". Regular-se pelo antigo e voltar
as fontes ao mesmo tempo da razao e da sensibilidade que abre 0 caminho
a natureza. A Grecia nos oferece 0 exemplo de uma civilizal$ao mais
I=!r6xima da natureza do que seu genio soube dominar pela inteligencia.
E precise obedecer as regras que por natureza sao racionais, como as
da matematica. As proporl$6es sao, pois, 0 que constitui 0 bela essencial.
"As imital$6es de Roma ja nao sao do nosso tempo", diz Jean-Franl$ois
Blonde!. que, em 1751, num artigo da Encyclopedie, ve a Grecia como
o berl$o da boa arquitetura. Assim a ordem comp6sita inventada pelos
romanos e rejeitada pela arquitetura. A ordem preferida e a d6rica,
sobretudo quando desprovida de base. Kaufmann nao considerava senao
o genio de alguns arquitetos. Hautecoeur ressalta 0 papel consideravel
desempenhado na Franl$a, na genese do novo estiJo, pela Academia
de Arquitetura, cfrculo de te6ricos e tecnicos muito ativo no secuio
XVIII.

Decididamente atra(do pelo neoclassicismo, Hautecoeur dedica em
1954 uma monografia ao maior pintor do movimento, Louis David. Para
ele, e 0 artista quem melhor atende aos princfpios desse movimento
por sua sujei~ao ao mundo vivo e sua submissao ao antigo, pouco pro
penso a deixar-se embalar por essas fabulas que encantam a imaginal$ao,
como 0 fazia um "classico" como Poussin, como tenta faze-Io com menos
sucesso urn Hamilton.
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No fim do seculo XIX e come~o do XX, as investiga~6es sabre a arte
bizantina ja estavam bastante avan~adas. 0 frances Choisy, em 1882,
mostrara as notaveis qualidades tecnicas da Art de blitir chez les byzan
tins; Choisy nao era historiador de arte, mas engenheiro da Politecnica;
ninguem melhor que ele compreendeu 0 sistema de equillbrio desses
monumentos, e seu livro, do qual se fez recentemente uma reedi~ao,

e sempre uti!. Em Ifngua alema haviam sido publicadas coletaneas das
fontes dessa arte em 1878 216 e 1893 217

; Robert Vischer a reabilitava
em 1886 em seus Estudos de histaria da arte 218; 0 russo Kondakoff publi
cara em frances uma sintese dessa arte, concentrando sua aten~ao parti
cularmente na miniatura 219 Ainaloff publicava, dessa vez em russo,
em 1900, sua obra sobre os Fundamentos helenisticos da arte bizantina.
Em 1891 Strzygowski trazia sua contribui~ao ao conhecimento da minia
tura estudando 0 Evangeliario de Etchmiadzin 220, conservado em Viena,
e em 1900 seu Oriente au Roma? 221 iria explodir como uma bomba.

Havia, pois, na Antiguidade e no principio da Idade Media, e alias
tambem antes da arte grega, formas de estilos que escapavam aaplica~ao

da estetica dassica, e nao obstante era sempre rna is ou menos em rela~ao

a esta que se continuava a julga-las, por isso mesmo pejorativamente;
as palavras usadas para designa-Ias eram com frequencia "arcaismo"
ou "hieratico"; este ultimo vocabulo, que vern de hieros (sagrado), reco
bria mal aquilo a que se queria restringi-Io, pois esquecia-se que nada
era mais sagrado para os contemporaneos que a grande arte grega do
seculo V.

Foi a essa necessidade de urn novo conceito - que englobasse 0 que
nao correspondia a estetica reinante - que atendeu a obra apresentada
como tese de doutorado em Bema em 1907 e publicada em 1908 por Wi
lhelm Worringer (1881-1965) sob 0 tftulo de Abstraktion und Einfiihlung,
titulo que e melhor conservar na lingua original, ja que EinjUhlung nao
tern correspondente em frances. Propos-se "empatia", termo filos6fico,
primo da palavra corrente simpatia, mas cujo sentido nao e completa
mente 0 mesmo.

Esse conceito de Einfuhlung pertence aestetica psicol6gica - por
sinal que a obra traz como subtftulo "Contribui~aoapsicologia do esti
10".0 termo apareceu em Novalis, Jean-Paul Schlegel e foi propagado
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por Theodor Lipps (1851-1914). Einfiihlung, no pensamento desse filo
sofo, quer dizer "gozo objetivo de si mesmo" e e para ele 0 fundamento
de qualquer gozo estetico. Worringer, ao conW:irio, Ihe impoe limites;
essa relac;ao feliz corn 0 mundo exterior nao produz mais que essa forma
de beJ~za que corresponde ao Renascimento italiano e a uma parte da
AntlgUidade. Mas 0 Einfiihlung nao e apenas a relac;ao da alma corn
a arte. Para alem dessa "empatia", existe urn apelo ansioso, uma necessi
dade profunda que exige formas outras que as do naturalismo c1assico
qu~ se apura .em bela ideal. Ao gozo objetivo de si mesmo, Worringer
opoe uma atltude mversa, a "renuncia a si mesmo", atitude que ele
denomina "abstrac;ao".

"0 querer artlstico dos povos primitivos, na medida ern que eles
possuem urn, depOis de. todas as epocas artfsticas primitivas e por fim
de certos povos do Onente de cultura muito desenvolvida", escreve
Worringer, "manifesta uma tendencia abstrata. Esta, portanto, se en
contra nas origens de tudo e permanece soberana ern certos povos de
alto nlvel cultural, enquanto decresce lentamente, por exemplo, entre
os gregos e outros ocidentais, para dar lugar a tendencia ao Einfiihlung."

Os pressupostos dessa tendencia devem ser procurados no senti
menta do mundo desses povos, "enquanto a tendencia ao EinfLlhlung
tern por condic;ao uma relac;ao, feliz e pantefsta, de confianc;a entre 0

hornern e os fen6menos do mundo exterior; a tendencia a abstrac;ao
C a cons~qiiencia .de uma profunda perturbac;ao interior e corresponde,
110 domInIO reltglOso, a uma colorac;ao fortemente transcendental de
todas as representac;oes".

To?a uma arte se desenvolveu no Norte da Europa apas a Antigui
dade ate 0 Renasclmento, cUJas caracterfsticas especfficas sao a ansiedade
cspiritual, a recusa do espa<.<o e 0 instinto transcendental, tudo isso man
tcndo 0 artista longe da imita<.<ao da natureza, que so traz perturbac;ao
<lOS valores de eternidade aos quais essa arte aspirava. Ela tern suas
fontes na arte decorativa celto-germanica e tarn bern na arte bizantina,
que responde as' mesmas aspirac;oes, mas ainda veicula elementos mais
au menos desfigurados do c1assicismo antigo. Quanto ao gatico, de certo
modo ele estabelece uma simetria corn Bizancio, mas numa reJa<.<ao in
versa: nele a abstrac;ao e combatida por uma crescente tendencia ao
Finfiihlung na segunda parte da Idade Media.

Nao se trata de atacaro c1assicismo, como 0 fizera Conrad Lange 222,

~ara quem 0 conceito nao passava de uma abstrac;ao forjada pelos histo
r~adores de arte ~ que apreciava os desenhos infantis na mesma propor
<.<ao ern q~e apreclava qualquer outra obra de arte. Worringer da seu lugar
ao c1asslclsm~, mas mostra-lhe os limites e nega 0 valor normativo que
Ihe fOI confendo e ern nome do qual se condena tudo 0 que nao 0 seja.

Ainda nao ex!ste urn livro sobre a arte abstrata contemporanea
que mvoque Wornnger COmo urn profeta. 1907: nao e 0 ana ern que
nasce 0 cublsmo? Dora Val Iter mostrou haver aqui urn profundo mal-

AS DUAS VIAS 169

entendido 223. Worringer parece nunca ter-se interessado pela arte de seu
tempo. Certo, Kandinsky, ern 1910, quando escreve Do espiritual na
arte e na pintLira em particular 224, inspira-se ern Worringer, que sera
igualmente reivindicado pelos pintores do Blaue Reiter. Tudo, porem,
a revelia de Worringer, para quem 0 gesto de Kandinsky nao tinha ne
nhum significado. Worringer continuou, no fundo, impregnado do Ein
fiihlung, que e a rela<.<ao privilegiada entre 0 homem e a natureza. Se
a abstrac;ao que ele invoca transgride a natureza, e porque a rela<.<ao
entre seu autor e a natureza se ve perturbada, pois a arte "pende inevita
velmente para a legitimidade organica".

A palavra "a bstra<.<ao" ocupa seu devido lugar na estetica de Worrin
ger, ao passo que se encontra mal adaptada para aquilo que ela designa
na arte contemporanea. Abstrair supoe urn objeto do qual tendemos
a separar-nos, mas nao supoe 0 seu aniquilamento. 0 termo "arte nao
figurativa" nao e melhor, porquanto nao existe arte que nao seja figura,
ainda que essa figura se ja geometrica. Pode-se, porem, conservar a desig
nac;ao de "arte abstrata", consagrada pelo uso. Sera apenas mais urn
termo mal adaptado para designar urn estilo.

Na realidade, Worringer prosseguiu 0 que Riegl havia come<.<ado
ao opor a arte romana a arte grega. S6 que eJe estende essa realidade
descoberta por Riegl a generaliza<.<ao dos conceitos aplicaveis a outras
civiliza<.<oes. Abstraktion und Einfiihlung assemelha-se urn pouco 30 bi
n6mio de Wolfflin. Para este, 0 c1assicismo serve tambem de pedra de
toque, mas para obras diferentes de uma mesma civiliza9ao. A oposic;ao
ern Worringer existe entre culturas diversas. Ele protesta contra a especie
de "Iegalidade" dada ao classicismo em seu tempo. "Considerar a arte
sob 0 angulo tao limitado de nossa epoca e uma afronta a lei nao escrita
que prescreve a qualquer pesquisa histarica objetiva apreciar as coisas
a partir de pressupostos que saO os delas, e nao os seus. Toda fase
estilfstica representa para a humanidade que a criou, a partir de suas
necessidades psfquicas, a finalidade do seu querer e por conseguinte
o mais alto grau possfvel de perfei<.<ao. 0 que nos aparece hoje como
a pior deformac;ao nao e 0 efeito de urn poder deficiente, mas de urn
querer orientado de urn modo diferente do nosso." Pode-se ver como
Worringer seguia 0 pensamento de Riegl.

A grande ofensiva contra a arte c1assica sera conduzida durante
perto de meio seculo por Strzygowski. Worringer deixa a vontade todos
os que se ocupam desta ou daquela forma de arte, libertando-os do
sentimento de inferioridade que poderiam ter quanto ao objeto de seu
estudo, se essa arte nao e c1assica. Estamos em 1907. Wolfflin ainda
nao escreveu os seus Princfpios fundamentais da histaria da arte. Nao
sera ele, tampouco, quem desprezara 0 classicismo -para ele, era inclusive
a forma superior -, mostrando que aquilo que Ihe era oposto numa mesma
cultura podia ser valido. Antes dele, Worringer consumara a mesma revira
volta. considerando as civiliza<.<oes ditas primitivas ou arcaicas, entre
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as quais se podia incluir a arte bizantina, arcaica em relac;;ao ao que
se the seguini - nao era esta a opiniao de Vasari?

Mas logo se redescobrira a arte "negra".,Em 1901, Leo Frobenius
comec;;a sua serie de expedic;;6es cientfficas na Africa negra. Em 1890, sir
James Frazer (1854-1941) publica 0 ramo de ouro 225, livro celebre; os
alemaes haviam descoberto muito cedo a arte negra, sobre a qual Georg
Balandier publicava urn estud9 em 1915 226 Titular de uma catedra de socio
logia em Bordeaux, em 1887 Emile Durkheim (1856-1917) fundava a escola
francesa de antropologia, que teria extensao internacional; em 1912 publica
vam-se suas Formes elemenlaires de la vie religieuse. Perceber-se-a que as
chamadas tribos primitivas da Africa ou da Oceania tambem possuem 
e sempre viva - sua arte pr6pria, e que ela e perfeitamente "Iegftima".
Os especialistas poderao ficar tranquilos: cada qual ten! sua parte no "belo".

Quando se veem em presenc;;a de uma situac;;ao nova, os pensadores
germanicos logo inventam urn conceito trans-hist6rico para explica-la. Wor
ringer dira Einfiihlung, Riegl Kunslwollen. Os historiadores de arte dos
demais paises ou se contentam em descrever 0 fen6meno, ou procuram
uma explicac;;ao hist6rica para ele.

A degradac;;ao da plastica greco-romana, imitac;;ao da natureza, e a
destruic;;ao do espac;;o perspectivo, que em menos de dois seculos vao revolu
cionar a arte e criar para os homens urn ambiente artistico inteiramente
distinto, muito intrigaram os historiadores de arte. A resposta mais comum
c a tendencia a espiritualidade da nova religiao crista, que devia abolir
qualquer aspecto corporal do homem e do mundo, transformar toda coisa
representada em puro sfmbolo. Entretanto essa mutac;;ao da plastica antiga
iii concerne, na Baixa Antiguidade, a formas pagas.
. Foi urn sabio bizantinista de quem falaremos no capitulo seguinte, An
dre Grabar, interprete dos sfmbolos mais sutis, quem penetrou mais profun
damente no corac;;ao do problema num artigo de trinta paginas dos Cahiers
archeologiques: "Plotino e as origens da estetica medieval" 227 A dificuldade
de interpretar 0 novo sistema de imagens do cristianismo decorre do fato
de nenhum Padre da Igreja nos ter deixado uma opiniao estetica qualquer.
o mesmo nao sucede com Plotino, esse fil6sofo que, no fim do seculo III,
dcu um carater mfstico ao platonismo. Lendo as ElUiadas, Andre Grabar
descobre que em Plotino 0 fenomeno 6ptico se situa ao nfvel do objeto perce
bido, e nao ao nfvel do olhar, 0 que anula a perspectiva e mesmo 0 inverso,
o objeto oferecendo-se ao olhar e 0 olhar nao se dirigindo ao objeto.

Daf resulta esse mundo sem profundidade, essas imagens reconduzidas
ao plano unico, essa convenc;;ao que representa a parte numa escala maior
que 0 todo, esse conjunto de procedimentos da arte bizantina que, longe
de serem arbitrarios, formam 0 feixe coerente de uma nova visao do mundo.
Tais sao essas formas antidassicas em que alguns viram apenas 0 efeito
da decadencia de uma estetica varias vezes centenaria, motivadas por uma
intenc;;ao que tendia a elevar 0 espfrito, por essa negac;;ao da aparencia
l: da materia que a leva a realidade unica, a contemplac;;ao do inteligfvel.
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OS PODERES DA IMAGEM:
A ICONOGRAFIA

o padre Bulteau contou na catedral de Chartres cerca de oito mil figuras
pintadas ou esculpidas. 0 caso de Chartres e excepcional. Nao se sabe
que obscura venerac;;ao deteve no Iimiar dessa catedral os destrUJdores
que em todas as epocas se lanc;;aram sobre os tesouros de arte da Franc;;a,
onde 0 vandalismo parece ser uma tradic;;ao que se transmite de idade
em idade. S6 a catedral de Reims ombreava com a de Chartres pela
riqueza das imagens; martir da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu
parte de sua coroa. Mais ou menos ornadas, mais ou menos maltratadas
ao longo dos seculos, as outras catedrais sao menos ricas, salvo a de
Burgos, que, como a de Chartres, ainda mostra sua vidraria compIeta..

Quem pensa em catedral pensa em g6tico. No entanto, as catedrals
desse estilo cumpre acrescentar os inumeraveis santuarios romanicos,
semeados por toda a Franc;;a, que conservaram sua decoraC;;ao, achan
do-se esta, por sua pr6pria obscuridade, menos exposta ao vandalismo
que a das igrejas g6ticas. Quem poderia contar os milhares e as centenas
de milhares de figurac;;6es esculpidas e pintadas que se representam em
todos esses santuarios? Durante seculos esses homens e essas mulheres
de pedra, de pintura ou de vidro tiveram uma voz de ouro; falavam
uma linguagem que en, compreendida pelos cristaos, cuja fe ali men
tavam. E depois, coisa estranha, essas vozes cessaram de ser percep
tfveis. E durante quase quatro seculos elas emudeceram. A imaginac;;ao
dos homens passou a nutrir-se de outros mitos. Os deuses 0 disputavam
a Deus, e aos santos os her6is celebrados por Plutarco. Nao que os
sfmbolos, os dogmas do cristianismo tenham deixado de alimentar a
fe de nossos ancestrais, mas era-Ihes necessario ver as figuras criadas
por suas crenc;;as revestir-se de outras formas, a fim de que pudessem
falar a sua alma, enquanto as imagens produzidas pelos mesmos dogmas
nas epocas que entao se chamavam "g6ticas", isto e, barbaras, mergu
Ihavam na noite dos tempos.

Sem embargo de algumas tentativas esporadicas de decifrac;;ao, che
gou-se a contra-sensos ta,is, que no seculo XVIII, urn erudito via num
sarc6fago urn templo de Isis em vez da casa de Lazaro, 0 ressusclta~o,

enquanto para Alexandre Lenoir os baixos-relevos da vida de Sao DIO-
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nfsio representavam a lenda de Baco. Estava-se obsedado pelas imagens
do paganismo. 0 romantismo iria varre-Ias; entio a atenc;:ao se voltou
novamente para as catedrais; eruditos como Didron 228,0 padre Cahier 229

ajudado pelo padre Martin, Mgr Barbier de Montault 230, Rohault de Fleu
ry 231 e Grimoard de Saint-Laurent 232 lanc;:aram por seus trabalhos alguma
Juz sobre a iconografia da Idade Media. Mas aquele que de urn golpe
ilia fazer 0 misterio revelar-se em plena tuz, 0 magico que iria desvelar
toda uma civilizac;:ao quase ignorada seria Emile Male (1862-1954).

Por volta de 1890 tern infcio sua genial empresa. Por instinto ele
se dedica ao seculo de Ouro das catedrais, e e de 1898 a publicac,:ao
de L'art reLigieux du XIIrsiecle en France, que the vai abrir na Sorbonne
uma catedra de hist6ria da arte crista, criada em 1906. Decifradas por
esse novo Champollion, as mil imagens confusas da catedral se disp6em
num unJverso ordenado, 0 de todos os conhecimentos de urn tempo,
verdadeiro "espelho universal", termo que e 0 titulo de uma vasta enci
c1opedia. 233, escrita sob 0 reinado, de Sao Lufs por urn monge de Royau
mont, Vmcent de Beauvais, que Emile Male tomou por guia no labirinto
das imagens, como de resto 0 fizera, antes dele, Didron.

AfinaJ, que fez ele para reencontrar essa linguagem perdida? Sim
plesmente, leu todos os escritos produzidos pelo cristianismo desde os
Padres da Igreja ate Vincent de Beauvais, nessa Encyclopedie do padre
Migne que por muito tempo foi a unica a por a servic;:o dos pesquisadores
os velhos textos que nao se liam mais. Pelo menos dez seculos de litera
tura crista foram assim digeridos por esse espfrito prodigioso. E, 0 bastao
de peregri~o na mao, a mem6ria repleta de textos, ei-Io que parte para
deClfrar as lmagens, num giro pelas igrejas da Franc;:a, que ele alias come
c;:ara em sua juventude, quando viajava ape.

. Essa epoca ainda nao havia se tornado a da "civilizac;:ao da imagem";
eXIstram poucos documentos fotograficos, era necessario ir ver os pr6
pnos monumentos e por vezes fotografa-Ios com esses enormes apare
Ihos cujo m~nejo exigia urn verdadei!o trabalho manua!. Foi assim que
a Bfblia de Imagens, folheada por Emile Male pagina por pagina, se
fez legfve!.

Era preciso que 0 homem que devia compreender as catedrais tives
se sa~do do solo frances. Entretanto, coisa estranha, nao foi na Franc;:a
que Emile Male experimentou 0 choque da vocac;:ao que faria dele urn
medievalista. Foi na Italia. 0 vasto cicio de pinturas glorificando a ordem
dominicana da Capel a dos Espanh6is em Santa Maria Novella de Floren
c;:a, visto em 1886, fe-lo compreender a grandeza desse universo dogma
tlCO da Idade Media. Foi ali - 0 termo e dele - que ele teve 0 "estalo".

Apaixonado por Homero, Male era urn fino helenista; destinava-se
aEscola de Atenas. Urn de seus antigos alunos do liceu Louis-Ie-Grand
lembrava-se de te-lo visto, no ardor da juventude, traduzir cern versos
de Homero, no ato, diante dos alunos pasmados, enquanto galgava os
cimos do Olimpo.
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Male poderia talvez transformar-se num novo Schliemann. Iria des
cobrir civilizac;:6es desaparecidas? Mas a visao da Capela dos Espanh6is
produziu-Ihe tal efeito que ele decidiu mudar de orientac;:ao. Em sua
pesquisa a arte g6tica ia substituir a arte grega, eo mau latim da Igreja
- a infima Latinitas - as cadencias de Virgflio e Homero.

Arrebatado pelo fmpeto de sua curiosidade, Emile Male quis conhe
cer 0 mais depressa posslvel a arte produzida pelo fim da Idade Media,
essa epoca patetica que contrasta com a serenidade do seculo XIII. E
em 1908 veio a lume L'arl reLigieux de La fin du Moyen Age en France.

Foi entao que ele teve a ideia, voltando atras, de remontar as fontes
desse grande universo iconografico do seculo XIII que ele proprio desco
brira, publicando em 1923 L'arr religieux du XII" siecle en France. Grac;:as
a ele sabemos como se formou essa escultura romanica, cujo sentido
parecia urn pouco sibilino, a partir de urn estudo aprofundado dos dog
mas e sfmbolos algo obscuros que 0 seculo XIII iria colocar numa ordem
majestosa.

Se tivesse partilhado os preconceitos de sua epoca, ele teria parado
al; tornara-se medievalista; parecia que devia perseverar nesse cami
nho, mas 0 destino iria decidir de outro modo. Em 1927 ele sucede
a Mgr Duchesne como diretor da Escola Francesa de Roma. Aproveitara
para estudar os monumentos da Idade Media italiana erigidos nessa
epoca, ainda tao mal conhecidos, e dos quais urn, a Capela dos Espanh6is
de Santa Maria Novella, Ihe determinara a vocac,:ao? Dante, que 0 sedu
zira num momenta de sua juventude, vai cativar mais uma vez 0 seu
espfrito? Nao. Roma, a Roma pontifical, iria abrir outros horizontes
a sua sede de saber.

Ele se encontrava no centro do pensamento cristao e tinha a dispo
sic;:ao os imensos recursos das bibliotecas da Igreja. Seguindo as pegadas
de Mgr Duchesne, pos-se a ~xplorar suas estantes como 0 cac;:ador per
corre as aleias de uma floresta; esse grande inventor costumava dizer
que a busca direta dos livros ao acaso das estantes Ihe tinha sido mais
util que a pesquisa met6dica; foi assim que a lconoLogia do cavaleiro
Ripa, que devia fornecer-Ihe uma das chaves da simb6lica da Idade
Moderna, caiu-Ihe urn dia nas maos, sepultada sob uma poeira secular,
na bi~lioteca do Colegio Romano.

Emile Male devolvera a voz aos monumentos da Idade Media. Mas,
por urn desvio da hist6ria, que e quase sempre fluxo e refluxo, as figuras
da arte sagrada dos seculos XVII e XVIII tinham por sua vez deixado
de ser entendidas pelos homens, que viam nelas apenas empolamento,
pathos e gesticulac;:ao. Numa epoca em que 0 fervor pela Idade Media
era praticado como urn culto exclusivo, com a mesma abertura Emile
Male volta seu espfrito para essa arte religiosa barroca que, particu
larmente nos meios franceses, sempre urn pouco jansenistas, ainda sofria
dos anatemas lanc;:ados por Pascal contra 0 pietismo "jesufta". E veio
L'art reLigieux apres Le ConciLe de Trenle, pu blicado em 1932. Esse livro
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abria para 0 espirito a perspectiva de urn novo mundo. Emile Male
mostrava que essa arte, na epoca tao desacreditada, atingira urn grau
de elevac;;ao espiritual tao alto quanto a da Idade Media e que, at raves
dos seculos, se podia seguir a permanencia da fe crista, que adaptava
suas exterioridades, suas imagens a uma nova mentalidade. 0 cristia
nismo aparecia-Ihe, pois, em sua unidade e fecundidade inesgotavel,
capaz de fazer nascer formas adaptadas aexpectativa dos fieis. Ao mes
mo tempo, Emile Male era 0 primeiro a reabilitar na Franc;;a essa arte
barroca que parecia uma retorica vazia.

A sequencia dos trabalhos de Emile Male mostra-o tentando com
pletar sua grande enciclopedia da arte crista. Aborda-Ihe os comec;;os
estudando as antigas basilicas da Cidade Eterna em Roma et ses vieilles
eglises, pu blicada em 1965. Antes, esse lei tor infatigavel, ao folhear Sido
nio Apolinario, Sulpicio Severo, Paulino de Nole, Gregorio de Tours
e Fortunato, ressuscitara um mundo morto, 0 das basilicas cristas da
Galia dos seculos IV, Ve VI, cujos esplendores mortos se revelavam
em seu livro La fin du paganisme en Gaule, publicado em 1950. Percor
reu, pois, quinze seculos de arte crista. Falta, todavia, um elo para que
essa corrente seja ininterrupta, 0 da arte carolfngia; ele vai em preen
de-la, para encerrar 0 seu cicio, numa obra sobre Carlos Magno cuja
realizac;;ao foi impedida por sua morte, ocorrida aos noventa e dois anos.

Devemos-Ihe tambem numerosos artigos. Como esquecer que cabe
a ele a descoberta de Jean Bourdichon, iluminador de urn dos mais
celebres livros do primeiro Renascimento, Les heures d'Anne de Bretag
ne? Como deixar de lembrar que ele foi 0 pioneiro da historia do vitral
na Franc;;a em alguns capitulos da Histoire de l'art de Andre Michel?

Quando surgiu L 'art religieux apres Ie Concile de Trenle, a Academia
Francesa admitiu Emile Male em seu seio. Em 1918 a Academia das
Inscric;;6es e Belas-Letras ja oferecera uma cadeira ao sabio. Foi 0 homem
de letras que a Academia Francesa eiegeu em 1931.

Pois esse impecavel erudito foi tambem escritor, e se a mais antiga
de suas obras, depois de mais de meio seculo, nao manifesta nenhuma
caducidade isto se deve a justeza das ideias ali expressas, mas tambem
a esse dom de evocac;;ao e a essa qualidade Iiteraria que se encontram
tanto na composic;;ao da obra como na escolha pura dos epitetos e na clareza
das proposic;;6es, numa palavra, em toda essa arte de fazer parecer ingenuo
() que e fruto de profundas investigac;;6es. Nisso Emile Male perpetuou
uma exigencia, em nosso tempo esquecida com demasiada frequencia, que
obrigava todos aqueles que faziam uso da pena - mesmo para fins cienti
ficos, como Claude Bernard ou Henri Poincare - aprobidade da lingua
gem e a justeza do estilo. Como pode ele conciliar a elegancia de urn
estilo luminoso com as coac;;6es, nao raro muito pesadas, da erudic;;ao mo
derna? Essa arte se deixa desvelar quando se conhecem os metodos de
trabalho. Esse jorrar cristalino da frase e a propria expressao da precisao
tic Sl:U pensamento, que so uma vez formado seguia 0 caminho da escrita.
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Dotado de prodigiosa memoria - dessa memoria que em alguns costu
rna abafar a faculdade criadora -, esse imenso erudito quase mio tomava
notas, nao fazia rascunhos; 0 livro amadurecia lentamente dentro dele
e, quando chegava 0 tempo de gestac;;ao, redigia sem rasuras algumas
paginas apenas durante 0 dia, com essa nobre e nitida escrita que nem
a velhice alterou. A uma grande disciplina de vida juntava ele essa higie
ne mental que foi a forc;;a intelectual dos homens de sua gerac;;ao; soube
preservar seu espirito da dispersao a que poderia arrasta-Io sua viva
curiosidade, e essa concentrac;;ao confere a todos os seus escritos aquela
unidade que perfaz uma obra. Eis uma grande lic;;ao para os homens
de nossa gerac;;ao. Atulhados de heranc;;as, avidos de tudo absorver, nao
se arriscam eles a fazer de uma vida uma simples experiencia vital?

Quanto a seu talento professoral, ele proprio 0 definiu quando es
creveu: "0 professor age menos pelo que diz do que pelo que ele e."
Tendo tido a insigne oportunidade de seguir um de seus ultimos cursos
na Sorbonne, antes de sua partida para a direC;;ao da Escola de Roma,
posso testemunhar isso. Chegara ele a casa dos sessenta anos e oferecia
a paradoxal silhueta de urn oficial de cavalaria aposentado, de quem
possuia os finos bigodes a francesa, 0 nariz aquilino e 0 porte altivo;
a voz um pouco debil, mas cantante, comunicava a seus alunos 0 calor
de um ensinamento que era tambem uma discreta profissao de fe; era
como se ouvissemos contar uma lenda, sem deixar de estar sob a terula
das estritas disciplinas historicas.

Entre os homens dessa geraC;;ao que dedicaram sua atenc;;ao aicono
grafia, citemos Louis Brehier (1868-1951), professor da Universidade de
Clermont, bizantinista notorio, a quem devemos L'art chretien, son dlive
loppement iconographique (1918), que ainda hoje presta servic;;os aos estu
dantes. Quanto ao padre Broussolle, erudito modesto, seus Etudes sur
la Sainte Vierge (1908) e outras obras que procedem por assunto revelam
urn conhecimento aprofundado dos textos, das devoc;;6es e das tradic;;6es.

Nascido em Kiev em 1896, Andre Grabar veio para a Franc;;a em
1924. Depois de ter side titular de uma direc;;ao na Ecole des Hautes
Etudes, obtem no College de France uma catedra de estudos do cristia
nismo bizantino e cristao. A Revue archeologique que ele fundou em
1945 tinha por objetivo explorar as origens da arte crista tanto no
Ocidente quanto no Oriente. Em L'empereur dans l'art bizantin
(1928) 234, ele discerne 0 significado essencial do culto imperial e suas
profundas ressonancias na arte do Oriente cristao. Os dois volumes
do Martyrium, publicados em 1943-1946 235,0 impelem para 0 caminho
do culto das reliquias; entre outros, ele destaca 0 significado do plano
central. Sua ultima obra consagrada as origens da iconografia e 0

texto de conferencias feitas em Princeton; foi publicado em lingua
inglesa em 1968 236 e em frances em 1979 237 com 0 acrescimo de uma
parte original. Nessa sintese 0 autor mostra que a arte crista nasceu
dois seculos depois de Cristo, tirando suas imagens e suas formas
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da Antiguidade tardia para secundar a devo«ao dos fieis, antes de
ser chamada a servir de dogma 238

A iconografia crista moderna exerceu menos sedu«ao sobre os sa
bios. 0 insaciavel erudito que era Georg Weise dedicou-Ihe, porem.
urn Iivro em italiano nY, cuja tese e que 0 Renascimento renovou 0 voca
bulario formal da arte religiosa. A articula<;ao decisiva Ihe parece situar
se no fim do seculo XV e depois de 1500 com Mantegna, Signorelli,
Fra Bartolomeo, Vinci e Rafael. Mas sera que essa muta<;ao expressiva
se faz no sentido de uma recupera«ao da transcendencia, como queria
o autor, ou, ao contrario, nao sera ela mais que uma adapta«ao das
novas formas de devo<;ao que afastavam os fieis do caminho "em ato"
do sobrenatural e que era 0 dos cristaos da Idade Media 240')

Na segunda parte do seculo, 0 ensino da iconografia estendeu-se
as universidades do mundo inteiro, abarcando ao mesmo tempo 0 mundo
cristao e 0 mundo pagao. Assim, na Universidade de Paris e na Escola
do Louvre institufram-se recentemente (1982) catedras de en.sino icono
grafico. Isto se deve, claro, a enfase colocada tanto por Emile Male
como por Panofsky no significado da imagem. Mas e preciso dizer tam
bern que essa pedagogia se tornara necessaria pela descristianiza«ao da
sociedade e pelo desaparecimento dos estudos humanistas. Os alunos
de hist6ria da arte nada entendiam dos temas dos quadros que eram
obrigados a estudar, referentes a mitologia, a Bfblia ou ao Evangelho.
Impunha-se, pois, remediar 0 problema por meio de "Ii<;oes de coisas".

Nao e na Europa que se encontra 0 mais importante centro de
informa<;6es sobre a iconografia crista, mas nos Estados Unidos. A Uni
versidade de Princeton constituiu, com efeito, urn Index of Christian
Art consistente num conjunto de seiscentas mil fichas que repertoriam
vinte e cinco mil tern as tanto de pessoas como de cenas, objetos e ate,
por vezes, elementos naturais. Cada ficha referente a urn tema e acompa
nhada de uma fotografia. 0 total dessas fotografias e de duzentos e
cinquenta mil.
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OS PODERES DA IMAGEM:
A ICONOLOGIA

No principio do seculo XIX, em Hamburgo, por obra de uma iniciativa
privada, vai-se formar, fora do circulo universitario, urn novo centro
de pesquisas, restritas, e verdade, as artes figurativas, pelas quais se
procurara atingir 0 conteudo atraves da forma, considerando-se a obra
de arte como uma imagem cuja riqueza expressiva devera ser revelada
por uma analise apropriada.

A hist6ria come<;a quase como um conto de fadas. Diz uma lenda
que os dois irmaos Warburg, Aby e Max, quando tinham treze e doze
anos, partilharam entre si a heran<;a do banco paterno; Aby renunciou
a sua parte em favor de Max, sob a condi<;ao de que este the comprasse
todos os Iivros que quisesse.

Aby Warburg (1866-1929) 241 nao tinha a sabedoria que se costuma
atribuir aos fil6sofos; a exemplo de Nietzsche, seu pensamento tinha
urn carater apaixonado, e como de, alias, so<;obrou por um momenta
na doen<;a mental. 0 impulso que ele seguia em sua pesquisa era 0

seguinte: a antiguidade dionisfaca, transmitida de maneira oculta pelas
vias mais ou menos indiretas da magia, de astrologia, do hermetismo
ou da tradi<;ao arabe, conservara no Ocidente sob um aspecto deformado
a imagem da mitologia antiga, cuja emergencia se tornara cada vez mais
visfvel no momento do Renascimento.

Em 1912, no congresso nacional de hist6ria da arte de Roma, Aby
Warburg deu uma brilhante demonstra«ao de suas teorias fazendo a
analise iconol6gica do cicio dos afrescos astrol6gicos de Francisco Cossa
no palacio Schifanoia de Ferrara, cujo sentido permanecera incompreen
sfvel ate entao. Conseguiu decifrar 0 programa cuja chave encontrou
no Introductorum magnum de Abumasar, que fora reeditado por Franz
Boll em 1903, em apendice a sua Sphaera. "Espero ter demonstrado",
dizia Warburg, concluindo sua comunica«ao, "que uma analise nao limi
tada por fronteiras precisas pode estudar a Antiguidade, a Idade Media
e os tempos modernos em suas comunica«oes reciprocas."

No sftio comp6sito e misterioso do palacio de Ferrara via ele, portanto,
os motivos iconograficos das divindades antigas, passando atraves da simb6
lica oriental e medieval sob a forma dos decanatos indianos, aos quais
s60 espfrito antiguizante do Renascimento confere caracterfsticas classicas.
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Apos a morte de Warburg, em 1932, seus principais est~dos foram
reunidos numa coletanea "42, trinta anos mais tarde traduZida para 0

italiano sob 0 tftulo La Rinasci/a del paganismo an/ico w.
Urn austrfaco de vinte e quatro anos, Fritz Saxl (1890-1948), que

acabava de seguir em Viena os cursos de Dvorak e em Berlim os de
W6lfflin, foi encarregado da biblioteca; passou a ser 0 unico responsavel
por ela em 1920, em razao do afastamento de Warburg por motivo de
doen~a. Em torno da biblioteca desenvolveu-se urn Instltuto onde se
ministravam cursos e conferencias. Ernst Cassirer, Gustav Pauli e Erwin
Panofsky ensinaram ali. Em 1933, apos a subida ao poder de Hitler,
que interromperia 0 surto intelectual da Alemanha, SaxI transportou
o Instituto para Londres com sua biblioteca e quase todo 0 seu pessoal,
entre eles os jovens sabios vienenses E. H. Gombrich e Otto Kurz.
Foi por interven~ao de lord Lee of Fareham que Samuel Courtauld,
grande benfeitor das belas-artes sob todas as suas formas na Inglaterra,
financiou a opera~ao. Saxl substituiu as publica<;:6es alemaes do Instltuto
(Studien e Vortriige) pelo Journal of Warburg Institute, pois esses profes
sores alemaes, todos mais ou menos filologos, se converteram facilmente
ao uso da Ifngua inglesa. Sua incorpora<;:ao aUniversidade de Londres
assegurou definitivamente 0 futuro do Instituto em 1943, gra<;:as a inter
ven<;:ao de Lord Lee of Fareham.

o Instituto nao conservou Panofsky, que se instalou nos Estados
Unidos, onde ja se encontrava, convidado que fora pela Universidade
de Nova York em 1931.

o espfrito internacional reinante na cidade hanseatica permitiu a
Panofsky receber no ano seguinte autoriza<;:ao para ensinar alternada
mente em Hamburgo e em Nova York. Em 1933, achando-se em Nova
York, ele recebeu urn cabograma que, desejando-lhe boas festas, anun
ciava sua exclusao da Universidade de Hamburgo. Panofsky so teve
tempo para ir buscar sua familia a fim de instalar-se em Nova York;
no ana seguinte ele ensinava ali, assim como em Princeton. Em 1935
foi admitido num organismo recem-constitufdo a margem da Univer
sidade de Princeton, 0 Institute of Advanced Study (Instituto de Altos
Estudos), criado para permitir aos sabios entregar-se a suas pesquisas
pessoais sem se sentir adstritos a tarefas de ensino organico, por demais
absorventes. Panofsky trabalhou ali ao lado de Einstein.

Muitos eruditos e conservadores de museus alemaes de origem ju
daica vieram instalar-se nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Enquanto
a grande tradi<;:ao universitaria alema era assassinada por Hitler, 0 Fuhrer
veria criar-se uma prospera escola anglo-sax6nica de historia da arte.
Dessa forma 0 gosto germanico pela conceptualiza<;:ao encontraria urn
territorio de expressao nesses meios ate en tao pragmaticos.

A figura central da Iconology fundada por Aby Warburg foi, pois,
apesar de sua ausencia de Londres, Erwin Panofsky. Panofsky era urn
erudito de imenso saber e nao e facil expor suas teorias. 0 melhor e
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adotar 0 enquadramento conceptual que ele proprio propos em seus
Ensaios de iconologia "44 Esse organon repousa naquilo que ele chamou
de os tres nfveis de significado da obra de arte:

1~) 0 significado chamado primario e natural, de certo modo optico.
Consiste na identifica<;:ao das puras formas a serem descobertas e detalha
das - por exemplo: urn conjunto de treze pessoas reunidas em torno
de uma mesa para uma refei<;:ao. ,

2~) 0 significado secundario ou convencional. E uma identifica~ao

dos motivos como portadores de urn significado secund,hio ou iconogrd
fico, 0 que sup6e urn conhecimento dos textos Iiterarios capazes de escla
recer a imagem, que e entao apreendid~ no estadio "alegorico" - por
exemplo, a refei<;:ao representada e a Ultima Ceia descrita pelo Evan
gelho. Esses do is nfveis sao ditos de carMer "extrfnseco".

3~) 0 significado intrfnseco ou conteudo. Neste caso, tendo-se reconhe
cido a Ultima Ceia e ultrapassado entao 0 seu significado iconografico,
cumpre procurar 0 seu valor de sfmbolo, tanto em rela<;:ao a Vinci como
em rela<;:ao aciviliza<;:ao do Renascimento italiano, da qual este e urn dos
atores, e a uma certa atitude religiosa. A obra de arte torna-se entao "sinto
rna". A descoberta desses valores simbolicos, que muitas vezes sao desco
nhecidos do artista, quando nao the sao ate mesmo opostos, constitui 0

objeto do que Panofsky chama propriamente de iconologia. Nesse estadio
a analise e movente de a~6es e rea<;:6es multiplas que podem revelar toda
uma prolifera<;:ao de signos atraves das mais diversas civiliza<;:6es e culturas.

Pretendeu-se discernir nessa analise de tres nfveis a influencia de
urn sistema igualmente tripartite exposto pelo sociologo alemao Karl
Mannheim 245: significado objetivo, expressivo e documentchio. Mas por
que tantos discursos para pesquisar as origens de uma atitude tao simples
diante de uma obra de arte figurativa: a) reconhecer a flgura; b) descre
ver-lhe 0 tema; c) interpretar esse tema?

Jean Arrouyo aproximou essa estratifica<;:ao em tres nfveis do siste
ma medieval, que 0 proprio Panofsky abordou varias vezes, do alego
rismo sagrado 246 fundado em tres postulados. 0 primeiro e que tudo
e imagem, 0 segundo que todas as imagens tern discursos analogos, 0

terceiro que todas essas imagens tern 0 mesmo objetivo: expor a presen<;:a
de Deus. Sistema de uma logica sem defeito que repousa na antlga exe
gese semftica e grega da Sagrad,a Escritura e que fez a unidade e a coeren
cia, tao bern valorizadas por Emile Male, da arte da Idade Media, em
que tudo e "forma simbolica". Tres graus distinguem essa ascensao do
significado para a transcendencia: 0 sentido literal, 0 sentido tropologico
eo sentido anagogico.

Esta solida dogmatica rege tanto mais a arte figurativa religiosa
da ldade Media quanto foi elaborada desde 0 seculo V para transmitir
aos iletrados a li<;:ao apologetica da Escritura. Afora 0 fato de que apos
Male, nesse domfnio, ja nao restava senao colher as gavelas, compreen
de-se que Panofsky nao tenha sido tentado pela imagfstica da Idade
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Media, na qual 0 sistema dos significados e tao completo que deixa
urn campo restrito para a exegese. Ao contrario, 0 politefsmo antigo
solicitava do interprete urn engenho inesgotavel, por for<;a de seu sistema
circular de a<;oes e rea<;oes, de contradi<;oes inumeraveis e mais ainda
quando, a partir do Renascimento, cessa 0 que Panofsky chama de "lei
de disjun<;ao", que provocava na Idade Med13 a denva do sentJdo, sendo
este retificado em seu valor original pelos humanistas, nao sem que
estes the tivessem acrescentado 0 significado dependente de sua propria
concep<;ao do mundo. Nesse domfnio, Panofsky conheceu exitos retum
bantes. Os desenvolvimentos de Do amor sagrado e do amor profano.
Do amor cego, Do velho tempo, A alegoria da prudencia e Hi/as e as
ninfas deixam 0 leitor deslumbrado sob 0 encanto desse fogo de artiffcio
de sfmbolos. E que prazer nesse jogo erudito que tern por fim decifrar
os significados dos episodios mitologicos particularmente ambfguos que
urn humanista malicioso - seria a propria abadessa Gianna de Piacenza?
- repartiu em torno da figura de Diana na Camera di San Paolo de
Parma 247!

Para apreciar toda a amplitude, riqueza e sutileza do pensamento
de Panofsky, e util seguir-Ihe a trajetoria. Nascido em Hannover, adotou
o sistema alemao que consistia em seguir os cursos de varias universi
dades. Em seguida empenha-se em assumir suas posi<;oes pessoais diante
dos dois grandes sistemas entao dominantes na historia da arte, 0 de
Wblfflin e 0 de Riegl. Panofsky se opoe a Wblfflin, em quem reprova
o formalismo. Aluno de von Schlosser, e mais afinado com Riegl, eviden
temente mais proximo dele. Interpreta 0 Kunstwollen como tendo 0

significado essencial ou intrfnseco dos fen6menos artfsticos, aquele de
que fara em suma seu terceiro nfvel de significa<;ao.

Em 1920 ele ensinava na Universidade de Hamburgo, que acabava
de ser criada (1919); foi entao que entrou na esfera de influencia de
Aby Warburg e do filosofo Ernst Cassirer (1874-1945), cujo livro A
filosofia das formas simb6licas (3 vols., 1923-1929)248 exerceria urn gran
de influxo sobre 0 nosso tempo. No tomo I, sobre a linguagem, nao
abria ele 0 caminho para a semiologia, enquanto nos outros dois volu
mes, onde fazia da cultura uma fun<;ao simb6lica, oferecia novas possibi
lidades as ciencias do homem?

Em 1924, em Idea 24~, onde segue 0 conceito de Ideia desde Platao
ate 0 Renascimento, Panofsky se refere amiude a Cassirer.

Numa longa disserta<;ao publicada em 198425°, a italian a Silvia Fer
retti mostrou como a ideologia simb6lica transitou de Cassirer a Warburg
e de urn e outro a Panofsky, de quem apenas as obras do perfodo alemao
sao levadas em conta. Silvia Ferretti analisou os Iimites, as implica<;oes
e as ressomlncias dessa obra magistral.

Idea. que pertence ao perfodo alemao, prenuncia a futura orien
ta<;ao metaffsica de seu autor, fazendo ressaltar as mil e uma faces da
Ideia, que irradia desde PIa tao ate a esteriliza<;ao do neoclassicism~;
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o desenvolvimento mais longo e dedicado ao perfodo em que a ldeia
sofreu a maior crise de aseidade: 0 maneirismo.

A primeira aplica<;ao dessa interpreta<;ao idefsta das formas e 0

curso ministrado por Panofsky em Hamburgo e publicado em 1927 sob
o tftulo A perspectiva como forma simb6lica 251.

Convem deter-nos por urn momento nesse livro genial que desde
o come<;o atesta 0 refinamento da percep<;ao de Panofsky.

Denunciava a perspectiva geometrica, ou perspectiva central, ou
ainda perspectiva artificialis de Brunelleschi e Alberti como tendo urn
carater puramente relativo e ligado ao tempo que a definira. Essa parte
da geometria descritiva foi ensinada depois nas universidades e nas esco
las de belas-artes como sendo conforme a realidade visfvel, resultante
dos dados da percep<;ao. Panofsky demonstrou que nao era assim e que
essa maneira de representar as tres dimensoes sobre uma superffcie cor
respondia a no<;ao do espa<;o moderno, concebido como uma entidade
homogenea e infinita, urn continuum. Chegara a essa conclusao estu
dando a perspectiva antiga e constatando que os princfpios da perspectiva
central nao eram observados; para ele, a figura<;ao curva da Antiguidade
classica, utilizando varios pontos de fuga ou um eixo de fuga (perspectiva
em espinha de peixe), era a proje<;ao artfstica do espa<;o descontfnuo,
formado de corpos separados pelo vazio, que fora a concep<;ao desse
tempo. Assim, 0 que tinha sido considerado durante quase cinco seculos
como uma "tecnica" de arte, essa perspectiva artificialis, descoberta cien
tffica devida ao Renascimento, nada mais era que uma "expressao",
fun<;ao de uma epoca e de urn tempo.

o ensaio de Panofsky vinha coroar diversas "abordagens" dessa
questao feitas por eruditos germanicos.

Em 1881, urn matematico, Gustav Hauck 252, observava que a pers
pectiva central nao podia responder a realidade de uma visao binocular
sobre retinas curvas e notava que as pinturas pompeianas nao eviden
ciavam leis da perspectiva central, 0 que quase no mesmo momento
era pressentido tambern pelo historiador de arte Alois Riegl 253. Mais
tarde, outro alemao, Kern, mostrava que, se ela nao se aplicava tam
pouco a Idade Media, nao era por simples inabilidade ou experiencia,
e come<;ava urn estudo racional da cria<;ao da perspectiva central 254

Finalmente, Ernst Cassirer, que sera 0 amigo de Panofsky, estudava
as no<;oes de espa<;o contfnuo e descontfnuo em Substanzbegriff und
Funktionbegrif e, em 1944, Jacques Mesnil ja colocava a perspectiva
como valor de estilo em seu estudo de Masaccio 255.

Vinte e cinco anos mais tarde, John White, em Nascimento e renasci
mento do espa~o pict6rico 256, acumulava uma soma de estudos sobre
o problema da expressao do espa<;o na pintura desde 0 seculo XII ate
o fim do seculo XV. Segundo ele, ha uma contradi<;ao entre a monumen
talidade formal que exige a frontalidade e 0 naturalismo que deseja
que se cave a profundidade e se quebre a superffcie. John White explora

II
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a ideia do valor total mente relativo atribufdo por Panofsky a perspectiva
elaborada no Renascimento. Muitas hesitac;;6es most ram que alguns pin
tores procuravam uma perspectiva sintetica que eles acreditavam rna is
pr6xima de uma visao binocular e curva, como Jean Fouquet, Mantegna
eo perspectivista frances Viator; tal era, para ele e Panofsky, a perspec
tiva que a Antiguidade conhecera.

Esse ensaio daria 0 impulso inicial a toda uma serie de estudos
sobre a perspectiva. Na Italia ele foi - tardiamente (1951) - muito
mal recebido; afinal, 0 professor nao ousara tocar em alguns dos deuses
do Quattrocento 257?

Panofsky publicou em alemao a obra sobre a Perspectiva; encontra
va-se nos Estados Unidos quando escreveu em ingles urn livro em que
exp6e seu metodo, ilustrado por dois exemplos: Ensaios de iconologia.
'Em 1934, como. fizeram outros sabios alemaes antes dele, Panofsky de
fronta-se com Albrecht Durer, que Ihe prop6e 0 problema das reac;;6es
do Renascimento num pafs germanico m. A obra sobre 0 padre Suger 25Y

lhe oferece urn exemplo notavel dessa ascensao dos sentidos a tres nfveis,
tao coerente na Idade Media, da qual ele falou mais alto, mas que nao
parece querer explorar. A Idade Media Ihe fornece ainda a oportunidade
de descobrir uma relaC;;ao hom610ga entre criac;;6es diferentes de uma
mesma epoca quando ele publica em 1951 Arquitetura g6tica e pensa
mento escolristico 260 Enfim, Panofsky se preocupa com essa pintura
neerlandesa que, embora tenha sido objeto de urn notavel recensea
mento por Max J. Friedlander, fora urn pouco esquecida pelos teoricos.
Aplicando-se a pesquisar as formas simb6licas, ele dava mostras de gran
de merito, pois nao se guiava pelos textos, como na Italia, ja que nessas
regi6es a pintura tinha entao urn carater artesanal 261.

Por fim, em 1957 surgiu Renascimento e renascimenlOs, estudado
rna is acima. Panofsky reencontrava-se no territ6rio de sua predilec;;ao,
enquanto com sua ultima publicaC;;ao, consagrada a arte funeraria
(1967) 262, ele procurava 0 segredo das civilizac;;6es em seus tumulos.

Trabalhando no Institute ofAdvanced Study de Princeton, Panofsky
gozou de uma veneraC;;ao universal. Seu sistema, porem, foi objeto de
numerosas crfticas. Reprovam-Ihe principalmente a aplicaC;;ao restrita,
ja que se refeTia apenas a arte figurativa, e isto num momento em que
a arte contemporanea se empenhava em destruir a figura, enquanto
Worringer, em Abstraktion und Einfuhlung, emitira em 1907 uma teoria
que englobava a arte abstrata. Alegava-se que, como todas as interpre
tac;;6es de obras de arte enquanto imagens, ele nao levava em conta
o nfvel artfstico. Urn Van Ostade podia ser tao significativo quanto um
Rembrandt.

Por muito tempo as teorias de Panofsky incomodaram 0 empirismo
frances. Quando os franceses se tornaram eles proprios te6ricos, nada
mais natural que essas teorias os incomodassem, uma vez que Ihes pertur
bavam as proprias especulac;;6es. Francastel nao afirma com ironia que

I
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Panofsky "quis substituir a iconologia rudimentar de urn Male por uma
iconografia erudita"? Alem do fato de Francastel ter invertido os termos
pr6prios - seguindo Panofsky ele deveria ter dito "iconologia" para
cste e "iconografia" para 0 outro -, admiremos essa soberba que numa
frase executa dois dos maiores sabios que honram a hist6ria da arte 26~.

Numa epoca mais recente, em que 0 novo pensamento aplicado as artes
edominado pelo estruturalismo, que desenvolveu uma conceituac;;ao ex
tremamente "fina", a de Panofsky parece algo elementar, a julgar pela
coletanea de estudos publicada pelo Centro Beaubourg de Paris em 1983,
aqual aludi diversas vezes. Cada urn dos autores - ou quase - recusa
o conceptualismo de Panofsky em nome do seu pr6prio, sempre singular
mente quintessenciado.

Tudo isso carece de seriedade. 0 que se reprova em Panofsky pode
ria ser reprovado em Male - ve-se que nao se hesitou em faze-Io -,
ou seja, ter tratado a obra de arte como uma imagem falante. Mas a
arte e essencialmente polissemica, e nao se ve por que deveria repentina
mente cessar de ser aquilo que tinha sido durante milenios, ou seja,
imagem. Sem duvida J;>anofsky se exp6e a crftica por ter posto sua pratica
em teoria; desse modo eJe parecia querer reduzir a hist6ria da arte a
esta ultima, 0 que nunca Ihe passou pela cabec;;a.

Para esses humanistas que haviam sugado 0 leite da literatura
antiga, os dogmas e a moral do cristianismo, como mostra Panofsky
em seu estudo sobre a Camera di San Paolo de Parma, pintada por
Correggio 264, provocavam imagens tiradas do mito c1assico, para eles
mais eloquentes que as imagens cristas que serfamos natural mente leva
dos a evocar. Assiste-se a criac;;ao de imagens visfveis de significac;;ao
oculta. E, como observa Andre Breton sob outra forma em Surrealisme
poisson soluble (1924), quanto maior e a distancia aparente entre signifi
cado e significante 265, tanto maior e a carga simb6lica, tanto mais profun
da, portanto, e a verdade que para 0 cristianismo e essencialmente miste
rio. Que a aparatosa sala de jantar dos beneditinos de Parma celebre
a virtude da castidade, a qual era devotada a abadessa Giovanna 
nome atraves do qual se deve Ier "Diana"? -, estamos por demais
impregnados de cultura c1assica para compreende-Io de imediato, pois
a deusa transportada em seu carro figura no manto da lareira, mas e
preciso ter toda a sutileza e erudic;;ao de Panofsky para compreender
a relac;;ao com esse terna das encantadoras alegorias das lunetas, entre
as quais a adoravel nudez de Juno punida e das Tres Grafas nos sugerem
coisa bern outra que a virtude da continencia.

Em tres oportunidades, de 1936 a 1955, Panofsky preocupou-se
em interpretar 0 celebre quadro de Poussin conservado no Louvre: Et
in Arcadia ego. Ele se interroga principalmente sobre 0 sentido exato
dessa inscric;;ao ambfgua escrita sobre 0 tumulo. Ego deslgna 0 morto
ou a Morte? Esse problema filol6gico Ihe pe mite uma explorac;;ao exaus
tiva de toda a literatura grega e latina que se refere ao transit6rio, e
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para esta ultima ao longo de uma tradic;ao que partia das origens de
Roma e desembocava no seculo XVIII.

Para esse sabio, as imagens sao apelos a esse formidavel repert6rio
de textos filos6ficos e poeticos conservados em sua mem6ria. Mais que
urn historiador de arte, ele e urn fil6sofo. Panofsky nao discute nem
rejeita, e preciso toma-Io tal como ele e, inteiro, como 0 ultimo grande
representante dessa filologia que para nossos ancestrais era, mais que urn
exercfcio de erudic;ao, uma filosofia no sentido dessa palavra que designa
a sabedoria. Essa insistencia no tema de El in Arcadia ego nao indicara
nele uma reflexao sobre a precariedade da condiC;ao humana, pela qual
ele se liga a Pascal?

Na realidade, ao tentar erigir em sistema sua hermeneutica, Panofs
ky reduziu-Ihe 0 alcance. 0 que ele procura, em verdade, e, uma vez
descoberto 0 significado, entrever 0 plano de fundo levantado por qual
quer especulac;ao humana, mergulhando assim no universo do mito, in
findavelmente renovado, ora por efeito de referencia, ora por efeito
de inversao, isto e, 0 universo da metamorfose.

Discutiu-se sobre 0 primeiro emprego na epoca moderna do termo
"iconologia", que Panofsky op6e tao rigorosamente, poderfamos dizer
quase desdenhosamente, a "iconografia"; ja se remontou tal emprego
a uma palestra de Warburg no X Congresso Internacional de Hist6ria
da Arte, realizado em Roma em 1912. Designava-se assim 0 metodo
de pesquisa e interpretac;ao simb6lica da obra de arte. Mas em sua origem
ele tinha outro sentido -era entao "a ciencia que ensina como a Pintura,
a Escultura etc. devem representar os deuses e todas as coisas que a
Poesia costuma personificar", segundo 0 Diclionnaire de Furetiere
(1701). Observe-se que se trata de deuses; nascido noseculo XIX, 0

termo "iconografia" foi criado, ao contrario, para designar a procura
do significado das imagens cristas. A iconografia e sagrada, e a icono
logia, mftica. Nao era assim quando Ripa, em 1593, inventou 0 termo
iconologia: sua significac;ao se estendia tanto ao sagrado como ao mftico.
Mas depois que Ripa, ressuscitado por Male, foi esquecido julgou-se
necessario, quando a atenc;ao se concentrou nas antigas imagens cristas,
criar uma nova palavra.

A inesgotavel erudiC;ao de Jan Bialostocki 266, diretor do Museu de
Vars6via, a quem devemos tantos estudos eruditos, aqui citados, sobre
a epistemologia da hist6ria da arte, penetrou a profundidade do campo
semantico da palavra "iconoJogia" na antiga crftica francesa. Segue-Ihe
os dois sentidos atraves dos seculos XVIII e XIX, 0 da arfe e 0 da inferpre
fac;ao; mas, para a epoca moderna, parece-Ihe equitativo lembrar que
urn dos fervorosos praticantes do metodo iconol6gico foi, antes de War
burg e Panofsky, 0 frances Salomon Reinach (que reencontraremos mais
tarde). Em 1902, em sua coletanea de estudos Cultes, Myfhes, Religions,
mostrou ele a gerac;ao do significante pelo significado, mas por choque,
em retorno ado significado pelo significante, is to e, do mito pela ima-
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gem, animada de urn poder semiol6gico pr6prio. Entramos entao no
Illundo infinito da metamorfose.

o Instituto Warburg viu-se, pois, projetado pelo furor nazista em
dois pontos do globo. Nos Estados Unidos, Panofsky 0 representou sozi
nho, desenvolvendo-Ihe as ideias segundo sua pr6pria concepc;ao. Mas
seu verdadeiro centro esta em Londres, em torno das diferentes manifes
tac;6es do Instituto. E, H. Gombrich, 0 mais antigo discfpulo de Julius
von Schlosser, emigrado de Viena, foi seu diretor de 1959 a 1976.

Gombrich consagrou varios estudos adecifrac;ao do terreno predi
leto do Instituto desde sua fundac;ao, 0 do Renascimento, e publicou
obras em que explicitou, esclareceu, estendeu e aprofundou 0 conceito
de iconologia e, para alem dele, 0 de sfmbolo. Num primeiro Iivro,
A arfe e sua hisforia 267, ele "retrac;ava" em suas Iinhas gerais 0 desenvol
vimento da representac;ao desde os metodos conceptuais dos primitivos
e dos egfpcios, fundados no conhecimento do objeto, ate as obras realiza
das pelos impressionistas, que conseguiram fixar 0 objeto fugidio daquilo
que viam.

Dedicou-se depois a analisar 0 mecanismo da percepc;ao (Arfe e
ilusao) 26R, indo assim mais longe que Aby Warburg, a quem consagrou
urn Iivro no qual procura fundar todo 0 problema da interpretac;ao (ter
ceiro nfvel de significac;ao de Panofsky) numa base experimental, sem
negligenciar as informac;6es trazidas ao conhecimento do sfmbolo pelo
inconsciente.

Em Imagens simbo/icas 26Y, Gombrich define os objetivos e os limi
tes da iconologia. Escolheu como ponto de partida urn monumento mo
derno de Londres, dominado por urn Eros arqueiro, erigido em memoria
de Lord Shaftesbury em Piccadilly Circus, para mostrar, nao sem uma
certa ironia, que os enigmas dos sfmbolos nao cessaram de envolver
nossa vida cotidiana. Tomando alguns exemplos que vao de Botticelli
ao programa da decorac;ao do Palacio Faroese em Caprarola, Gombrich
demonstra que e necessario distinguir duas correntes na iconologia do
Renascimento. Uma, a mais conhecida e com mais frequencia posta
a prova por Panofsky, e de fonte neoplatonica e baseada na tradic;ao
mfstica da "dissonancia" que procede por encadeamento - ou melhor,
por encabrestamento - de significados para tentar abordar 0 divino (por
exemplo, 0 Sonho de Polifilo). A outra tendencia ode ser designada
como aristotelica; utiliza 0 procedimento retorico da metafora, 0 que
resulta no sfmbolo "consonante" 270, que, grac;as a urn c6digo de signos,
de que a Iconologia do cavaleiro Ripa e urn exemplo, cria urn modo
de comunicac;ao para 0 uso dos humanistas, porque a imagem nao e
a simples roupagem da ideia, mas sua exaltac;ao. Grac;as a essa codifi
cac;ao, 0 universo inteiro pode ser posto em imagens, como 0 fez Zuccari,
guiado por Annibal Caro, no cicio do castelo de Caprarola.

Rudolf Wittkower (1901-1968) foi desde 0 princfpio urn dos anima
dores do Instituto Warburg em Londres. Formou-se na Biblioteca Hert-
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ziana de Roma, onde com Steimann publicou em 1927 uma Bibliografia
de Miguel Angelo, compreendendo 2102 tftulos cll. Com SaxI, organizou
em Londres, em 1941, uma exposi~ao sobre 0 tema "A arte inglesa
e a arte mediterranea". Ensinou na Universidade de Londres e depois
passou ade Columbia, em Nova York.

Em 1962, com a publica~ao de Os princfpios da arquitetura na epoca
do humanismo m, ele dava 0 ponto de partida a novos estudos sobre
o Renascimento italiano; mostrava que os modulos seguidos pelos arqui
tetos italianos dessa epoca se fundavam na musica das esferas, isto e,
na harmonia cosmica, expressa pelos numeros inteiros 1, 2, 3, 4, etc.,
tal como 0 concebera Platao. Discernia na igreja San Francesco della
Vigna de Veneza, construfda por Francesco Giorgi, esse sistema de rela
~6es expresso por Palladio nos Qual/TO libri. Encontrava tambern , na
proporcionalidade dos espa~os dos ediffcios em Palladio, 0 emprego dos
"modos" da musica grega, esses modos que Poussin dint utilizar em
sua pintura. Espfrito semelhante anima uma matematica italiana, Cate
rina Pirina, que mostrou recentemente as estreitas rela~6es entre as pro
por~6es de certos ediffcios de Miguel Angelo e os intervalos em uso
entre os musicos de seu tempo m, notadamente 0 metodo expressivo
da dissonancia, frequente nos madrigais 274

Trinta anos antes, independente de qualquer escola, universitaria
ou de outro tipo, urn prfncipe romeno, Matila Ghyka, estudara as pro
por~6es que subtendem as diferentes express6es humanas, reencontran
do 0 numero de ouro ate nos versos de Racine m.

Wittkower ultrapassara 0 Renascimento e se interessara pela arqui
tetura do barroco 276. No espfrito de Warburg, estudara As alegorias
e a migra~do dos sfmbolos 277, mostrando por alguns exemplos apro
priados as curiosas muta~6es que os sfmbolos sofrem ao serem transmi
tidos de uma epoca para outra desde a Antiguidade. A obra que ele
publicou com sua mulher, Os filhos de Saturno 278, estuda os artistas
acometidos pelo que outrora se chamava melancolia ou hipocondria,
estado que se acreditava resultar da influencia de Saturno. a apareci
mento dessa melancolia decorreria do exercfcio solitario da arte, que
seria ela propria conseqi.iencia da passagem do estado de artesao ao
de artista no tempo do Renascimento. Veem-se desfilar todos os excen
tricos da arte ocidental, os lunaticos, os neuroticos, os loucos, os avaren
tos, os prodigos, os ciumentos, os invertidos, os miseraveis, os orgulho
sos. Talvez os autores devessem fazer entrar em seu estudo considera~6es

psicanalfticas.
Antes de professar nos Estados Unidos e depois em Oxford, urn

dos mais antigos alunos de Panofsky, Edgard Wind (nascido em Berlim
em 1900, falecido em 1971), fora durante algum tempo diretor da Biblio
teca Warburg de Londres. No espfrito desse Instituto ele estudou os
Misterios pagdos do Renascimento (1958)279; apoiando-se em Marsilio
Ficino e Pico della Mirandola, lan~ou novas luzes sobre certas obras
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de arte enigmaticas, como A primavera de Botticelli, 0 amor sagrado
eo amor profano de Ticiano ou composi~6esde Miguel Angelo, Correg
gio e Rafael. Pode reconstituir a maneira pela qual se fez progressi
vamente a reconquista dos mitos pagaos nos seculos XV e XVI. Teceu
de novo a rede dos pensamentos alusivos e dos enigmas que os acompa
nham e ligou-os a sua fonte natural que e a aura imensa do neoplato
nismo, sempre redivivo. Redescobertos pelos humanistas, os mitos pa
gaos foram reelaborados em uma filosofia na qual se oculta a tradi~ao

hermetica que percorre secretamente 0 pensamento europeu.
Torno emprestada a Luis Marin uma aprecia~ao sobre esse Iivro

notavel: "E. Wind chamou justamente a aten~ao para os dois significados
da alegoria, opondo a alegoria, simples reprodu~ao do pensamento, a
alegoria persuasiva que Ihe constitui 0 contraponto figurativo. A primei
ra ilustra a ideia ou a representa metaforizando 0 pensamento [... ]. A
alegoria persuasiva possui todas as outras fun~6es [... J, tern urn duplo
valor, ao mesmo tempo mccanico e interpretativo." 2RO No fundo, porem,
que e a alegoria senao - em imagens - 0 fruto da retorica, essa tecnica
da persuasao criada ja no seculo V pelos sofistas, integrada no seu siste
ma por Arist6teles e enriquecida atraves dos tempos ate 0 seculo XVII
e que exerceu tamanho poder sobre os espfritos da epoca barroca, como
foi brilhantemente demonstrado pelas comunica~6esdo Congresso "Re
torica e barocco" realizado em Veneza de 15 a 18 de junho de 1954
sob a magistral presidencia de Enrico Castelli?

Nao sao apenas as imagens que imp6em a interpreta~ao simb6lica.
Qualquer estrutura e capaz disso. A arquitetura, pelo uso ritual que
o homem fez dela, tern urn valor altamente simb6lico que se estendeu
a essas pesquisas, especiaimente 0 plano central estudado por Giovanno
ni, Wittkower, Andre Grabar e Baldwin Smith; Louis Hautecoeur lhe
consagra 0 estudo mais exaustivo 281 numa sfntese que parte do terceiro
milenio e chega aos nossos dias. A anexao da cupula e do cfrculo com
os cultos das divindades celestes passou do paganismo ao cristianismo;
antes, porem, de serem sfmbolos uranianos, tiveram em tempos muito
remotos urn significado chtoniano; as interferencias entre as duas con
cep~6es se produziram entre os romanos e no cristianismo primitivo,
em que 0 carater uraniano da cupula, sfmbolo da morada celeste prome
tida aos eleitos onde pontifica 0 Cristo-juiz, prevalece definitivamente.
Depois do impulso g6tico, 0 humanismo retomara 0 gosto pela cupula
a ponto de a Contra-Reforma declara-la suspeita de paganismo.

Era bern da voca~ao do Instituto Warburg publicar a tese, que inspi
rei a Nicole Dacos, minha aluna na Universidade Livre de Bruxelas,
sobre La decouverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques
ala Renaissance, ja que esse estudo trata de urn dos aspectos do mundo
imaginario e da ornamentica do Renascimento, colhido diretamente nas
fontes antigas. Fazendo executar sob sua dire~ao toda uma campanha
de prospec~ao fotografic? das pinturas da Domus Aurea, Nicole Dacos
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ted salvo esta, pelo menos na memoria dos homens, de uma destruic;ao
certa. Sua obra e pois capital para a historia da pintura romana, da
qual ela ressalta os exemplos mais antigos conhecidos. Caminhando pelas
"grutas" da Domus Aurea, Nicole seguiu 0 caminho trac;ado desde 0

fim do seculo xv pelos numerosos pintores que a frequentaram, e dos
quais fez publicar em apendice urn levantamento metodico dos graffili
que eles deixaram. Em seguida, mostra a penetrac;ao progressiva da
omamentica e da simbolica "grotesca" desde Pinturicchio e Signorelli
ate Rafael e Giovanni da Udine. Trata-se aqui de uma semantica plastica
particularmente rica e cujas possibilidades sao infinitas. Suas ressurgen
cias, alias, foram multiplas ate Berain e Robert Adam. Em apendice
aobra foi publicado 0 texto de Pirro Ligorio sobre os grotescos, tirado
da grande enciclopedia inedita redigida por esse artista e conservada
na Biblioteca de Turim, texto muito importante e que e uma especie
de dissertac;ao sobre a pintura antiga par esse arqueologo da epoca ma
'neirista 2H2.

o espfrito de Warburg tocara Robert Klein, esperanc;a da escola
francesa de historia da arte, que em 1960, apos uma decepc;ao senti
mental, pas fim voluntariamente a seu prestfgio durante urn estagio que
fazia na Fundac;ao Berenson em Settignano. Uma experiencia aprofun
dada dos textos, uma intuic;ao sutil das relac;oes entre os diferentes domf
nios visfveis e ocultos do conhecimento Ihe permitiram redigir sobre
o Renascimento estudos de alto valor filosofico que foram agrupados
numa coletanea 283. No canto de uma pagina encontra-se este pensa
mento desesperado que sugere certas reflexoes quando se sabe como
seu autor morreu: "Filosofos contemporaneos veem sua tarefa definida
por esta possibilidade: fazer frutificar 0 suicfdio de sua disciplina."

Robert Klein deixou tambem uma traduc;ao francesa de L'idea del
lempio della piuura de Lomazzo, publicado em 1590 em Milao 284 0
comentario definitivo da traduc;ao dessa obra alegorica, de diffcilleitura,
esclareceu-Ihe singularmente 0 sentido.

John Walker, que durante muito tempo presidiu com tanta felici
dade os destinos da National Gallery de Washington, era de todos os
eruditos 0 preferido de Berenson. No entanto, e antes no espfrito de
Warburg que parece ter-se inspirado 0 magistral estudo que ele fez da
decorac;ao do camerino que 0 duque Afonso d'Este fizera ornar de pintu
ras, hoje dispersas, da autoria de Bellini e Ticiano na galeria que unia
o velho castelo ao palacio d'Este 285. Atraves dessas imagens mitologicas,
Walker distingue a inspirac;ao de Ovfdio, de Catulo, mas tam bern das
Imagines de Filostrato, que Isabel d'Este, a irma de Afonso, [izera tradu
zir do gregG por Messer Demetrio. Nao fizera ela propria, uma dezena
de anos antes, decorar seu sludiolo do castelo de Mantua por Mantegna,
Perugino e Cossa com urn ciclo mitologico e alegorico bastante obscuro
(hoje no Louvre) que nao teve a boa fortuna de encontrar urn exegeta
tao bern informado quanto Walker?
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A decifrac;ao de uma imagem so pode ser feita com a ajuda de
textos literarios que 0 esclarec;am. Mas uma fabula e geralmente inspira
dora dos diversos metodos de expressao. Assim, urn erudito frances,
F. A. Giraud 2R6, segue a difusao de uma lenda grega que conheceu
uma yoga extraordinaria atraves da literatura, das artes plasticas e da
musica: a fabula de Datnis, desde Ovfdio, passando pelos autores medie
vais de alegorias e moralizac;oes cristianizantes, ate 0 perfodo pos-c1as
sico, para 0 qual a mitologia se torna urn simples jogo de salao, despro
vido desse maravilhoso colhido nas profundezas do mito, percebido pelo
Re,nascimento, que 0 emiquecia de inspirac;oes petrarquizantes e de in
terpretac;oes hermeticas e neoplatonicas.

Entregues a procura desse significado que por tras da miragem do
. significante parece brincar de esconde-esconde com os eruditos, estes
nao desdenham nenhuma das hipoteses, particularmente as do herme
tismo. A ideia ex posta por G. Hartlaub 2R7 ha meio seculo em seu Segredo
de Giorgione, segundo a qual 0 misterio desse artista - sempre tao
insondavel ainda hoje - poderia explicar-se pelos ritos de uma sociedade
secreta aqual ele teria pertencido, causou entao muita polemica. Para
Maurizio Faggiolo dell'Arco 28R, a estranheza da arte de II Parmigianino
encontraria sua fonte no fato de que, segundo Vasari e outro cronista,
ele praticava a "grande obra", Analisando alguns dados da alquimia,
o autor vai reencontra-Ios no estilo de II Parmigianino: metoda experi
mental, usc do espelho, especulac;ao sobre a luz, modulo circular, subli
mac;ao, transmutac;ao. Havera algo mais enigmatico que sua obra-prima,
a Madona de pescor;o comprido 28~? Os eruditos concordavam em ver
af urn simples jogo formal mais ou menos tingido de requinte decadente.
Para a Sra. Ute Davitt-Asmus 2~O, os acessorios desse quadro sao inspi
rados por razoes teologicas decorrentes da leitura dos Salmos, dos Can
ticos de Salomao e dos escritos de Santo Agostinho. A crianc;a adorme
cida no colo seria uma prefigurac;ao da Piela, e de fate os mfsticos brigi
tinos fizeram frequentes alus6es a dor de Maria embalando nos brac;os
urn Who destinado a morte. 0 pano seria a prefigurac;ao da mortalha
e a uma 0 sfmbolo do vase de aramatas. Mas ja nao me lembra onde
foi que Ii que a coluna, a misteriosa coluna, era urn sfmbolo falico.

\;'e-se que a "iconologia" tende a contaminar a "iconografia".
Emile Male interrogava a imagem para nela descobrir, em seu en

contro com um texto de algum teologo, a justificac;ao de urn dogma.
Para suprir a Deus, declarado morto por Nietzsche, os pensadores da
escola de Warburg ressuscitam os deuses, mergulhando no imemorial
aprocura dos mitos. 0 que os atrai nao e a Bfblia, mas Homero, Virgilio
ou Ovfdio, talvez a Bfblia apesar de tudo, por pouco que ela coincida
com Ovfdio. Na presenc;a de uma imagem, nao se trata, para um "icono
logo", de empenhar-se como urn "iconogra fo" em proceder aadequac;ao
de urn significante a um significado, mas de seguir atraves dos tempos
a renovac;ao dos correlatos, 0 retorno do signo a figura, da figura a
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forma, e isso num percurso sem fim, nada menos que linear, alias, po is
essa busca do implicito se renova cada vez que algum signa explicito
nos convida a ultrapassa-Io. A polissemia da obra de arte e, pois, inesgo
tavel; e verdade que cada gera<;ao encontra nas mesmas obras-primas
novos encantos. "Mas, em vez de atar 0 fio emaranhado", escreve Andre
Chastel, "prefere-se referir a obra a uma ideia do homem OU da socie
dade pr6pria de cada epoca." Diretor de estudos no Instituto de Altos
Estudos, depois titular de uma cMedra de "arte e civiliza<;ao do Renasci~

mento na Italia" no College de France, Andre Chastel introduziu na
Fran<;a 0 pensamento humanista de Aby Warburg, porem alargando-o
por uma curiosidade intelectual que vai ate as manifesta<;6es da arte
contemporanea. Deixou-nos sobre si mesmo um documento particu
larmente eloquente na longa introdu<;ao que constitui uma declara<;ao
de principios, escrita para a reuniao, sob 0 titulo Fables. Formes. Figures,
de sessenta e quatro ensaios redigidos ao lange de quarenta anos de
uma carreira de professor e critico de arte. Sem duvida, em nenhum
outro lugar se encontraria uma exposi<;ao tao compJeta da hermeneutica
dessa disciplina que e, ou deveria ser, a hist6ria da arte, que conhece
no mundo contemponineo um sucesso que Chastel acredita mais apro
priado para contrariar a serenidade do pesquisador. Um museu nao
e hoje semelhante a um laborat6rio onde seriam deixadas 'as hordas
do metro?

Para Chastel, 0 Renascimento e, pois, 0 ponto focal da pesquisa,
a plataforma girat6ria entre 0 mundo antigo e 0 novo, 0 mundo de
Deus e 0 dos deuses. Marsile Ficin et L'art (1954), Art e/ humanisme
aFLorence (1959), Le mythe de La Renaissance (1956) sao os principais
marcos de uma trajet6ria que compreende tambem suas sfnteses realiza
das por L'univers des formes e, em 1983, pelo texto de conferencias
pronunciadas em 1973 no Mellon Lectures de Washington, medita<;6es
sobre Le sac de Rome en 1527, que analisa as repercuss6es inumeraveis
de um acontecimento hist6rico. Devemos-lhe ainda um guia para os
estudantes italianos: 0 Uso della storia dell'arte, Bari, 1982.

10

CONNOISSEURSHI

A Italia criara 0 termo conoscitore, conhecedor, para distingui-Io de
professore, ou seja, do profissional, aquele que pratica uma arte. Na
Fran<;a, no seculo XVII, 0 termo connaisseur designa aq uele que e capaz
de julgar uma obra litera ria e, mais tarde, uma obra de arte 291.

A Inglaterra se apossa da palavra e cria 0 tipo do connoisseur; e
ele, entao, um aristocrata que acaba de realizar 0 "grande giro" e se
julga instruido acerca dos problemas de atribui<;ao que entao come<;am
a ser colocados, em particular depois que come<;am a pulular as c6pias
da escola italiana. Hogarth estigmatizou-lhe a suficiencia e a ignonincia.
Em 1719, ao contrario, Jonathan Richardson en uncia os principios que
da connoisseurship podem fazer um sabio: 0 connoisseur. Ensaio sobre
/ada a ar/e da crftica em suas reLa<;6es com a pintura 2'12 Nessa obra
ele aborda francamente todas as dificuldades da arte da pericia. Ap6s
uma primeira parte de exposi<;ao banal, intitulada "A Deusa da pintura",
o segundo capitulo trata de "A mao do mestre" e 0 terceiro de "A
maneira de distinguir um original de uma c6pia".

Na mesma epoca, na Fran<;a, 0 padre Du Bos mal ro<;a a questao,
e isso para dizer que "a arte de adivinhar 0 autor de um quadro, reconhe
cendo nele a mao do mestre, e a mais falha de todas as artes depois
da medicina" 293

Milizia nao e mais indulgente. Em 1781 ele considera que, por falta
de metodo, as pessoas nao sabem ver 294.

Connaisseur e uma palavra muito empregada na Fran<;a, mas com
um matiz de amadorismo; no entanto, nao existe um termo para desig
nar 0 exercfcio do conhecimento nesse personagem apto a distinguir
os estilos, as epocas e os autores; assim, 0 vocabulo connoisseurship
se tomou intemacional e passou a ser empregado ate mesmo na Alema
nha, que nao obstante possui urn equivalente, Kennerschaft.

o principio da visualidade pura gerou apenas conceitos. Criou tam
bern 0 metodo de analise formal a que um italiano, no fim do seculo
XIX, emprestou seu nome: 0 metodo morelliano.

Nascido em Verona, Giovanni Morelli (1816-1891) viveu em Berga
mo, cujo museu, alias, the herdou a cole<;ao. Formado em medicina,
por urn momento se especializou em anatomia comparada, tendo side
discfpulo do anatomista Dollinger. Nesta qualidade, ocupou durante al-
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gum tempo urn posto de assistente na Universidade de Munique, sem
praticar a medicina. Foi urn dos adeptos do Risorgimento, lutou pela
unifica<;ao da Italia e ocupou no novo reino um cargo de senador. A
arte italiana 0 apaixonava; fez dela 0 objeto de suas pesquisas. De 1890
a 1893, publicaram-se em alemao as descobertas realizadas por Morelli
sobre a pintura de seu pafs gra<;as a um metodo que ele preconizava.
Sem duvida, em razao de urn certo estado de espfrito carbonaro que ele
conservara, a obra apareceu sob um pseud6nimo, anagrama de Morelli,
que 0 fazia passar por urn russo: Ivan Lermolieff 2~'. Esse ardil inutil
contribuiu nao pouco para fazer com que se considerasse fantasista 0

seu metodo 2%.

o importante nessa epoca, em que havia uma massa enorme de
obras de arte procedentes do passado com atribui<;6es tradicionais incer
tas, era - e 0 e ainda hoje - distinguir a obra de urn mestre da de
seus imitadores e copistas, e para isso era necessario reconhecer sua
mao. Morelli nao se apoiava nos caracteres artfsticos peculiares a esta
ou aquela individualidade: composi<;ao, cor, desenho, expressao. Nao
e por tudo 0 que se harmoniza numa obra que a mao se dara a conhecer,
mas pelos detalhes insignificantes de carater instintivo, que nem mesmo
urn copista notara. "Assim como a maioria dos homens que falam ou
escrevem", diz ele, "tern habitos verbais e empregam suas palavras ou
rodeios favoritos sem que sua vontade intervenha e ate, as vezes, com ple
tamente fora de proposito, assim tambem quase todo pintor tern suas
proprias particularidades, que Ihe escapam sem que ele tenha conscien
cia disso. Quem quiser estudar urn pintor de perto deve, pois, saber
descobrir bagatelas materiais e examina-las cuidadosamente; elas desem
penham 0 mesmo papel que os floreios para 0 estudo da caligrafia."
o lobulo da orelha, a unha, por exemplo, sao frequentemente revela
dores, e as obras de Morelli estao cheias de pormenores anat6micos
desenhados pelo antigo professor de anatomia comparada. Objetar, co
mo se fez, que esses pormenores sao de pouca importancia para urn
artista e compreender mal Morelli, ja que e precisamente nesse pouco
de aten<;ao que ele Ihe concede que reside 0 fato de que, sendo instin
tivos, tais pormenores sao reveladores ... Acrescentarei que todas as
obras de artistas, mesmo as mais realistas, repousam em caracteres soma
ticos resultantes de uma proje<;ao ou de uma escolha que os morfopsi
cologos poderiam discernir se os consultassemos, como eu proprio mos
trei ha tempos num artigo, L'amour de ['arl m . Nao e espantoso, por
outro lado, ver historiadores de arte comparar rostos a torto e a direito,
sem duvidar que a fisiognomonia e uma ciencia a qual deveriam ter
recorrido, como 0 faz a polfcia? A pesquisa de atribui<;ao nao e seme
Ihante a urn inquerito judicial?

o modo pelo qual Morelli apresentou suas analises de obras-primas
sob a forma de dialogos urn tanto vulgares nao era propfcia a justa apre
cia<;ao de seu metodo. Wilhelm von Bode, com seu espfrito incisivo,
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conforme veremos, comprazia-se em ironiza-Io. Freud, em seu Moises,
considerava que a aten<;ao dedicada por Morelli ao gesto inconsciente
no ate criador tinha uma certa analogia com a tecnica medica da psicana
lise. Pena que Morelli nao tenha se mostrado em seus escritos tao serio
como em sua correspondencia. Felizmente, parte das cartas trocadas
com Paul Richter 2YX - mil hares - de 1876 a 1891 nos e hoje conhecida
e revela a extensao da documenta<;ao, tirada dos arquivos e dos estudos
dos sabios - que ele afetava nao conhecer -, por ele reunida. Deve
mos-Ihe tam bern muitas atribui<;6es ainda duradouras, e sua mais bela
descoberta foi ter atribufdo a Giorgione a Venus de Dresden, mencio
nada muito remotamente como sendo desse mestre, e que os connois
seurs do tempo haviam relegado a posi<;ao de uma copia de Ticiano
por Sassoferrato. Um estudo atraves dos raios X de nosso tempo conflr
mou-Ihe a intui<;ao. Na realidade, ao seu "metodo" Morelh acrescentava
tambem documentos; alem disso, deve-se reconhecer que nao raro ele
deu provas de uma intui<;ao segura.

Foi na Italia que 0 sistema de Morelli recebeu a melhor acolhida
- afinal, seu autor nao era italiano?

Sem erigir sua pratica em metodo, pois que eram empfricos e rebel des
a qualquer carater doutrinario, um ingles, Joseph Crowe (1825-1896), .e
urn italiano, Giovanni Battista Cavalcaselle (1817-1917), mam conduzlr
uma vasta pesquisa crftica sobre a pintura italiana e a pintura neerlan
desa, baseada num exame puramente visual. Os dois se conheceram
em 1847, em Munique. Crowe, que pertencia entao ao corpo diploma
tico, fora a principio correspondente de guerra por ocasiao do conflito
dos Balcas. Ambos se reconheceram em sua paixao comum pela pintura.
Cavalcaselle tinha seguido os cursos da Academia de Veneza, mas prefe
rira a pr<itica da pintura 0 estudo dos antigos mestres, 0 que 0 levou
a percorrer nao somente a Italia como tambem a Fran<;a, a A.lemanha,
a Espanha, a Holanda, a Belgica e ate a Russia. Teve uma vida mUlto
movimentada, tendo sido, como Morelli, fervoroso partidario da unida
de italiana; membro da efemera republica romana em 1848, foi obrigado
a exilar-se, dirigindo-se aInglaterra. Foi condenado a morte par contu
macia. Pelo novo reino da ltalia, foi encarregado, com Morelli, do inven
tario do patrim6nio artfstico de Marcas e da Umbria. Em 1867 foi nomea
do inspetor do museu de Floren<;a (II Bargello) e em 1875 inspetor-geral
para a pintura e a escultura. De 1875 a 1878 realizou 0 inventari.o do
Friul, trabalho de que restam os cadernos repletos de desenhos preclOsos
porque mostram obras desaparecidas ou num estado diferente do atual.
Em 1851 sua notoriedade ja estava bastante difundida pela Europa,
de modo que ele foi chamado a Liverpool com Waagen, 0 diretor dos
Museus de Berlim, e Passavant para estabelecer 0 catalogo da galeria
dessa cidade.

Seu metodo era uma especie de comentario pelo desenho, do qual
John Crowe extrafa uma descri<;ao. Em suas Mem6rias, Crowe descreveu
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sua tarefa laboriosa, que consistia em c1assificar e reclassificar da manha
a noite centenas de desenhos sobre uma mesa de vinte pes quadrados,
com urn pequeno descanso no fim do dia em algum parque vizinho.
As obras foram publicadas em ingles. Primeiro foram Os antigos pintores
neeriandeses M, em 1857; em 1864 apareceu 0 primeiro volume da Nova
hist6ria da pintura na Italia 300; em 1871 seguiu-se a Hist6ria da pintura
no norte da Itdlia. Mais tarde os dois publicaram uma monografia sobre
Ticiano 301 e outra sobre RafaeI302 , esta em alemao.

Esse metodo puramente empfrico e descritivo de dois historiadores
hostis a qualquer teo ria foi interpretado de varias maneiras 303 Bode
via nele apenas verborreia e mix6rdia. Ao contrario, urn dos maiores
historiadores de arte da Italia, que sera 0 fundador da escola historici
zante, Adolfo Venturi, que conheceu Cavalcaselle, tinha por ele elevada
estima, e seu pr6prio metodo, puramente descritivo, decorre na reah
dade daquele praticado peia genial dupla.

TheophiJe Thore, dito Thore-Burger (1869), tern em comum com
Cavalcaselle 0 fato de ter sido igualmente urn exilado politico. Repu
blicano feroz, folicul<:irio de pena temperada no acido, cumpriu urn ana
de prisao sob Lufs Filipe e escapou pela fuga a deporta~ao sob a Segunda
Republica. Sua voca~ao foi despertada quando fundou em 1842, com
Paul Lacroix (0 bibli6filo Jacob), "A alian~a das artes", agencia para
a perkia, venda e compra de bibliotecas e galerias de quadros. 0 neg6cio
devia periclitar; a ideia - retomada em nosso tempo - era demasiado
moderna para a epoca. Mas, para esse comercio, ele se pos a percorrer
a Belgica, a Holanda e a Alemanha; foi af que se apaixonou pelas escolas
do Norte. Em 1849, exilado, ele se divide entre a Suf~a, Londres e
a Belgica. Em 1856 vamos encontra-lo em Amsterdam, visitando os
museus, trabalhando nos arquivos. Em 1857 ele e urn dos primeiros
visitantes da magnffica exposi~ao "Tesouros de arte" de Manchester,
a primeira grande manifesta~ao desse genero. Deia resultou uma serie
de artigos, enviados a Le silicic, sobre os "Tesouros de arte na Inglater-
a" 104 d tid . d'r . , que e repen e reve aram como urn gran e connOisscurO pseu 0-

nimo que ele escolhera de William Burger 305 Assim lan~ado, Burger
publicara catalogos dos museus da Holanda, que nao os possufam, e
catalogos de cole~6es particulares. Em 1859 ele regressa a Paris, mas
nao cessa de fazer viagens de estudos. Assim, ao mesmo tempo que
Crowe e Cavalcaselle, ele deu a conhecer as escolas de pintura do Norte,
meio sepultadas no esquecimento. Mas sua mais bela descoberta foi
a de Vermeer 306, pintor absolutamente desconhecido na epoca. Chama
va-o de "esfinge" e publicou a documenta<;ao reunida em suas viagens
pela Europa a fim de identificar os seus quadros. Burger constituiu uma
cole<;ao; 0 trofeu era 0 astr6nomo, de Vermeer, quadro cuja recente
entrada no Louvre tornou a coloca-lo em evidencia. E que fino conhe
cedor esse que se empenhou atraves de duas gera~6es de amadores em
conquistar 0 encantador, 0 fascinante Pintassiigo de Carel Fabritius!
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No fundo, Thore-Burger prefigura urn pouco Berenson. Inventa,
antes dele, 0 personagem de perito-conselheiro em obras de arte. Tendo,
como ele, come<;ado na miseria, a ponto de as vezes nao ter dinheiro
para jantar, acabou se enriquecendo com uma coIe<;ao cujo mais belo
fJorao pertencia ao pintor por ele descoberto.

A villa de Settignano, que ainda ha vinte anos sua fragil existencia
enchia de uma presen~a imensa, recebe agora os bolsistas da Harvard
University, a quem Bernard Berenson (1865-1959) a legou.

Uma casa em parte antiga, onde ele vivia no meio de suas cole~6es,

bela e confortavel, mas nao urn palacio. Uma ala fora construfda para
receber a biblioteca no estilo das "librairies" de outrora. 0 grande luxo
eo jardim, que desce a colina em terra~os, a moda dos jardins toscanos.
Foi ali, ou em Vallombrosa nos dias mais quentes do verao, ou ainda
em Veneza, onde ele nunca perdia "la saison" em setembro, que vivi
horas inesquecfveis sob 0 encanto da conversa~ao do homem que escre
veu: "Toda a~ao tern origem na palavra."

Em todo 0 vigor de sua maturidade, os majestosos ciprestes da
villa de Berenson sao os mais belos dessa colina de Settignano, onde
ele desejou viver e morrer: foram plantados por ele mesmo. Poucos
sao os homens a quem foi dado medir sua vida pela das arvores. Entre
tantos outros, esse voluptuoso lucido recebera esse dom, 0 mais belo
de todos, de poder aproveitar muito alem do tempo contado para a
media dos homens uma existencia aqual estava apaixonadamente apega
do e da qual soube e pode gozar ate 0 ultimo suspiro, tendo prosseguido
uma carreira tao grande sem desfalecimento, sempre maduro pelo mes
mo apetite de conhecer e sentir.

I Tatti, que em toscano antigo designa urn campo de jogos, tal e
o nome da villa de Berenson. Mas em italiano tatto quer dizer tambern
"tato". Aceitando esse nome, dado pelo lugarejo, sera que 0 inventor
dos "valores tateis" quis se submeter ao jogo, advertindo 0 visitante
de que 0 dono da casa tinha esse senso de humor que, para urn esteta
anglo-saxonico, tern 0 valor de uma etica?

Quem foi, pois, esse homem que se beneficiou de tao completo
exito vital, de que tirava legftimo orgulho e que no entanto, passados
oitenta anos, achava que "poderia ter feito melhor"? Nao se censurou
ele por ter-se encarnado na "personagem equfvoca do peri to", lamen
tando nao ter escrito para expressar seu cora~ao e seu espfrito outra
coisa que nao livros de erudi~ao?

De forma alguma secreto, porque ninguem falou tanto, e de si mes
mo 307, nao obstante ele permanece enigmatico. Certo, ele nos aparece
isolado no tempo, mas esse tempo em que sua figura e ins61ita nao
e 0 nosso? Qual foi, entao, 0 tempo desse homem que viveu quase
urn seculo?

A personalidade de Berenson se iluminani talvez se tentarmos com
preender que significado teve 0 aparecimento dessa estrela de primeira



196 HISTORIA DA HISTORIA DA ARTE

grandeza no ceu da historia da arte no fim do seculo passado. A parte
alguns trabalhos de pouca importancia, foi na casa dos quarenta que
Berenson publicou - de 1894 a 1897.10R - os diversos volumes dos
Pintores do Renascimento, que deviam constituir urn dos grandes sucessos
editoriais desse tempo. Alguns anos mais tarde (1903) ele acrescentava
os tres volumes dos Desenhos da escola florenrina JOY. Era a primeira vez
que se estudava de forma tao exaustiva uma escola de desenho. A noc;ao
da descoberta dos "valores tateis" , considerada por ele como a tendencia
profunda dessa escola, foi uma grande novidade - e como uma revoluc;ao
- numa epoca em que a estetica era sempre dominada, principalmente
nos meios eruditos, pelos dogmas do idealismo academico. No prefacio
de s~us Pintores florentinos, em 1896, confessava ele que fundava sua
deduc;ao nas teorias da percepc;ao de Hildebrand, as quais, como disse
mos, marcaram toda uma gerac;ao. Aplicada a sua analise dos pintores
do Quattrocento, sua descoberta tinha urn alcance consideravel; punha
fim aos excessos do neoplatonismo, orientando a compreensao do Re
nascimento para a definic;ao de urn positivismo progressista, tendo por
objeto a conquista das aparencias, principio oriundo da mimesis aristo
telica que, sob formas diversas, determinou 0 movimento das artes ate
sua eclosao no seculo XIX. Mal Berenson definira assim 0 Renascimento
como uma posic;ao objetivae ja ele dava provas da agilidade de seu
espfrito percebendo-lhe os limites. Ele proprio contou como a chegada
ao Museu de Boston dos tesouros da arte chinesa the proporcionou essa
iluminac;ao. Ligada ao fato, a arte ocidentallhe pareceu impropria para
essa expressao da vida espiritual que ele admirava no Oriente; 0 proprio
Giotto Ihe pareceu excessivamente pragmatico. Essa elevac;ao da arte
budica, Berenson so a reencontrava no sienense Sassetta, cuja obra ele
reagrupara em 1903, 0 que permanecera sem duvida como sua maior
descoberta no domfnio cientffico, juntamente com a de Lorenzo Lotto,
que ele exumara em 1895, nao duvidando entao de que trazia a luz
dQ dia 0 primeiro contestatario do Renascimento em Veneza.

Berenson precisou de uma profissao para viver. Inventou a de adviser,
conselheiro artfstico de miliomlrios americanos interessados em cole
c;6es. De conselheiro e nao de perito, pois ele nunca se entregou a essa
detestavel produc;ao de certificados de autenticidade, verdadeira chaga
de urn certo comercio de arte que por vezes tentou ate mesmo eruditos
autenticos. Quando eu era conservador no Museu do Louvre e alguem
me apresentava urn quadro com urn certificado de perito, dizia logo:
"Nao adianta mostra-Io. Pode leva-lo, e falso."

Berenson teve de aperfeic;oar seu metodo de analise, deduzido em
grande parte do sistema das comparac;6es anat6micas de Morelli, que
favoreceu a difusao da fotografia, maravilhoso auxiliar do historiador
de arte, ate entao reduzido aos esqueleticos desenhos a trac;o. Berenson
lanc;ou-se entao na explorac;ao do que se poderia chamar de "primitivos
do Renascimento", atendendo a urn gosto que ele devia a tradic;ao sem-
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pre viva de Ruskin e Walter Pater - que aos oitenta anos ele ainda
relera -, penetrando maravilhado num mundo ainda mal conhecido.
Progredindo com embriaguez de hip6tese em hipotese, ele deu a perfcia
aplicada as escolas da Italia esse carater de "jogo erudito" -nao despro
vido, por vezes, de proezas acrobaticas - que a crftica de arte de alem
Alpes, ultrapassando sell mestre, levou agora ao nfvel da prestidigitac;ao.

Para esse perfodo da hist6ria da pintura, ele se torna 0 connOIsseur
ljue, a seu bel-prazer, de urn quadro podia fazer uma roba vecchia
ou urn tftulo bancario. Nesse tempo em que se edificavam as grandes
colec;6es americanas de pintura do Renascimento, Berenson p6de enri
quecer-se rapidamente, tornar-se ele proprio colecionador e estabele
cer-se numa villa sobre uma colina nos arredores de Floren~a, 0 que
era entao 0 sonho de todos os anglo-sax6nicos ricos, todos mais ou menos
imbufdos da etica pre-rafaelita. Durante muito tempo ele foi conselheiro
artfstico dos gran des colecionadores americanos; depois, em 1929, pas
sou a trabalhar apenas para um grande negociante de arte, Joseph Du
veen, que the pagava uma porcentagem sobre os lucros obtidos com
os quadros que suas atribuic;6es faziam vender.

Suas "perfcias" eram publicadas sob a forma de "listas" onde se
111 'ncionavam os quadros, julgados por ele autenticos, dos mestres das
div<;rsas escolas. 0 mundo dos colecionadores e dos marchands de qua
dros csperava fremente de impaciencia essas listas, cujos remanejamen
los, seguindo a evoluc;ao do pensamento de Berenson, determinavam
as vezes a reclassificac;ao ou a desclassificac;ao de um quadro. Essas f1u
luac;6es chegaram muitas vezes a surpreender. Meryl Secrest, que pene
lrou admiravelmente a psicologia do homem .110, consagrou cem pagi
lias de seu estudo biogratico para verificar se Berenson nao tinha
sido arrastado a "facilidades" em suas atribui~6esa partir do momento
em que fizera um contrato com Duveen. Nao e facil imaginar tal coisa;
sc 0 tivesse feito, estaria comprometendo sua autoridade Mas, em
IlOSSO tempo de explorac;ao da psicologia das profundidades, como
ignorar que as vezes a pulsao pode atropelar a volic;ao? Em 1938,
nao foi eJe levado a romper seu contrato com Duveen, recusando
rcconhecer como Giorgione essa Nalividade Allendale que 0 nego
ciante vendera sob esse nome a Samuel Kress? Em diversas listas
berensonianas posteriores, esse quadro continuou sendo Ticiano; de
pois, em 1957, Berenson consentiu em faze-Io figurar como Giorgione,
quando ja nao tinha nenhum interesse nisso. Por que essa revlravolta
dois anos antes de morrer? Havera af "corrupc;ao", mas corrupc;ao
sentimental? Sem duvida ele queria dar essa satisfac;ao ao mais caro
de seus discipulos, aquele que teria inclusive desejado ado tar como
fiIho, John Walker, diretor da National Gallery de Washington, a
qual esse quadro fora dado por Kress?

Nao se pensa 0 bastante que a carreira de Berenson se estendeu
ao longo de mais de meio seculo, que no comec;o tudo estava por fazer
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e que, na medida em que se avanc;ava no seculo, as coisas se esclareciam
eo pr6prio Berenson evolufa.

o esteta que se revela em varios de seus livros .111 permaneceu tradi
cionalista.

o homem que comprou urn quadro de Matisse e que (em 1908),
indignado por ver 0 artista tratado de "fumista" por uma revista ameri
cana, respondeu a esta asperamente, devia mais tarde rejeitar em bloco
a arte modema, incluindo os impressionistas. Nao vai nisso nenhuma
contradic;ao. Para Berenson, a arte modema nao era uma mistificac;ao,
era coisa pior: urn erro. Urn erro, como a arte negra, como todas as
artes primitivas, mesmo do Ocidente, como as artes paleocristii, bizan
tina, carolfngia, otoniana, como a arte catala, os vitrais das catedrais,
Caravaggio e El Greco, ou seja, tudo 0 que 0 seculo xx amou, tudo
o que Olio era os valores cl<issicos, segundo os quais a Grecia e a ltalia
do Renascimento elaboraram as formas perfeitas, cujo afastamento sig
nifica decadencia e a chegada do progresso. 0 tom de revolta com que
Berenson defendeu essas teses preserva-o do academismo. Nada 0 irrita
va tanto como Strzygowski, esse "Atila da historia da arte", que parece
ter tido por tudo 0 que se refere a civilizac;ao mediterranea urn 6dio
feroz, analogo ao do hunG barbara a quem seus contemporaneos chama
yam "f]agelo de Deus".

o que seus detratores (como Waldemar George, que escreveu uma
Refula~tio a Bernard Berenson) nao compreenderam e que 0 sabio de
Settignano se sentia investido de uma missao, a de manter intactos os
valores esteticos transgredidos por nossa epoca, que esta precisava des
truir para edificar os seus proprios. Foi ele 0 oponenle, mas sob uma
forma militante que se aguc;ou em sua idade provecta, pois Berenson
nunca foi mais combativo que entre os oitenta e os noventa anos.

E, no entanto, homem de seu tempo, ele 0 foi tam bern do nosso.
Se repeliu as interpretac;6es biograficas, hist6ricas, psicologicas, socio
16gicas, psicanalfticas, magicas ou metaffsicas (e mesmo histericas),
n.as quais deviamos nos comprazer, foi para conservar pura dentro de
Sl essa noc;ao "formalista" da obra de arte, que s6 a quer motivada
por si mesma e que entre as duas guerras conheceu tanto esplendor
com 0 ensinamento de Focillon, proporcionando aos connoisseurs esse
deleite no qual Poussin - e tambem Matisse - viam a finalidade da
criac;ao artfstica.

Pois Berenson foi filho da volupia, avido de tudo, de viagens, de
!ivros, do conhecimento, da beleza e do amor, impaciente por "identi
ficar" 0 nao-Eu ao seu Eu, como ele proprio escreveu. Chegou a quei
xar-se dessa insaciabilidade que, aos noventa anos, 0 impelia a apaixo
nar-se pelos Souvenirs de Joseph Caillaux, pela Anl[gona de Anouilh,
por Platao ou Jean-Paul Sartre. Dir-se-ia que entao ele tentou reviver
sua vida antes de morrer, relendo tudo, antigos e modemos. classicos
e romanticos, autores franceses, ingleses e alemaes, e os Salmos em
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11l:!lraico, regressando as paisagens amadas da ltalia e, na idade em que
'f.: r:l1mente s6 con tem plamos de nossa janela urn horizonte familiar,
f:lll.:ndo-se transportar a Tripolitania para ver as descobertas de Leptis
MCigna, onde 0 levaram, em Decauville, ate 0 campo de escavac;oes.

Por seu dandismo, por seu senso de humor, por suas preferencias
'st0licas, esse bostoniano de origem judia lituana, convertido ao catoli

,'isJ1lo, imbufdo de Ruskin e que descobriu 0 Renascimento atraves de
Walter Pater, e uma ilustrac;ao da civilizac;ao "eduardiana". Mas, nessa
vOl1sciencia de si como do mais insubstitufvel dos seres e que, para desa
[lillchar, s6 dispoc do prazo de uma vida, ele tern algo de Andre Gide.

No dominic da pintura italiana, paralelamente a Berenson, e quase
sempre em oposic;ao a ele, urn historiador que praticava a connoisseur
ship dominou 0 campo da critica durante meio seculo: Roberto Longhi
(lR90-1970) .112. Alhures se dira como Longhi conduziu 0 debate - ou
antes, 0 combate - que, ao longo de quarenta anos de pesquisas, consti
tuiu a obra de Caravaggio, 0 que levou 0 autor a ressuscitar numerosos
artistas do Seicento. Concomitantemente a esse esfon;o critico, Roberto
Longhi empreendia outro, 0 da reconstituic;ao da escola de Ferrara m.

o a/eM de Ferrara, publicado em 1934 e reeditado em 1956 com
;Idjunc;()es feitas em 1940 e 1955, e bern caracterfstico da maneira
dcsse autor e do modo critico que ele aplica ao estudo da arte italiana.
Uma grande exposiC;ao de pintura ferrarense inspirou a Roberto Longhi
L'sse trabalho. Na nova ediC;ao de 1956, em vez de refundi-las combi
nando-as com os ampliamenli de 1940 e as observac;6es por ele acumu
ladas desde essa data, 0 autor preferiu reimprimi-las tais quais os dois
lextos de 1934 e 1940. Desse modo a obra tern uma estrutura "aluvio
miria" que conserva do pensamento toda a sua vivacidade original e
sobretudo seu pragmatismo; pois 0 espirito desse erudito, repugnando
;1 abstrac;ao da sintese, se exercia de preferencia sobre esse modo que
os italianos denominam "filoI6gico" e que consiste numa especie de
jogo, cujo aspecto essencial ea atribuic;ao, fundada em criterios morfol6
gicos e estilisticos. Apoiando-se numa documentac;ao consideravel, reu
nida durante anos de explorac;ao em todos os museus e colec;oes do
mundo, Roberto Longhi praticava esse jogo com extraordinario virtuo
sismo; de deduc;ao em deduc;ao, de termo em termo, de hip6tese em
hipotese, 0 espirito se ve por vezes arrastado para longe de seu ponto
de partida; a reconstituic;ao das obras de juventude dos artistas, a distin
~ao das diversas maneiras nos grandes conjuntos sao terrenos particu
larmente favoraveis a esses exercfcios de alto nivel que repousam numa
confianc;a absoluta do espirito em suas proprias operac;6es e que abrem
;'\ imaginac;ao perspectivas sedutoras, fora dos caminhos batidos, 0 es
s 'ncial desse genero crftico e nao deixar nenhuma obra sem atribuic;ao,
Il!esmo com 0 risco - se as personalidades ja conhecidas nao se mostra
rem acolhedoras ao assunto considerado - de criar outras, mais ou
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menos'providas de pseudopatronfmicos, capazes de provocar ilusao num
mundo conjectural em que 0 Vicino de Ferrara de Roberto Longhi vern
reunir-se ao Amico di Sandro e ao Ugolino Lorenzetti de Berenson.
Outro aspecto do modo crftico de Longhi e seu carater combativo; seu
pensamento se estimula opondo-se ao de outro, e mUltas vezes 0 exer
cicio do raciocinio em Longhi se assemelha a uma Justa travada contra
as ideias de Berenson. Longhi criou na crftica urn certo regime de mtole
rancia de cujos efeitos, alias, ele proprio deveria se ressentir..

E a proposito do jogo de atribuii¥oes, e integradas_ essencI~lmente
ao seu exercicio, que nele se manifestam as apreclai¥0es q~ahtatlvas.
Desse trabalho crftico, uma certa parte conjectural recal, mals cedo ou
mais tarde, na massa com a qual serao forjadas as atr~buii¥oe~ do futuro;
nao e menos verdade que ao ardor com 0 qual esse Jogo fOi conduzldo
de meio seculo para ca e a vivacidade das reai¥oes que ele provocou
devemos essa explorai¥ao em prafundidade das escolas de pmtura ltaha
na, que dia a dia nos revelam urn pouco ,mais a incrfv,el, a fabulosa
riq ueza de personahdades e expressoes artlstlcas da pemnsula entre os
seculos XIII e XVII.

Urn dos pais fundadores dessas escolas primitivas do Norte, e~~es
mal-amados dos historiadores no tempo em que tudo estava na ltaha.
foi urn flamengo, Georges Hulin de Loo (1862-1945), cujos trabalho.s
gozaram de grande reputai¥ao internacional, pois',como todos os escn
to res flamengos dessa epoca, ele se expnmla em lmgua francesa: I:!ul1n
de Loo procedia dessa burguesia gantense que deu tantos mdlvlduos
de elite a Belgica. A seu nome de famnia ele acrescentou 0 de L.0o,
em memoria de uma aldeia campestre, LootenhUile, aonde la frequen
temente e da qual foi burgomestre ate sua morte. Como os filhos da
burguesia dessa epoca, que nao p~ecisavam a~ressar-se em adotar uma
profissao, Hulin de Loo receb.eu sohda formai¥ao: doutorado em dlrelto,
doutorado em filosofia na Umversldade de Gand, completados por,esta
das nas universidades de Berlim e Estrasburgo, na Sorbonne, n~ Ecole
des Hautes Etudes e no College de France, em Paris. Tudo ISSO fez
com que ele proprio tivesse urn cargo professora,' na umversldade de
sua cidade natal; mas a princfpio ensinou no dommlO da fllosofia e das
ciencias sociais A historia da arte na Belgica no final do seculo XIX
ainda se achava muito pouco difundida; so acessoriamente foi ele encar
regado de urn curso de hist6ria ~a arte e em 1908 aca,bou abandonand~
todas as demais disciplinas, ensmando nos Hautes Etudes de Gand e
no Instituto Superior de Hist6ria da Arte, anexo aos museus realS de
belas-artes de Bruxelas.

Tinha quarenta anos quando urn acontecim~nto veio c~~oca-Io no
primeira plano da atualidade. Pode-se dlzer que a decolagem da escola
flamenga antiga na opiniao publica data de 1902, ana em que teve lugar
em Bruges uma exposic;;ao de "Primitivos flamengos". Indlgnado com
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a indigencia cientffica do catalogo, ele proprio fez publicar urn contraca
I;i logo, intitulado Cat6logo critico, no qual corrigia atribuii¥oes err6neas
Oll dcmasiado vantajosas, revelando outros artistas desconhecidos, pro
I ondo novos agrupamentos para an6nimos. Esse Cat6logo critico e muito
raro, porque, segundo se diz. os colecionadores que colocaram na expo
~i<;"io obras as quais ele fizera sofrer esse abolitio imaginum compraram
IIli.la a edii¥aO para destruf-Ia.

o metodo de Hulin de Loo era muito simples; correspondia ao
dcst,;jo mais elemental' do historiador de arte: pesquisar nos arquivos
:1 documentai¥ao existente e estabelecer suas conjuni¥oes possfveis com
a~ obras subsistentes. Para estabelecer os agrupamentos de obras, Hulin
dc Loo se servia do sistema morelliano. Nada mais longe dele que os
"conceitos" tao caras aos historiadores de arte germanicos de seu tempo.
I:azia questao de ser urn historiador puro. Como verdadeiro connoisseur,
na pouco atrafdo peln publicai¥ao de livros e de sfnteses. Sua ciencia
\' suas opinioes eram difundidas atraves de artigos. Devemos-Ihe, porem,
lima obra sobre Pieter Bruegel, 0 Velho, e seu tempo, que permanece
Ila base dos trabalhos publicados posteriormente sobre 0 mestre "estra
11110", e outro sobre as Horas de Milao. parte das quais ele atribufa
:1 llubrecht Van Eyck.

lnimigo das responsabilidades administrativas e tendo 0 gosto da
lIHkpendencia, recusou suceder a Fierens-Gewaert na direi¥aO dos mu
"'L'lIS reais de Bruxelas, mas contribuiu, por seus trabalhos, seus metodos
(. seu prestfgio cientffico, para enriquecer os museus de Bruxelas e de
(iand com quadros de primeira ordem que ele proprio comprava para
" 'd0-los em seguida, ao prei¥0 de custo, a fim de driblar a lentidao das
lormalidades administrativas.

Celibatario, vivia numa casa situ ada num velho bairro de Gand,
aharrotada de livros, de milhares de fotografias, de quadras e gravuras.
bsc grande "especialista" nao tinha 0 espfrito "fossil"; fez com que
I) Museu de Bruxelas adquirisse urn Permeke.

Cortes, mas distante, tenaz em suas ideias sem ser desconfiado,
Illlnca deu a estas uma expressao subjetiva; por vezes objeto de ataques
d' caniter polemico, respondia sempre com sobriedade, sem paixao.
b a urn cerebral e, nao obstante, trazia no fntimo um certo sentimen
lalismo. Tres anos antes de sua morte, resolveu fazer 0 publico confi
d 'Ille de uma coletanea de poesias que havia composto entre 1916 e
I() (). Les eaux qui sourdent, para saudar a memoria de sua mae 314

Se 0 connoisseur do seculo XX, em geral, se especializou estrita
IIlVllle, 0 do seculo anterior tendia frequentemente ao universalismo.
1'1l1ha sobre os eruditos de nosso tempo a vantagem de ter-se formado

PPI' lim contato assfduo com os museus publicos ou privados, isto e,
<iii 'lamente a partir das obras, sem outra imagem interposta, ja que
,1:-, ro[ografias quase nao existiam. Vimos como Thore-Burger completou
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sua educac;ao mediante campanhas metodicas de visitas a museus estran
geiros. Assim, 0 connoisseur tinha na memoria uma enorme reserva de
sensac;oes visuais que Ihe permitia distinguir a primeira vista esta ou aquela
"maneira".

E a essa famflia de amadores dotados de grande "faro" que perten
cia 0 homem que foi 0 maior marchand de arte de seu tempo, Georges
Wildenstein (1892-1963). Aquele que iria transformar-se num erudito
apaixonado do "documento" deve, com efeito, sua formac;ao totalmente
empfrica ao trabalho cotidiano com seu pai, Nathan Wildenstein, alsacia
no que, apos 0 tratado de Frankfurt, tendo escolhido a emigrac;ao de
preferencia aocupac;ao alema, instalara-se na Franc;a, primeiro em Vitry
le-Franc;ois, depois em Paris, on de abriu uma galeria de quadros. 0
senso comercial de Nathan, aliado a urn faro notavel da obra de arte,
Ihe permitiria desenvolver rapidamente essa casa, 0 que 0 levou, em
1903, a abrir uma sucursal em Nova York.

o dom de Georges Wildenstein de distinguir num relance 0 joio
do trigo era proverbial nos meios do comercio e da perfcia. As opinioes
do "Senhor Georges" eram oraculos e sobre ele se criara uma verdadeira
lenda - mas, como sucede tantas vezes, 0 personagem nao se adaptava
muito bern a ela.

Pertencia ele a uma especie de homens em via de extinc;ao: enquanto
todos, hoje, se dispoem de urn dia ou mesmo de uma hora livre, correm
para 0 campo, deste ele so conheceu 0 turfe de Chantilly, de Longchamp
ou de Deauville, para onde 0 arrastava outra de suas paixoes - 0 cavalo;
com efeito, Wildenstein possuiu um haras de cavalos de corrida que
permanece mais prospero que nunca.

Viajava pouco, preferindo a tudo mais 0 universe balzaquiano de
suas fichas, de sua fototeca, de sua biblioteca e de sua pinacoteca; quando
safa, era para ir aos lugares onde tudo 0 que se pode encontrar e ainda
a pintura; ao Hotel Drouot, as galerias, as exposic;oes, aos museus, onde
era visto em trajes escuros, muito "citadino", sempre munido de urn
indefectfvel e elegante guarda-chuva, moda que tomara emprestada aos
anglo-sax6nicos; afavel, era de humor sempre igual. Os connoisseurs,
familiares das horas matinais do domingo no Louvre, viam-no frequen
temente por ali; ate os importunos se aproveitavam desse habito para
tentar aborda-Io contra a sua vontade. E, quando se achava em Nova
York, era 0 Metropolitan Museum ou a Frick Collection que recebiam
pontualmente sua visita dominical.

Ainda nao se estava no tempo, com efeito, em que a aversao a
megalopole iria lanc;ar os habitantes das cidades sobre as estradas do
sacrossanto week-end. Os parisienses passavam 0 domingo na cidade
que tanto amavam, e os mais cultos aproveitavam para conhece-la me
Ihor. Os grandes amado res desse tempo tinham 0 habito de ir, nas ma
nhas de domingo, recrear a vista no Louvre. Jovem conservador, eu
mesmo vinha acolhe-Ios e encontrava, entre outros, 0 Dr. Viau, Gabriei
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,) 'lI:1lq, Georges Renand, Ernest May, David-Weill, Veil-Picard, Geor
I'~':-' Wildenstein e Jules Strauss, que iniciava por seus dons a politica
01,- 1'llljUadramento das pinturas do Louvre em molduras antigas, traba
llil) a que mais tarde, seguindo seu impulso, eu devia dedicar parte de
!',lllIhas atividades no museu .115.

I{ouve quem se espantasse de que alguem pudesse amar a pintura
~'!Illcgando-se ao seu comercio; isso e simplificar demais os homens.
) rrimeiro vendedor da obra de arte nao e seu proprio criador? 0

Lilli de separar-se dela e lucrar com isso significaria enUio que se desafei
";,):1 de sua arte? Georges Wildenstein criara uma forma movel da colec;ao
t 'II ia caracterfstica era crescer e renovar-se sem cessar, a medida que
('us negocios progrediam. Alem disso, possuiu uma coleC;ao que foi
!mlllando ao longo de toda a sua vida: e urn conjunto de preciosas minia
Imas da epoca g6tica e do Renascimento e que apresenta urn carater
III1ICO. Destinada a urn museu depois de seu falecimento, ela deu entrada
no Museu Marmottan, pertencente ao Instituto de France, de que ele
!l,ra membro, quando seu filho executou sua vontade,

o comercio dos quadros supunha, nele, uma escolha; negligenciou
;, orortunidade que se apresentava ap6s a Primeira Guerra Mundial
til' rcalizar operac;6es frutuosas adquirindo, no momenta em que eram
..I :recidas a prec;o vii, obras dos cubistas e dos fauves, pelos quais sentia

'rdadelra aversao que nunca se desmentiu, Coota a lenda que ele se
tlcsfcz de uma s6 vez de urn conjunto de duzentos e cinquenta Picasso;
11;1 verdade, porem, a unica coisa que Wildenstein possuiu desse artista
loi urn encantador retrato de sua mulher, que 0 pintor do Bateau-Lavoir
tlcsenhou para ele em sua epoca "ingresca".

No entanto. ele nao tinha preconceito, e num momenta andou-fler
\;!lldo com 0 surrealismo. Nesse espirito, chegou inclusive a editar a
ll'vista Documents, que confiou a Georges-Henri Riviere, 0 promotor
lIa Franc;a dos Museus de Artes e Tradic;oes Populares, Certo e que
o surrealismo constitui urn sistema de imagens, eo que Georges Wildens
Icin reprovava acima de tudo na arte contemponinea era a ausencia
de significaC;ao figurativa. A exposiC;ao surrealista organizada por Andre

reton em sua galeria do faubourg Saint-Honore ficou celebre nos anais
do movimento.

Os gran des mestres do passado, particularmente os do seculo XVIII
Irances, e os impressionistas tinham suas preferencias. Seu gosto se mani
Icstou atraves de numerosas exposic;oes; as mais importantes foram tal
vez as que ele consagrou ao seculo XVIII: a Homenagem aos Goncourt
c 0 seculo de LUIS XV fizeram epoca na hist6ria da arte; 0 "grande
scculo" da arte francesa nao era, segundo ele, 0 de Luis XV?

A pintura exercia sobre Wildenstein urn verdadeiro fascfnio e assim
de se dedicou a conhece-Ia e a faze-Ia conhecer; em sua ju~eotude,
comec;a a publicar estudos sobre os artistas do seculo XVIII. Adjunto
da Gazelle des beaux-arts ao lado de Theodore Reinach, em 1929 ele
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Ihe sucedeu na dire<;ao dessa revista cujas a<;6es adquiriu. Dirigida por
seu filho Daniel e por Jean Adhemar, conservador-chefe hononirio do
gabinete das estampas da Biblioteca Nacional, sucedido por Fran<;ois
Souchal apos sua morte, a mais antiga revista de arte do mundo mantem
intacto seu standing cientifico, no momento em que quase todas as revis
tas sucumbem aos imperativos econ6micos do tempo. A atividade inte
lectual de Georges Wildenstein era tal que Ihe foi necessaria uma revista
mensal de informa<;6es. Ele a fundou.sob 0 nome de Beaux-Arts, uma
publica<;ao aberta principal mente a tudo 0 que se referisse aos monu
mentos historicos e aos museus. Seu redator-chefe outro nao era senao
Paul Vitry, conservador-chefe do departamento das esculturas da Idade
Media e dos Tempos Modernos do Museu do Louvre, uma das maiores
figuras dentre os conhecedores da arte francesa monumental. Seu livro
sobre Michel Colombe continua sendo ainda hoje 0 unico sobre a escul
tura frances a na virada de dois seculos, XV e XVI. Georges Wildenstein
esta entao tao estreitamente Iigado aos museus que e membro do comite
de organiza<;ao da grande exposi<;ao Delacroix do Louvre em 1930, ao
lado dos conservadores do museu Paul Jamot, Jean Guiffrey, Gabriel
Rouches e Rene Huyghe, aos quais se associa 0 secretario-geral Jacques
Jaujard.

Os meios de que dispunha Ihe permitiam recorrer aos processos
de investiga<;6es coletivas que eram os dos grandes seminarios das univer
sidades americanas. Tendo pouco gosto pelas especula<;6es esteticas e
mesmo crfticas, Wildenstein professava que a hist6ria da arte deve ser
feita sobretudo atraves dos documentos. Dirigiu uma equipe de pesquisa
dores nos Arquivos Nacionais e principalmente no Arquivo Central dos
Tabeliaes, mina inexplorada; tirou daf numerosas men<;6es de arquivos
que reproduziu in extenso com uma explora<;ao sumaria - apressando-se
em publica-las nesses ultimos anos, como se sentisse que seus dias esta
yam contados. Pode-se dizer que algumas del as - citemos apenas 0

inventario pos-morte de Mathieu Le Nain - modificaram varios aspec
tos da arte francesa.

Em 1939, 0 governo 0 nomeia comissario-geral da se<;ao artfstica
francesa da Exposi<;ao de Nova York; Wildenstein fez dela uma expo
si<;ao de ambiente que marcou epoca na museologia. Em Nova York,
durante a guerra, ele foi urn dos fundadores da French University e
colaborou, em nome da Fran<;a, para 0 estabelecimento da lista dos
tesouros de arte da Europa a serem preservados dos bombardeios, que
era exigida pelo Estado-Maior da Avia<;ao na Universidade de Yale.
De volta a Fran<;a, muda para Paris a sede da Gazette des beaux-arts,
cuja publica<;ao em Nova York ere prosseguira; acrescenta-Ihe urn bole
tim informativo, a Chronique des arts, que constitui uma mina de infor
ma<;6es para todos os pesquisadores. Antes da guerra, ele fundara urn
grande semanario, Art, no qual dava ampla liberdade de expressao a
seus redatores, que se empenharam em valorizar os pintores do seculo
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XX, de que ele nao gostava. Essa revista foi captada durante a guerra
pclos alemaes, que continuaram a publica-lao Wildenstein a reconstituiu
110 fim das hostilidades, mas ocupou-se muito pouco dela pessoalmente,
consagrando seus lazeres a trabalhos e erudi<;ao. Uma grande revista
de informa<;6es dessa natureza, livre de qualquer imperativo econ6mico
gra<;as ao mecenato, esta faltando hoje, e poderia desempenhar urn papel
muito util numa epoca de crise da cria<;ao artfstica como a que atraves
samos atualmente.

Para certas investiga<;6es de carater estatfstico, pode-se dizer que
Georges Wildenstein foi urn precursor, inaugurando a hist6ria serial no
domfnio do estudo das artes e do gosto J16

Seu tipo de publica<;ao preferido era 0 "corpus". Numa epoca em
que a edi<;ao francesa se limitava a publica<;6es sumarias ou ao ge~ero da
narra<;ao biografica, a qual se entregava entao com sucesso Etienne
Moreau-Nelaton, ele pr6prio se encarregou de editar na serie Art fran
<;ais ou em outros editores, com ou sem a participa<;ao de urn colabo
rador, corpus das obras de La Tour, Aved, Moreau, 0 Jovem, Lancret,
Manet, Ingres, Chardin, Fragonard, Berthe Morisot, Gauguin e a coleta
nea das gravuras a imita<;ao de Poussin. Subvencionou outras publica
<;6es; a titulo de exemplo, citarei 0 suntuoso memorial da exposi<;ao
"A paisagem francesa de Poussin a Corot", feita no Museu das Artes
Decorativas em 1925. Outra cole<;ao fundada por ele, sob 0 tftulo "L'art
fran<;ais", Ihe permite, antes da Segunda Guerra Mundial, sustentar au
to res publicando trabalhos sobre outros assuntos que nao a pintura, co
mo 0 de Maurice Gebelin, Les chateaux de la Renaissance, publicado
em 1927, que continua a ser a unica obra de referencia sobre esse tema
ainda em nossos dias. .

Sua ambi<;ao era a de ser comparado a Mariette, marchand do seculo
XVIII, amigo de Crozat e de Caylus, que possuiu uma fabulosa cole<;ao
de desenhos e inventou a crftica das atribui<;6es.

Assim como Mariette fora recebido na Academia de Pintura e Escul
tura, Georges Wildenstein foi eleito para a Academia das Belas-Artes,
oode a morte 0 impediu de tomar posse. Sua obra de erudi<;ao e prosseguida
pela funda<;ao que ele deixou. Sob a dire<;ao de seu filho, esta continua
a realiza<;ao de corpus dos pintores franceses, muito deles ja publicados 317

Alguns anos depois de sua morte, Daniel Wildenstein publicou em
fac-sfmile uma edi<;ao suntuosa de uma parte dos manuscritos de Mariette
conservados na Biblioteca Nacional desde 1827 318. Era a melhor home
nagem que se poderia prestar ao grande admirador do autor do Abecedario.

Havera melhor maneira de concluir estas poucas considera<;6es re
servadas ao connoisseur do que evocar aquele que realizou talvez sua
figura mais perfeita, Max J. Friedlander (1867-1958)? Ele eo autor de
uma monumental Hist6ria da pintura neerlandesa nos seculos XV e XVI,
come<;ada em 1924 e terminada em 1957, compreendendo mais de tres
mil quadros catalogados 319.
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Para abordar 0 "oflcio" de connoisseur, Friedlander frequentou
a melhor escola, a de Wilhelm von Bode, com quem trabalhou longos
anos no Museu de Berlim, redigindo catalogos para 0 museu ou para cole
~6es particulares. Assistente-diretor desde 1905, em 1908 ele foi encarre
gado do gabinete das estampas, ap6s um momento passado no Wallraf
Richartz Museum de Colonia, onde encontrava importantes galerias
neerlandesas antigas. Bode 0 fez voltar para ser diretor da Galeria de
Pintur~, cargo que ocupou ate a morte de Bode, a quem sucedeu em
1929. E a ele que 0 Museu de Berlim deve seu admiravel conjunto de
pinturas neerlandesas. Sua fa<;anha mais importante foi a aquisi<;ao da
Adora(ao dos paslOres, um dos mais formo~os tripticos flamengos, obra
rara de Hugo Van der Goes, descoberta no colegio dos jesuftas de Mon
forte de Lemos, na Espanha. Na Inglaterra, Walter Armstrong cobi<;a
va-a para a National Gallery, G. Hulin de Loo desejava-a para a Belgica,
Salomon Reinach submetera a fotografia a Paul Leprieur, 0 conservador
das pintu ras do Louvre, e toda a Europa dos connoisseurs aguardava
o resultado da competi<;ao: quem ganhou foi Berlim, gra<;as a Fried
lander e a Bode, que souberam propor a soma mais elevada 320

Expulso da Alemanha pelo nazismo em 1933, Friedlander estabele
ceu-se na Holanda para concluir seu trabalho. Essa obra constitui desde
entao 0 quadro irrefutavel dessas escolas antigas do Norte que, ate ent<lo,
tinham sido menos favorecidas pelos exegetas que as da Italia. Quantos
juJgamentos enfim fundamentados, quantas biografias e cronologias reti
ficadas, quantos agrupamentos de artistas novos, quase sempre anoni
mos, que abusivamente carregavam com suas obras as de mestres mais
celebres, nao sairam desse crisol!

Para 1924, a obra representava uma verdadeira audacia na concep
<;ao da parte da casa Paul Cassirer de Berlim, cuja iniciativa felizmente
foi continuada com tanto gosto, desde 0 tomo X, pela casa Sljthoff's
de Leyde, que, diante dos resultados obtidos, nao hesitou em dar aos
ultimos tomos um desenvolvimento maior.

o grande merito de M. J. Friedlander foi 0 de ter desemaranhado
a meada dos mestres secundarios que pululam nessa escoIa de imita<;ao,
o que tornava muito arduo 0 trabalho do pesquisador entregue a tarefa
de distinguir personalidades nessa massa meio anonima. Era indispen
savel toda a paciencia e a penetrante perspicacia do grande erudito,
seu pensamento claro e a trajet6ria segura de seu raciocfnio para conse
guir abrir atraves dessa floresta ainda mal decifrada as belas e ordenadas
avenidas que, guiado por ele, 0 estudante da pintura antiga dos Paises
Baixos pode percOrrer sem esfor<;o.

Friedlander nao se lan<;ou nesse estudo ao acaso; em 1921 ele definia
seu plano, estabelecia seus metodos, levantava hip6teses, treinava seu
pensamento nessa obra que logo se tornou c1assica, De Van Eyck a
Bruegel 321, que ainda hoje, apesar do acabamento da grande obra, per
manece como uma sintese de primeira ordem para os estudantes universi-
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III rios. 0 plano dessa obra e 0 mesmo que sera adotado para A pinlura
I/I'l'I"landesa primiliva: sucessao de estudos monograficos seguidos de um
l';ltcilogo das obras. Esse trabalho inaugurava nos metodos cientificos
,dcmaes uma nova era. Durante muito tempo as obras hist6ricas alemas
Sl' assinalaram pela importancia enorme dada ao material cientffico que
lorna pesada a expressao do pensamento. J. Friedlander substitui esse
rcsado aparelho por uma exposi~ao breve, quase sem referencias, em
que urn pensamento vigoroso se desenvolve facilmente numa linguagem
simples e clara. Respeitoso ate 0 escrupulo dos dados objetivos. 0 autor
sc most:-' sempre "prudente", nao hesitando, quando disp6e dos ele
mentos ~uficientes de uma constru~ao 16gica, em etevar-se ao nfvel da
hip6tese. Um catalogo comentado, mas sumario, compreendendo todas
as obras inventariadas no mundo inteiro pelo sabio, acompanha as expo
si<;oes, e em cada volume um album reproduz uma escolha importante
de quadros. Essa apresenta<;ao simples e agradavel tem a vantagem de
ser sedutora. No entanto, tal concisao talvez reduza urn pouco 0 alcance
cientifico da obra. Certos dados bibliograficos conhecidos do autor nao
sao mencionados. Quanto as pranchas, nao raro elas reproduzem, quan
do se trata de mestres secundarios, nao obras autenticas conhecidas,
mas obras atribufdas nao conhecidas; daf resuJta, por vezes, uma certa
dificuldade em reconstituir 0 material fotogrcifico do autor, e 0 valor
de referencia para novas atribui<;oes e um pouco atenuado pela ausencia
da reprodu<;ao dos prot6tipos. Os processos recentes de produ<;ao barata
permitiriam sem duvida uma abundancia muito maior do material foto
grcifico, senao urn repert6rio compJeto.

No curso dos trinta anos de estudos que consagrou a esse corpus,
M. J. Friedlander encontrou em seu caminho varios pontos que se torna
ram objeto de ardentes controversias. Nenhuma, talvez, foi tao aguda
quanto a que trata da irritante questao da obra de Hubrecht Van Eyck
e a maneira de distingui-Io de seu irmao Jan. Inumeros sao os eruditos
que ha setenta e cinco anos propoem tal ou tal solu<;ao para resolver esse
problema. Men~ao particular merecem, dentre os mais antigos, 0 conde
Paul Durrieu, que publicou em 1904 0 Livre d'heures de Turin antes de
perecer no incendio da Biblioteca de Turim, e 0 belga Hulin de Loo.

Tomaram parte desse debate incessantemente recome<;ado: os bel
gas E. Renders, P. Fierens, E. Danhens e J. Duverger (em lingua neer
landesa), os franceses Durand-Greville, A. Chatelet, Ch. Sterling, P.
Feder e Frederik Lina, 0 austrfaco Dvorak, os aJemaes K. von Schmar
sow, O. Kerber, L. Schwewe, Otto Kurz e L. Baldass, os americanos
Millard Meiss, Panofsky e Charles de Tolnay, 0 escandinavo Nordes
trom. M. J. Friedlander, bem consideradas as coisas, recusou-se a negar
a existencia de Hubrecht, mas no poliptico de 0 cordeiro mlslico de
Gand atribuiu-Ihe tao-somente a parte desaparecida, a predela, a tempera
representando 0 Inferno! Ainda ha pouco assistimos a um retorno da
questao: Charles Sterling, em 1976, apresenta novos argumentos 322 para
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reconhecer a mao de Jan numa parte de As horas de Turim (contra
a opiniao de Hulin de Loo) e a de Hubrecht nas grandes figuras do retabulo
de Gand, admitindo a veracidade da inscri~ao cuja propria autenticidade
foi posta em duvida. Concordando com Charles Sterling sobre este ulti
mo ponto, Elisabeth Danhens (1980) 323 reabilita Hubrecht. que foi bern
"major quo nemo reperlurs·'.

Outro problema ainda mais initante, porque misturado com proble
mas polfticos: Roger de la Pasture de Tournai e 0 mesmo homem que
Rogier Van der Weyden de Bruxelas? Por outro lado, 0 agrupamento
que se isolou sob 0 nome de Mestre de Flemalle pertence a Robert
Campin de Tournai, deve confundir-se com a obra de Rogier ou e auto
nomo? Dessa polemica tomaram parte notadamente os alemaes Firme
nin-Richartz, H. von Tschudi, F. Winckler, os belgas Renders e J. Des
tree, 0 frances Paul Jamot, 0 americana Charles de Tolnay 324. Fried
lander, no grupo do Mestre de Flemalle, opera uma sele~ao de uma
parte restrita - contendo, e verdade, as obras mais no torias - que
ele atribui a Rogier.

Urn ponto caloroso dizia respeito a personalidade de Pieter Bruegel,
o Velho. Este foi 0 feliz compadre que, disfar~adode campones, compa
recia as bodas e festas populares, de quem Van Mander nos prop6e
uma biografia demasiado curta, ou, ao contrario, esse amigo dos huma
nistas que Charles de Tolnay quis ver nele num livro de alta erudi~ao 325,

que e uma contribui~ao notavel para 0 conhecimento das mentalidades
eruditas do Renascimento nordico? 0 Bruegel que Friedlander nos restitui,
sempre inclinado as solu~6es mais simples, e mais franco, mais duro, menos
intelectual que 0 amigo de Abraham Ortelius evocado por Tolnay.

A connoisseurship jamais sera uma ciencia. Esta sujeita a urn grande
numero de variaveis, a sensibilidade do erudito, a moda e a arte do
tempo, que modificam a percep~ao, a evolu~ao dos conhecimentos, 0

grau de adiantamento das pesquisas sobre 0 contexto, particularmente
as que valorizam mestres secundarios que tinham sido chamados a tomar
parte no festim da arte, frequentemente a custa das obras dos grandes.
Nao evocarei 0 caso de Corot nem 0 de Gericault, que me sao particu
larmente bern conhecidos. 0 caso do que se chamou de "galaxia de
Rembrandt" me parece mais tfpico dessas incertezas. Para nao remontar
senao a meio seculo, em 1923 Wilhelm Valentiner catalogava setecentos
e seis quadros do mestre de Amsterdam 326, enquanto John Van Dyck
lhe concedia apenas quarenta e cinco, 0 que tocava as raias da bouta
de 327. 0 holandes Bredius contabilizava seiscentos e treze nas edi~6es

de 1933 e 1937 de seu cat,Hogo e nove a mais na edi~ao inglesa de 1942.
Rosenberg rejeitava trinta deles, mas acrescentava outros trinta e tres.
Horst Gerson, que ajudou Bredius quando publicou seu proprio catalogo
em 1968, rejeitou cento e oitenta e sete dos seiscentos e dezessete nume
ros aceitos por Rosenberg, 0 que fazia a obra autentica, segundo ele,
baixar para quatrocentos e vinte 328.
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Em 1969, por ocasiao do 300~ aniversario da morte do pintor, em
\'pl<lquios organizados em Chicago e Berlim, polemicas ardentes tiveram
Iligar entre partidarios do mais e defensores do menos. Essas polemicas
villham renovar as que tinham acolhido os volumes de Bode e Hofstede
dL' Groot, consagrados a Rembrandt, mais de meio seculo antes; chegou
:;<..:, no caso de Bode e Hofstede de Groot, ate a injuria e a acusa~ao

de corrup~ao por Wurzbach 329

Com Da arle e do conhecedor 330, Max. J. Friedlander publicou urn
livro cheio de sabedoria e finura que, melhor que qualquer outro, faz
wmpreender em que consiste a connoisseur~hip. Distingue cuidad?~a

mente 0 connoisseur do historiador de arte. "E diffcil", diz ele, "conciliar
os deveres do connoisseur com os do historiador [ ]. 0 historiador
cntra frequentemente em conflito com 0 amador [ ]. 0 genio e seu
inimigo e as vezes e tentado a desembara~ar-se dele. Tern mais facilidade
em lidar com 0 encadeamento exato dos principios que com a diversidade
imprevisfvel dos rostos." A opera~ao essencial e. para ele, a de ver:
"Ver nao e sofrer, mas fazer; e uma a~ao do espirito e da alma." 0
connoisseur e urn amador, mas urn amador ativo. "E importante afirmar
que 0 verdadeiro connoisseur nao se limita a contempla~ao pura, mas,
a sua mane ira e no plano espiritual, participa ativamente da cria~ao

e, de certa forma, pratica a arte." Esse comportamento afetivo nao
e compatfvel com 0 papel do historiador, que propende para a neutrali
dade. Atendo-se unicamente a personalidade do artista, Friedlander da
pouca aten~ao a esse ambiente espiritual que, desde Dvorak, devia ser
o objeto da pesquisa de tantos historiadores de arte.

Ele revela uma das fontes de eno que amea~a 0 connoisseur e que
chamarei de instinto do ca~ador que, ca~ando por ca~ar, se engana ati
rando num melro que tomou por urn tardo: "0 perigo mais comurn" ,
diz Friedlander, "e que 0 desejo e a vontade de encontrar alguma coisa
produzam no espfrito do pesquisador a ideia de uma rela~ao, ideia pre
concebida e na realidade falsa." Ele advertia contra outro perigo, 0

de 0 pesquisador se fechar em sua pesquisa; 0 perito deve ter a mente
aberta para outros horizontes, incluindo os de seu tempo. Par fim, Fried
lander gabava a eficacia da intui~ao, quase sempre fundada, alias, na
primeira impressao. "Ainda", dizia ele, "que os criterios que passam
mais ou menos legitimamente por 'objetivos' e cientfficos na aparencia
mere~am ser tornados em considera~ao e ocupem urn lugar exagerado
nos escritos sobre a arte, 0 que decide em ultima instancia e urn nao-sei
que sobre 0 qual nao se pode discutir."

Pode-se perguntar tambem se, avan~ando no conhecimento, a pes
soa nao se arrisca a ver a ideia que 0 perito formou em sua mente assumir
tamanha importancia a ponto de mascarar 0 real quando este se Ihe
apresenta. Assim se explicaria 0 extase em que entrou Abraham Bredius,
en tao 0 maior perito em pintura holandesa, quando, em 1937, vlU os
Peregrinos de Emaus que Van Meggeren fabricara a fim de fazer esse
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quadro passar por uma obra de Vermeer: "Urn dos gran des momentos
na vida de urn homem de arte e aquele em que ele se ve confrontado
com uma pintura ainda desconhecida de urn grande mestre, nunca toca
da, na tela original e sem nenhuma restaura~ao. tal qual ela saiu do
atelie'" 1.11

Refor~ando esse poder que ele atribui aintui~ao. Friedlander decla
ra: "Urn quadro e submetido a minha aprecia~ao? Dou-lhe uma olhada
e vejo nele urn Memling antes de proceder a urn exame das formas.
Essa certeza interior s6 pode ser adquirida pela impressao de conjunto,
nunca pela analise dos tra~os visfveis", 0 que e, em suma, renegar Morelli.
Friedlander teria pressentido 0 estruturalismo. que se baseia na teoria
de que 0 homem s6 pode abordar conjuntos dos quais ele e obrigado.
para ter acesso asua estrutura, a abstrair urn subconjunto pessoal, uma
subestrutura? Haven} superdotados mais capazes que outros de apreen
der de maneira pertinente urn conjunto? Desses se diz que "tern olho".
Esse dom pode se perder? 0 que justificaria esta afirma~ao cruel de
urn connoisseur italiano atual·m , que se mostra muito prudente em suas
conclusoes, ao aludir a essa especie de criado-mudo que constitui para
l~certos peritos a "obra de juventude" de urn artista: "Ha obras que
sao da Juventude dos pintores e da velhice dos peritos."

11

QUESTOESPOLENUCAS

o que caracteriza a hist6ria da arte no secu[o xx e seu aspecto de
jungle. Se algum pensador emite uma tese, se algum escavador descobre
urn sftio ou uma obra enterrada, se urn erudito exuma urn artista ou
uma escola esquecidos, logo outros especialistas, generatistas ou crfticas
tomam da pena para aprova-Ia, trazer agua ao seu moinho, discuti-Io
ou contradize-Io; e isso no plano internacional. Resulta daf urn embara
Ihamento de opinioes e controversias em lfnguas varias, que tornam
muito ardua a abordagem de qualquer assunto de hist6ria da arte ap6s
setenta e cinco anos de exegeses. As exposi~oes dos eruditos asseme
Iham-se a essas questiones disputatae, exercfcios da escolastica medieval
baseados na oposi~ao e depois na resolu~ao dos contrarios.

Algumas das questoes tratadas neste seculo foram particu]armente
"polemicas"; muitas delas sao evocadas ao tonga dos diferentes capftu
los deste livro. Parece-nos util chamar a aten~ao para algumas outras
que, sem embargo da piramide exegetica que as recobre. ainda perma
necem "abertas".

Enos seculos XL XII e XIII que a civiliza~ao ocidental inicia seu
surto e atinge a idade madura. Portanto, era particularmente importante
para os historiadores de arte discernir na Europa de en tao quais foram
os centros de genese. Essa busca suscitou posi<;oes nacionalistas que
envenenaram a competi~ao internacional; e 0 caso da arte romanica
e mais ainda da arte g6tica. Outros casos, como 0 papel de criadoI
da pintura atribufdo a Giotto ou a defini~ao e 0 significado da obra
de Caravaggio, provocaram entre os eruditos uma emuta~ao que dege
nerou em afrontamento. Por outro lado. 0 laconismo dos textos e a
riqlJeza de expressao da pintura veneziana na epoca de seu esplendor
tiveram como resultado deixar sobre 0 misterio de suas origens e a f1ora
~ao no tempo de seu desabrochar muitos pontos obscuros sobre os quais
se opoem as opinioes dos especialistas.

1. QUERELAS SOBRE A ARTE ROMANICA

No perfodo chamado "idade das trevas" da civitiza~aoocidental (seculos
VI-VIII), nos tempos carolfngios, na epoca otoniana no Sacro-Imperio
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e enfim no momento da grande eclosao dos seculos XI e XII, as informa
90es esp~rsas nas cr?nicas, cartas e documentos legais, as descri90es
de edlflclOs,lIustre~ sao mUlto lacunares. 0 estabelecimento das seqi.ien
Clas cronologlcas e, pOlS, bastante dificil, e compreende-se que diante
desses monumentos mudos Os eruditos, privados de pontos de referencia,
se vejam impedidos de tra9ar-lhes a hist6ria, situa9ao essa que veio facili
tar dlvergenCias de opinioes que logo degeneraram em querelas.

Pode-se ,d~zer que a envergadura internacional da erudi9ao ameri
cana no dommlo da arqueologia europeia se fez pela a9ao de urn homem
que tratou a hist6ria da arte urn pouco como condO/liere.

No inIcio do seculo, as origens da escultura romanica nao pareciam
oferecer maJOres problemas. Ninguem questionara as dedu90es feitas
em 1905 pOl' Emile Bertaux e Andre Michel num capItulo da Histoire
de ['art que este ultimo dirigia. 0 Renascimento da escultura monu
mental ocorrera na Fran9a em dois pontos precisos: nos atelies de Tou
~ouse e Moissac, entre 1025 e 1105, e ap6s 1115 no atelie da grande
IgreJa de Cluny, da qual restavam os capiteis da torre do coro. Pelos
caminhos da peregrina9ao, a arte elaborada em Toulouse e Moissac
irradiou ate Compostela.

Urn professor da Universidade de Yale e depois da de Harvard,
Arthur ,Kmgsley Porter (1885-1933), iria calcar aos pes todo esse belo
Jardlm a francesa. Tomando como exemplo Strzygowski, que levantara
a questao "Roma ou Bizancio?", atraves de uma sene de artigos no Art
Bulletin (1915), na Gazzeffe des beaux-arts (1920) e no American Journal
of Archeologia ele formulava a interroga9ao: "A Espanha ou Toulouse?"
A egUir empreendeu, mediante urn estudo direto no local, reunir uma
Imensa documenta9ao que publicou parcial mente em doze volumes de
pranchas, tendo a morte impedido que ele conclufsse sua pesquisa. Foram
eles A escultura romanica nos caminhos da peregril1Qfdo (1923) m, A escul
lUra romlinica espanhola (1928) .1.>4 e A arquitetura lomba~da .1.15

Para ele, 0 Languedoc fora erroneamente considerado como centro
de genese; 0 movimento Fran9a-Espanha se fizera em sentido inverso,
ten~o a escultura espanhola aparecido primeiro no claustro de Silos, em
Leao, Aragon e Santiago de Compostela, nesse Portal dos Ourives con
junto heter6c1ito remanejado ap6s urn incendio em 1117 e aincla mais ;arde,
onde Kingsley Porter contou catorze maos diferentes .1,16

Para a Borgonha, Kingsley Porter se opunha acronologia dos historia
dores franceses, conslderando os capMis do COl'O de Cluny como devendo
ser envelhecldos de malS de vinte e cinco anos. POl' fim, via urn importante
centro de, genese na Lombardia, onde, segundo ele, Wiligelmo, enquanto
alhure~ so se pratlcava 0 baixo-relevo, inaugurara uma arte propriamente
estatuana que devla tornar-se a tradi9ao italiana da escultura ate 0 Renas
clmento.

Kingsley Porter se rejubilava porter subvertido a "ortodoxia" fran
cesa. Suas dedu90es levantaram contesta90es e novas demonstra90es
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da parte de historiadores de grande renome, como Emile Male, Paul
Deschamps, Marcel Aubert, Henri Focillon. Entretanto, pela anterio
ridade da escultura espanhola de Leao e Compostela, Georges Gaillard
se posicionava 210 lade de Kingsley Porter .1.17, apoiado pelo espanhol
Dom G6mez Moreno. Devemos tam bern a Kingsley Porter a revela9ao
da importancia do nucleo lombardo e do centro emiliano.

A atitude de Kingsleyera tipicamente americana. Como Panofskycons
tatara mais tarde, a 6ptica do historiador muda quando ele atravessa 0 Atlan
tico. Paira acima da complexidade dos nacionalismos ociclentais que para
ele formam a Europa. Se reexaminarmos algumas de suas conclusoes, vere
mos que Kingsley Porter teve 0 merito de romper 0 quadro nacional e de
trazer essa questao essencial da genese da civiliza930 artfstica ociclental para
o plano internacional, obrigando os especialistas a refletir e a revisal' suas
conclusoes, transportando-se para urn campo mais largo. Sua morte prema
tura, cercada de misterio, impediu-o de estender suas pesquisas a outras
regioes da Europa e de prosseguir a polemica. Homem de fortuna, adquirira
o Glenvegh Castle, urn castelo na Irlanda. Em 8 de julho de 1933, Arthur
e Lucy Kingsley Porter tinham ido visitar uns amigos no Iitoral da Irlanda.
Urn dia, enquanto se preparava 0 alm090, 0 sabio saiu para passear e nunca
mais voltou. Sem duvida aproximou-se excessivamente da margem e foi arre
batado pOl' uma onda, mas seu corpo nunca foi encontrado. Cinqi.ienta anos
depois, outro historiador de arte, Buschbeck, diretor do Kunsthistorisches
Museum de Yiena, pereceu da mesma maneira no Iitoral do Algarve, em
Portugal. A hist6ria da arte tem seus her6is. Certa vez, partindo de Paris
para uma de suas expedi90es de pesquisas na Borgonha, Kingsley Porter
conseguiu arrastar consigo Berenson, antigo colega de Harvard. Trabalhava
furiosamente, anotando e fotografando, explorando seis ou sete localidades
pOl' dia, esquecendo-se ate mesmo de alm09ar. 0 admirador exclusivo do
Renascimento nao compreendia como se podia dedicar tanto interesse a
coisas tao primitivas; muitas vezes ele permanecia no carro, esperando
Kingsley Porter, lendo revistas de arte italiana que levava consigo JJ8

Henri Foci lion (1881-1943) daria urn novo impulso aos estudos sobre
a escultura, aos quais ele pr6prio consagrou urn livro: Cart des sculpteurs
romans. Recherches sur l'histoire des formes (1933). Sua posi9ao era
nova e decorria, em suma, do metodo da "visualidade pura", preco
nizado pOl' Fiedler e Hildebrand e posto em pnitica pOl' Wblfflin 3J'i.

Considerava a escultura romanica como estilo, estilo que se defi.ne pela
maneira como a forma se comporta em rela9ao ao dado monumental
e do qual resulta urn certo numero de regras (lei do enquadramento,
lei dos mais numerosos contatos, etc.). Concebera a organiza9ao de
pesquisas a serem repartidas entre seus alunos segundo urn plano interna
cional. Seu genro, Jurgis Baltrusaitis, que posteriormente deveria em
preender estudos notaveis sobre assuntos raros, de consonancia quase
sempre esoterica, estudou A estilfstica ornamental romanica (1931), livro
fundamental, em que se revelavam os principios da ret6rica ou meta-
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morfose do omamento submetido a leis que pertenceriam ao campo
do que se chamaria hoje semiologia, tanto os mo~ivos transmitidos pelo
mundo antigo como os que vinham da longinqua Asia. Georges Gaillard
se viu reservar 0 territ6rio espanhol e vimos a importancia de suas conclu
soes. A Sra. Michels-March devia voltar sua atenc;:ao para as esculturas
dos departamentos franceses do Aisne e do Oise, ainda mal conhecidas.
lnfelizmente a guerra interrompeu essa pesquisa met6dica. Franc;:oisc
Henry publicava em 1932 sua tese sobre La Sculplure irlandaise pendanl
les douze premiers sieeles de I'ere chrelienne, em dois volumes. Mais
tarde ela se tomou diretora de estudos no University College de Dublin
e publicou diversas obras sobre a arte irlandesa em frances e em ingles.

Filho de urn gravador, Henri Focillon conjuga durante mUlto tempo,
em Lyon, a experiencia do mus~u e a da universidade; seus mais antigos
trabalhos tratam da gravura. E ap6s sua nomeac;:ao para a Sorbonne
que ele aborda a ldade Media. L'arl des sculpleurs romans (1933) foi
seguido de La vie des formes em 1?34 e de L'arl d'Occidenl em 1937:
interrompido pela guerra. Moyen Age. Survivances el reveils (1945) fOI
escrito nos Estados Unidos. Da Sorbonne, Focillon passara ao College
de France. A guerra encontrou-o ensinando na Universidade de Yale.
Permaneceu nos Estados Unidos, consumiu-se muito pela causa france
sa )~o e ali morreu.

Nao segui os cursos de Focillon, mas ele me honrou com sua amizade
e sofri a influencia de seu extraordinario carisma. Se tivesse que evoca-Io
numa palavra, diria que 0 que mais me impressionou nele foi 0 carater
de certa forma "sacerdotal" com 0 qual ele servia a causa da arte. Sen
tia-se em suas palavras, mais vibrante ainda que em seus escritos, uma
especie de emoc;:ao respeitosa pela beleza. Seu discurso era admiravel;
nos termos mais requintados, falava uma lingua tao pura quanto a que
escrevia, nunca vacilando na escolha da expressao justa, mas em que se
sentia uma emoc;:ao dominada. Nao era dos que acreditam ser necessario
dar a ciencia 0 rosto da arrogancia e que confundem professoral com
doutoral. Focillon era todo doac;:ao; havia em sua palavra nao sei que
tom de apostolado, mas que ele evitava fazer sentir, pois era sempre
discreto, matizado, atencioso para com outrem, benevolo para com os
jovens, de uma cortesia delicada, quase preciosa em sua finura. Pelo
gosto que tinha pela conversac;:ao com aqueles a quem escolhera, ele
me lembra Valery, que gostava, junto de alguns, de exercitar seu pensa
mento no jogo das palavras trocadas. Alias, seu estilo nao deixa de
ter relac;:6es com 0 de Valery; e feito de requinte na escolha da palavra,
com um conteudo poetico que transporta a imaginac;:ao para atem do
vodibulo tao bem escolhido, estilo nao elevado, mas contido, cuja apa
rente simplicidade abunda em tesouros secretos, estilo puro, sem ima
gem; nele, as coisas nunca sao "como" outra coisa, sao 0 que sao.

Que trouxe Focillon a varias gerac;:oes? Ensinou-nos a vel. Fundou
na Franc;:a, entre as duas guerras, os princfpios de uma interpretac;:ao
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intrinseca da arte, fundada na analise visual. Atraves da imagem, Taine
vira um testemunho, Emile Male procurara a ideia que a ap6ia; Henri
Focillon, que sucedeu a Emile Male na Sorbonne, discerniu sob a aparen
cia a forma, libertou a obra de arte de qualquer carapac;:a capaz de abafar
Ihe a alma para extrair dela, radiante em sua nudez, a form~ pura. Seu
pensamento dominante e que 0 homem nao faz 0 artJ.st~; a epoca. nada
mais e que urn bi6tipo. "Toda definic;ao temporal hmlta : dl~lIlUI 0

homem superior", diz ele; no entanto, "os grandes artist as nao sao belos
acidentes, distribuidos no tempo de uma maneira diferente, como meteo
ros subitos num ceu borrascoso ou aprazivel. Nao sao, tampouco, meros
produtos das idades de civilizac;:ao. Sao, antes, os mensageiros de uma
humanidade her6ica, que neles encontra um camlllho, uma autondade,
meios de ac;:ao". A obra em que ele descreve essa lenta, paclente e
triunfante La vie des formes assemelha-se a um canto. TodaVla, Focillon
nao e um esteta, pois sua noc;:ao da forma, sem ser determinista, nem
por isso e menos hist6rica. A vida das formas se desenvolve no tempo,
mas esse tempo, mais que um determinante, e uma variavel. ~orque

"a hist6ria", dizia ete, "e um conflito de atualidades, de precoCidades
e de atrasos". 0 tivro em que ele estudou essa vida das formas no tempo
eArl d'Occidenl, infelizmente inacabado, que continua a ser para a
hist6ria da arte a obra-prima inigualada, modelo de equillbrio entre os
diversos fatores hist6ricos e esteticos que servirao para a prospecc;:ao
futura. Art d'Occident nos aparece como um universo civilizado maravi
lhosamente organizado, semelhante aqueles que se abarca d? alto de
um lugar elevado nesses quadros de Bruegel, 0 Velho, e cUJa ordem
minuciosa e revelada por uma iluminac;:ao sialica. Essa obra e de certo
modo 0 exame de consciencia de um historiador que, na presenc;:a
de uma aquisic;:ao consideravel, revisa com objetividade todas as noc;oes
que ele conquistou e ensinou a fim de leva-las ao ponto em 9ue, delxando
de ser pessoais, elas se tornem verdadelras. Trabalho paclente, do qual
Henri Focillon ja fizera um primeiro relato no hvro sobre La cllJl!lsatlOn
en Occident du Xl' au milieu du XV' sieele, que escrevera em comum
com H. Pirenne e G. Cohen. E interessante comparar os dois textos,
que por vezes se tocam. Um, escrito sob 0 efeito da inspirac;:_ao" e animado
por esse dinamismo, por essa,paixao de correr em dlrec;ao : ,meta que
lembra a Histoire de {'art de Elie Faure. 0 outro, ao contrano, reflete
a serenidade, a ausencia de pressa, a plenitude de um pensamento seguro
de si. Como todas as grandes obras, esta se enderec;a a todos, transcende
a "especialidade". E ela, para 0 estudante e 0 professor, uma no:avel
enfocac;:ao de todos os problemas da arte ocidental das ongens ao seculo
XV, que tanto dividiram os historiadores. Mas traz ao homem c~lto

o fruto de uma experiencia artfstica e hist6rica tao sen~fv~l que val, ao
encontro, em cada leilOr, do plano humane pessoal. E tao agradavel
reler um capitulo desse bela livro como reler uma passagem de uma
obra Iiteraria. Ultrapassando 0 simples plano cientifico, que condena
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a obra do historiador acaducidade, esse livro permanece como urn dos
testemunhos mais nobres de urn dos espfritos mais elevados de nossa
epoca, aplicando-se, numa especie de introspecc,:ao etnica, a evocar a
alma do Ocidente.

Uma nova onda de pesquisas sobre 0 surto da escultura na epoca
romanica se manifesta ap6s a Segunda Guerra Mundial; desta vez ela
interessava ao centro italiano, para 0 qual Kingsley Porter chamara a
atenc,:ao. Urn professor da Universidade de Lyon, Rene Jullian, consa
grava sua tese de doutorado, publicada ern dois volumes ( texto e pran
chas, 1945 e 1949), a L'eveiL de La scuLpture en ItaLie du Nord 341. Na
ltalia, surgia ern 1952 a importante obra (541 ilustrac,:6es) de Geza de
Francovich tendo por polo de pesquisas Benedetto Antelami 342, a quem
Armando Ottaviano Quintavalle consagrara urn estudo mais breve ern
1947 343

, e ern 1957 uma monografia de Roberto Salvini sobre WiligeLmo
e as origens da escuLLUra romana 344.

Quanto a relac,:ao Franc,:a-Italia, todos esses trabalhos atestavam
uma revisao muito nftida das teses de Kingsley Porter, que minimizara
a irradiac,:ao da escultura romanica francesa. Roberto Salvini faz dos
italianos os emulos dos franceses; Francovich ve uma especie de alimen
tac,:ao contfnua dos atelies emilianos pelas grandes correntes da Franc,:a
romanica, corn 0 risco de que esse inventario meticuloso das fontes e
dos parentescos franceses tome pouco perceptfvel ao leitor a origina
lidade dessa escultura emiliana que, mesmo quando segue orientac,:oes
procedentes da Franc,:a, sempre as transforma segundo seu genio pr6prio
ate tornar desconhecida sua origem. Mais que na Lombardia, onde a
genetica da forma esculpida deve ser procurada, segundo Francovich,
num desenvolvimento de motivos zoomorfos e teratol6gicos barbaros,
em Modena, Piacenza, Parma e Ferrara ela se orientava para a recreac,:ao
da figura humana, colhida nas fontes da arte antiga, cujos testemunhos
eram entao ainda numerosos e muitas vezes revelados ate por escava
c,:oes, que provocavam a fundac,:ao dos novos santuarios. Essas antigui
dades, observa Roberto Salvini, apresentavam os dois estilos praticados
pela romanidade, 0 que se denomina "aulico" e 0 sermo rusticus, cujos
lugares de prediJec,:ao sao a Galia, a Germania, a Africa e 0 que na
penfnsula se designa sob 0 nome de "territ6rios italiotas". Eesta ultima
forma que as primeiras tentativas emilianas da figura esculpida evocam,
nao que os artistas a tenham imitado de preferencia - tiveram, antes,
que esforc,:ar-se para se aproximar dos melhores especimes da arte aulica;
mas, tateando numa tecnica em que tudo estava por inventar, enquanto
os estucadores, os marfinistas, os bronzistas, tendo herdado sua arte
dos atelies bizantinos, praticavam melhor a estetica da arte aulica, os
escultores interpretavam-na de maneira "primitivista". Essa conver
gencia de dois estilos separados por seculos de distancia nos leva a refJetir
sobre as teses de Riegl, que considerava as formas artfsticas do Baixo-Im
perio colonial oriundas de uma atitude de recusa dos pavos conquistados.
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Como quer que seja, o Renascimento da forma esculpida se fez,
na Franc,:a e na ltalia, ern duas direc,:6es distintas. Na Franc,:a, a escultura
tende ao baixo-relevo, isto e, a uma expressao parietal da plastica, numa
ligac,:ao fntima com a arquitetura; 0 fato de parecer abusiva a Roberto
Salvini a insistencia de Henri Focillon ern ressaltar este ultimo ponto
atesta que a psicologia italiana e pouco sensfvel a esse aspecto "arquite
t6nico". Livre da dependencia arquitetural, a escultura emiliana tende
desde a origem, e sem hesitac,:ao,para a estatua. Mesmo quando ainda
nao passam de baixos-relevos, as formas atarracadas de Wiligelmo, corn
sua plastica nodulosa, suas dobras estriadas, seus rostos concentrados,
seus volumes francos e seus contornos brutais, ilustram muito bern a
concepc,:ao do "espac,:o-limite", para retomar urn conceito de Henri Focil
Ion. A essencia da escultura romanica italiana e urn princfpio de "inercia",
ao passe que ela e movimento na escola francesa. Esse dinamismo, expres
sao de urn intense vitalismo - herdado sem duvida dos barbaros -,
e servido pelo instinto parietal do imagista frances, que, em vez de encher
uma moldura corn formas densas, 0 anima por meio de todo urn sistema
de Iinhas de forc,:as.

Assim, no seculo XII, pedindo lic,:oes aos antigos, a ltalia estabelece
os primeiros marcos dessa tendencia estatuaria, e de Wiligelmo a Dona
tello a tradic,:ao sera ininterrupta no sentido de sempre mais corporeidade
e sempre mais individualismo e humanismo, atraves de Antelami, Nicola
Pisano, Arnolfo di Cambio, Nanni di Banco.

Parece que todo 0 trabalho de pesquisas e enfocac,:ao suscitado por
Kingsley Porter ainda nao atingiu certos meios americanos, a julgar por um
curiosa livro sobre a escultura romanica, publicado em 1981 345 e que
poderia ser considerado como tendo um carater "can6nico", porque
editado por uma universidade. Seu autor, M. F. Hearn, alias, 0 declara
escrito para os estudantes. Nessa obra, que se pretende uma sfntese
e que e antes apenas uma dispersao, esse professor propaga as ideias
de Porter, sem levar ern considerac,:ao a enorme exegese que elas provo
caram, a ponto de julgar-se obrigado a adotar-lhe 0 tom polemico, hoje
muito ultrapassado.

Iy1as nem toda a universidade anglo-sax6nica reage da mesma for
ma. A maneira do Oriente au Roma? de Strzygowski, John W. Williams
retomava cinqilenta anos depois (precisao inscrita em seu tftulo) 346 a
questao Espanha au TouLouse? invertendo 0 problema de anterioridade
pretendido por Porter, baseando-se na interpretac,:ao nova que ele dava
das famosas inscric,:6es dos dois capiteis de entrada da capela da charola
de Santiago de Compostela. Eis, pois, reaberto 0 dossie que Georges
Gaillard acreditara fechar admitindo a existencia de diversos centros
de genese rivais, no mesmo caminho de peregrinac,:ao, comunicando-se
reciprocamente suas expressoes.

As coordenadas da arte romanica internacional foram estabelecidas
em lfngua inglesa por urn universitario americano, Kenneth John Co-
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nant, em Pelican History ofArt 347. Este foi aluno, na Escola des Chartes
e na Escola do Louvre, do professor frances Marcel Aubert, que 0 inspi
rou a estudar Cluny, onde se construiu, nos seculos XI e XII, a maior
igreja da cristandade, maior que Sao Pedro de Roma, infelizmente des
trufda no comec;:o do seculo XIX. Conant Ihe consagrou trinta anos de
sua vida, empreendeu escavac;:6es e em seguida publicou uma monografia
em Ifngua francesa sobre as tres igrejas sucessivas cujas plantas ele encon
trou 34R. Bem antes, em 1926, consagrara um estudo aarquitetura roma
nica da catedral de Santiago de Compostela '4~, publicado em ingles pela
Universidade de Harvard.

A arquitetura romanica nao deu lugar a polemicas tao vivas quanto
a escultura. 0 alemao Paul Frankl publicara uma pesquisa internacional
sobre 0 assunto em 1926 '50, dando uma parte preponderante na invenc;:ao
aos monumentos germanicos. Na Franc;:a, onde desde 0 seculo XIX De
Caumont, Quicherat e Viollette-Ie-Duc se haviam preocupado com 0

problema, ha um esforc;:o no sentido de distinguir escolas regionais. Em
sua obra sobre L'architecture religieuse a I'epoque romane '51, Robert
de Lasteyrie expunha um resumo da questao em 1911; essa classificac;:ao
sera, ela pr6pria, discutida; chegar-se-a a negar que tenha havido escolas
regionais definidas.

Em sua obra Pelican History of Art, K. J. Conant tomava uma
posic;:ao nova, recusando ver uma ruptura entre a arte carolfngia e a
arte romanica, 0 que e visfvel, com efeito, para a Italia, a Espanha
e a AJemanha; neste ultimo pais, sobretudo, 0 imperio otoniano manteve
a criatividade da arte elaborada sob 0 imperio de Carlos Magno. A
arquitetura dessa arte que permaneceu imperial, um frances, Louis Gro
decki, dedicou uma sfntese 352. Grodecki tinha sido aluno de Focillon
no Institut d'Art e no College de France. Esteve varias vezes nos Estados
Unidos, onde ensinou. Foi-Ihe conferida a direc;:ao de um grande em
preendimento internacional, 0 Corpus vitreanum medii aevi, que ele con
duziu com notavel mestria ate sua morte, sobrevinda de maneira dema
siado precoce. Era professor da Universidade de Estrasburgo.

Nas regi6es que nao se beneficiaram, como a Alemanha, de uma
continuidade, assegurada pela arte otoniana, entre a arte carolfngia e
a arte romanica, um erudito catalao, Puig i Cadafalch, mostrou em 1929
que existira um modo de construir muito rudimentar, de vasta extensao
geografica, ao redor do Meditemlneo. Chamou-Ihe A primeira arte ro
manica 353 A alvenaria, muito simples, emprega pedras quebradas a
martelo, as vezes ligadas em juntas vivas. A decorac;:ao, bastante s6bria,
aparecendo primeiro nas absides, depois estendendo-se a todo 0 exterior
do ediffcio, e constitufda pelo que se designa sob 0 nome de "faixas
lombardas", pilastras (ou lesenas) ligadas por arcaturas. Essa maneira
de construir, que parece derivar do tijolo, indica uma baixa do nfvel de
civiiizac;:ao, traduzindo-se pela reduc;:ao da arquitetura a alvenaria. A
princfpio cobertas por vigamento, essas igrejas, num perfodo mais avan-
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c;:ado, sao abobadadas de maneiras diversas, com cupulas de pendentes
sob 0 cruzeiro. A era geografica dessa "primeira arte romanica" abrange
a Italia do Sui, as costas dalmatas, a Italia da Norte, 0 Iitoral mediterraneo
da Franc;:a, a Catalunha, 0 vale do R6dano ate a Sufc;:a, 0 vale do Saona
(Borgonha, Jura). A demonstrac;:ao de Puig i Cadafa\ch foi acolhida favora
velmente e nao chegou a ser questionada, com ressalva, porem, para as
hip6teses tendentes a fazer essa arte derivar da Mesopotamia.

Por que as artes pict6ricas da epoca romanica mio provocaram as
mesmas divergencias, competic;:6es e controversias que a escultura entre
historiadores de arte? Sem duvida porque a iluminura e a pintura mural
nao conheceram 0 mesmo eclipse (aparente ou real? isto ja foi discutido)
que a escultura durante os seculos das trevas. Nao havia, pois, razao
para discutir a questao de saber se foi em Pedro, Tiago, Paulo ou Joao
que reapareceu a grande arte da pintura mural.

Esquecida durante seculos e massacrada desde a epoca g6tica, essa
arte monumental da pin'tura mural surgiu bruscamente da noite no seculo
XIX para conhecer no seculo seguinte uma apoteose. Na Franc;:a, foi
Merimee quem descobriu Saint-Savin-sur-Ia-Gartempe; 0 Servic;:o dos
Monumentos Hist6ricos logo se preocupou em preservar, senao as pintu
ras murais da Idade Media, pelo menos a lembranc;:a delas. Em 1889
publicavam-se os levantamentos de Gelis-Didot e Laffilee 354, que abran
giam toda a extensao da Idade Media ate 0 Renascimento. Esse metodo
da c6pia, em detrimento da preservac;:ao dos originais, prosseguiu d,u
rante muito tempo nesse pafs. Quando, em 1937, se reagruparam as
moldagens de esculturas francesas da Idade Media do antigo Museu
de Escultura Com parada para fazer dele um "Museu dos Monumentos
Franceses" no palacio de Chaillot, decidiu-se acrescentar-Ihe c6pias de
alguns especimes notaveis das pinturas murais; esse trabalho foi reali
zado durante a Segunda Guerra Mundial por artistas de talenta como
Gischia e Pignon, e as replicas executadas tiveram uma certa repercussao
sobre a arte contemponinea.

Enquanto a Franc;:a se contentava em copiar, na Espanha se tomava
urn partido muito mais radical, 0 de depositar os originais num museu.
Foi 0 que se fez na Catalunha. Pinturas murais decorand.o igrejinhas
perdidas nos Pireneus, em condic;:6es de conservac;:ao muito precarias,
foram retiradas das paredes e transportadas para 0 Museu de Barcelona.
Essa notaveJ escola catalunha de pintura romanica fora revelada ao pu
blico internacional em 1911 por um artigo publicado no Burlington Maga
zine m da autoria de Jose Pijoan, que de 1901 a 1921 os estudou metodi
camente para 0 Instituto de Estudos Catalaes 356. 0 fato de se terem
tornado objetos de museu permitiu fazer algumas dessas pinturas figura
rem numa exposic;:ao de arte catala realizada no Jogo de Pela de Paris
em 1937. Num atimo elas se tornaram celebres; os artistas contempo
raneos da escola de Paris foram seduzidos pelo que chamavam de seu
"modernismo". 0 estudo dessa exposic;:ao revelou 0 interesse pelas pin-
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turas murais francesas, e foi sem duvida isso que provocou a ideia de
fazer-Ihes copiar os especimes no Palacio de Chaillot. Em 1938, essa
arte conhecia a consagrac;ao do talento de Henri Focillon; grac;as ao
IIvro de que era objeto, Saint-Savin tomava seu lugar ao lado de Mois
sac 357. Mais ou menos na mesma epoca, 0 sucesso da pintura romanica
se manifestava pelo aparecimento de falsificac;oes acolhidas em museus
da Sufc;;a e dos Estados Unidos, fraudes muito habeis, pois essas imitac;;oes
eram executadas no Midi da Franc;a nas paredes de antigas igrejas em
rufnas e as vezes ate vendidas in situ.

Enquanto a Franc;;a copiava, enquanto a Espanha operava transfe
rencias, a Italia conservava no local. 0 que Ihe era mais facil, alias,
grac;;as ao melhor estado dessas pinturas, executadas geralmente segundo
os processos corretos do buon fresco. Mais tarde, ap6s a inundac;ao
de 1966, que afogou muitas dessas obras na Toscana, a orientac;ao
da Italia mudou por completo; os superintendentes puseram-se a ope
rar a transferencia dos afrescos em serie, mesmo sem necessidade
de conservac;ao imediata, impelidos pela curiosidade de descobrir sob
a pintura 0 esboc;o original do mestre da sinopia, trac;ada sobre a
primeira camada OU ariccio.

Venturi, ao escrever sua Storia, estudou os afrescos romanicos
italianos em seus primeiros tomos, mas a atenc;ao dos historiadores ita
Iianos nessa epoca foi muito mais atraida pelos afrescos g6ticos, os
de Giotto OU Lorenzetti entre outros, onde viam a premonic;;ao do
Renascimento.

Quase nao existem, no que concerne a pintura romanica, "questoes
polemicas", salvo as apreciac;oes cronologicas, que continuam sendo
muito diffceis, e 0 problema colocado por suas relac;;oes com a arte da
miniatura, muito rna is facil de conhecer, pois seus especimes foram con
servados em maior numero nasbibliotecas. Essa arte, alias, foi estudada
mais cedo e mais completamente, em especial pelos eruditos alemaes
e lngleses 358. 0 efeito de choque produzido pelos manuscritos ilumi
nados do Apocalipse do monge Beatus, que se escaJonam do seculo
X ao infcio do XIII 359" levou Emile Male a pensar que a arte da pintura,
tanto 9uanto a ~a escultura romanica, se aproveitara desses exemplos 360.

Nos dlas de hOJe, em que se e dominado mais pelas questoes de forma
9ue de i~agem, sem negar que essas duas artes tenham podido as vezes
lnfluenclar.-~e ~utuamente, tende-se antes a pensar que, por mais que
suas expenenclas tenham convergido, eles prosseguiram suas pesquisas
cada qual segundo 0 condicionamento que the era proprio.

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, a pintura romanica foi muitas
veze: ?bjeto de estudos de conjunto, no plano internacional, da parte
de sabIOs de dderentes palses. 0 estudo comparativo feito em 1971 por
Janine Wettstein 361 entre os pintores da Italia, da Fran«a e da Espanha
concluiu pela existencia de correntes indigenas muito personalizadas,
mas que se aparentam por trac;os comuns tornados de emprestimo as
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fontes constantinopolitanas, interpretados de maneira mais ou menos
erudita, mais ou menos primitiva; a escola mais original, sem duvida,
e a catala, que mistura a Bizancio as fontes moc;arabes.

Em 1968, Otto Demus, professor da Universidad,e de Viena e presi
dente do Servic;o dos Monumentos Hist6ricos da Austria, cuja pena
era capaz de apreender grandes sfnteses, escreveu Pintura mural euro
peia, ilustrada pelas admiraveis fotografias de Max Hirmer 362.

Antes, para a colec;ao dos Grandes seculos da pintura do editor
Skira, concebida para 0 grande publico, 0 frances Andre Grabar e 0

sueco Carl Nordenfalk se uniram para trac;ar uma notavel sintese das
artes pict6ricas na epoca romanica .16J

II. A BATALHA DO G6TICO

Ocampo mais trabalhado foi 0 da arte g6tica. Tinha de ser assim; no
dominio da arquitetura, pelo menos, devemos-Ihe as criac;;oes mais origi
nais da arte do Ocidente, aquelas que sao as mais novas em relac;ao
a antecedente. Sob este aspecto, ela e comparavel a arte grega.

Como a arte grega, uma vez que 0 principio desta foi criado num
lugar privilegiado, ela se mostrou bastante rica de potencialidade para
permitir a outros elementos de uma koine exprimir Iivremente sua perso
nalidade.

Como a arte grega, a arte g6tica sera uma mina inexaurivel de espe
culac;;oes.

o misterio desse sobressalto genial da humanidade nunca deixara
de solicitar a curiosidade dos fiJ6sofos, dos estetas e dos historiadores.
Provocou entre historiadores de diversos paises controversias e compe
tic;;6es ardentes. 0 gotico foi sucessivamente rejeitado e reivindicado.

A batalha do g6tico teve inicio antes mesmo que essa arte terminasse
seu periplo criador. ImpJicita na Italia do seculo XV, a re jeic;;ao do g6tico
se torna explfcita no seculo seguinte, e e entao que esse estilo recebe
o epiteto de tedesco, isto e, barbaro, que aparece na famosa carta a
Leao X sobre as antiguidades de Roma, atribuida inicialmente a Rafael
e depois a muitos outros.

No seculo XVII, a fortuna do g6tico e diversa. Na Franc;;a, difamado
pelos c1assicos, ele e conservado para os.edificios religiosos pelos benedi
tinos mauristas. Na Inglaterra, nao cessa de ser empregado - ate os
nossos dias - para os edificios religiosos e universitarios.

Na segunda metade do seculo XVIII, toda a Europa redescobre
gradativamente 0 seu esplendor. Em 1772, Goethe, que se quedou admi
rado diante da catedral de Estrasburgo, celebra em tom lirico, num
livro publicado em Frankfurt, a arquitetura g6tica, invenc;;ao do genio
germanico, de que foi a mais elevada expressao artistica. Goethe ateara
fogo a p6lvora. Mesmo quando foi necessario reconhecer que 0 territ6rio
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onde nascera 0 g6tico era a fle-de-France, a contestac;ao sobre essa arte
continuou a alimentar os arque610gos de diversos pafses. As divergencias
abrangem varios pontos. Destes, consideraremos apenas alguns: os proble
mas colocados pela escultura, as origens da ab6bada de ogivas, a tese do
racionalismo g6tico, a essencia desse estilo, 0 carater g6tico tardio.

Divergencias sobre a escultura

o bombardeio da catedral de Reims durante a Primeira Guerra Mundial
provocou uma emoC;ao universal e fez acusar 0 Reich de barbarie, assim
como, alias, a destruic;ao por minas do castelo de Coucy no momento
da retirada dos exercitos alemaes em 1918. Evidentemente, 0 torreao
de Coucy, como as torres da catedral de Reims, poderia ter abrigado
observadores que 0 exercito frances evitou colocar ali. E diffcil, agora,
emitir sobre esse ate de vandalismo um jufzo equitativo, ap6s as destrui
c;6es que os Aliados operaram no curso da Segunda Guerra Mundial.
Grac;as a dois americanos, David Hapgood e D. Richardson, que, decor
rido 0 tempo do segredo, tiveram acesso aos arquivos militares de seu
pafs )64, sabemos hoje como 0 mosteiro de Sao Bento em Monte Cassino,
na Italia, cuja ocupac;ao militar 0 general Kesselring interditara, foi ani
quilado pelos bombardeios aliados depois que estes hesitaram em des
truf-Io e apesar dos acordos assinados entre eles e 0 exercito ale mao ,
sob a egide do Vaticano. 0 rochedo de Monte Cassino era um serio obsta
culo para 0 avanc;o dos exercitos do general Alexander. Mas como achar
uma justificativa para 0 esmagamento sob as bombas, no final da guerra, de
cidades antigas, verdadeiros tesouros de arte, como Dresden e Nuremberg,
sem outro objetivo que 0 de atingir 0 moral do adversario mexendo com
suas fibras patri6ticas? Era exatamente isso 0 que se reprovava nos exercitos
do Kaiser. A destruic;ao de Nuremberg, cidade de Albrecht Durer, santua
rio do germanismo, nao vem a ser, no curso da hist6ria, como uma replica
ao bombardeio da catedral da sagrac;ao dos reis de Franc;a?

o martfrio de Reims inspirou a Emile Male, em 1917, um Iivro
vingador l65 Mostrando tudo quanto a arte da ldade Media alema devia
a da Franc;a, ele Ihe negava qualquer espfrito de invenc;ao. Como os
alemaes tiveram tao rapidamente conhecimento desse panfieto, a ponto
de poderem publicar no mesmo ana uma tradu~ao e sua replica, sob
o tftulo Estudos sobre a arte alemii )66? Desse modo, acima do front,
Franc;a e Alemanha se lanc;avam mutuamente nao somente obuses como
tambem argumentos para provar uma a outra a pr6pria superioridade
no domlnio da cultura. Assim, olltrora, os her6is de Homero se invecti
vavam sobre as muralhas de Ilion.

o bombardeio da catedral de Reims teria outra incidencia. Na
Alemanha um professor iria abandonar sua catedra sob 0 efeito do
que chamarfamos hoje de depressao nervosa. 0 professor Wilhelm
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Vbge (1868-1952) escrevera em 1894 um livro fundamental, Os comer;os
do estilo monumental na Idade Media )67, que demonstrava sua criac;ao
na Franc;a dos seculos XII e XIII. Mas aqui deixo a palavra a Louis
Grodecki: "Ybge escreveu os Anfiinge na idade de vinte e cinco anos,
ap6s haver publicado uma obra notavel sobre a miniatura otoniana; em
seguida trabalhou no Museu de Berlim ao lade de Wilhelm von ~ode
e criou belos catalogos das esculturas e obJetos de arte da ldade Media.
A partir de 1908 ensina em Freiburg im Breisgau, deixando em se~s

alunos a lembranc;a de um mestre fanatico e genial. Preparava entao
um segundo volume sobre a escultura g6tica, uma monografia de Reims,
da qual extraiu em 1914 e ainda em 1915 alguns fra~mentos q~e foram
publicados. Mas a guerra e sobretudo os bombardelOs, e 0 mcendlO ?a
catedral de Reims atingiram Vbge, no moral como no fiSICO, de manelra
tao grave que ele abandonou 0 ensino e a pesquisa. Quando, passados
os anos de doenc;a e de convalescenc;a, ele retomou 0 trabalho, publicou
estudos sobre os escultores alemaes do Renascimento e do fim da ldade
Media, como Conrad Veil, Nicolas de Haguenau e Jbrg Syrlin. Quais
quer que sejam os meritos'dessas obras, elas nao mostram a inimitaveI
penetrac;ao dos primeiros trabalhos de Ybge, ainda que testemunhem,
como diz Panofsky, uma 'extraordinaria energia espiritual'." 368

Foi em 1916, com efeito, que Vbge sofreu um destino analogo ao
que, mais tarde, atingira Aby Warburg. Teve que ser hospitalizado numa
casa de saude e depois se recolheu durante dez anos em Bellenstadt,
no Harz, s6 retomando suas atividades de erudito em 1930.

Vbge estava muito longe do espfrito de sistema, dessa espec~lac;ao

conceptual que solicitava e solicita tantos escritores de arte germamcos.
E a Henri Focillon que ele talvez mais se compare; nele, tudo se funda
menta numa analise formal que Ihe permite distinguir em cada obra
de arte aquilo que Ihe e pr6prio e 0 leva assim a definir famflias 
no caso, atelies -, a distinguir estilos. Sua intuic;ao Ihe fJzera compreen
der que essa catedral, entao intacta, que era Notre-Dame de Reims
enquanto os santuarios de Laon e de Paris estavam mUlto mutJlados
_ fora 0 cadinho do que Andre Michel chamaria mais tarde de "huma
nismo g6tico", de que Focillon dira "nao nos propor nada que nao nos
seja reconhecfvel, humano ou natural, mas transfigurado ao mesmo tem
po pelo estilo, isto e, por uma interpreta<;:ao formal e ideal de que a
natureza nao da jamais 0 exemplo, pois ela cria e nao interpreta".

Vbge teve 0 merito de compreender que esse renascimento da co.r:
poreidade, ligado aefusao da alma sobre os rostos, se devla a um ~tehe
antiguizante, cuja evolu<;:ao cle descreveu desde os An/os da absld~ e
do portal norte ate a grupo da Visitar;iio da fachada o.este. Como, p~rem,
situa-Io no tempo, sendo entao incerta a cronologla da constru<;:ao de
Reims, questao eternamente disputada? 0 segredo da cronologla da
estatuaria da catedral da sagrac;ao, cumpria procura-Io num cidadezmha
da Franconia, Bamberg, santuario da escultura alema do seculo XIII.
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A. Weese estudara 0 Domo dessa cidade num artigo de 1897; teni side
esse artigo que chamou a aten<;ao de V6ge para esse ediffcio - que
ele proprio estudou em 1899 e depois em 1901-, antes que aparecessem
sobre 0 assunto dois artigos de A. Goldschmidt, em 1899 e 19003f>9?
Diversos elementos da estatuaria dessa catedral - 0 portal dos Condes,
as estatuas dos pes-direitos da porta de Adao na fachada oeste, no inte
rior urn grupo da Visita~iio, um Santo Bispo segurando sua cabe<;a, urn
Anjo coroado, um misterioso Cavaleiro - estao em rela<;ao mais ou
menos direta com os estilos dos diferentes ate lies de Reims, que produ
ziram notadamente, segundo a ordem cronologica provavel, 0 Cristo
e os Anjos da abside, 0 portal do Ju[zo no norte, 0 grupo da Visita~iio

da fachada oeste, as estatuas das partes elevadas do bra<;o suI.
Como 0 Domo de Bamberg foi consagrado em 1237 e os trabalhos

interrompidos em 1242 ou mesmo em 1245, isso postula serem anteriores
as obras de Reims que inspiraram as de Bamberg, e anteriores inclusive
a 1233, ano em que as obras de Reims foram abandonadas por cerca
de quatro anos em conseqiiencia da revolta dos burgueses contra 0 cabido
e 0 arcebispo de Reims, Henri de Braisne. Com variantes na data<;ao,
os historiadores de arte alemaes puseram-se de acordo quanto a anterio
ridade da estatuaria de Reims e sua influencia sobre a de Bamberg,
gabando as vezes a superioridade desta ultima, mais viva, mais drama
tica. Um unico historiador, A. Hasak, inverteria a corrente, afirmando
que o,s artistas de Reims vieram de Bamberg.

E. sobre essa cronologia "alta" que os arqueologos franceses iriam
diferir dos alemaes, alguns dos quais faziam a Visita~iio de Reims remon
tar a 1225. Parecem terignorado OU desconhecido os trabalhos de V6ge,
que nunca citam 370; estes, porem, nao escaparam a sagacidade de Emile
Male, que em 1895 resenhava a obra de V6ge, publicada no ana prece
dente; talvez 0 fato de seu artigo nao ter'sido publicado numa revista
de arte ou de arqueologia 371 0 tenha tornado mais ou menos c1andestino.

A cronologia admitida pelos arquealogos franceses para a estatuaria
de Reims e mais avan<;ada no seculo XIII. No entanto, em 1955, num
artigo do Bulletin monumental 372

, Marcel Aubert admitia a execu<;ao
do grupoda Visita~iiopor volta de 1235. A reedi<;ao, em 1958, de alguns
artigos de V6ge 373 iria reatualizar suas teses. Louis Grodecki muito fez
para difundi-Ios na Fran<;a, trazendo-lhes 0 apoio de uma erudi<;ao basea
da num conhecimento aprofundado da bibliografia internacional desse
assunto complexo. Entretanto, ainda encontrou resistencias. Ao rese
nhar um artigo do historiador frances Hans Reinhardt 374 sobre "La
sculpture fran<;aise et la sculpture allemande du XIIIc siecle", de 1962 375,
Francis Salet afirmava em 1963 nao ver influencia alguma da Visita~iio

de Reims sobre 0 grupo analogo de Bamberg, que Ihe parecia, de resto,
formado por estatuas independentes.

Essa infIuencia antiga incontestavel, que constitufra urn estfmulo
para escultores de Reims que procuravam ressaltar 0 humano do hiera-
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tismo romanico, como se teni transmitido a estes ultimos? 0 mais espan
toso e a vestimenta grega, - chiton e himation - usada pela Virg.em
e por Isabel na Visita~iio. Emile Male pensava que urn escultor de Relms
podia ter estado em Atenas, que ap6s a quarta cruzada se encontrava
sob 0 domfnio de uma famI1ia da Champagne. Panofsky J7f> e, mais tarde,
Jean Adhemar .177 acreditavam que no seculo XIII Reims podia ter forne
cido modelosantigos. Outros viam ali 'uma transmissao bizanti_na ou
uma descendencia dessa arte otoniana que conservara as tradl<;oes do
drapejado antigo. E certo que urn grupo como as fi~ura~ de ma~fim
da encarna<;ao do Evangeliario de Lorsh anunCla a Vlslla~ao de Relms.
Essa questao esta ligada a da arte mosana, que, tambem foi objeto de
controversias. Houve no seculo XII, nos mostelroS dos vales do Mosa
e do Reno, uma produ<;ao de ourivesaria religiosa cujas figuras ma.nti
veram a dignidade do classicismo antigo, constrastando com Q dlOa
mismo geral da arte romanica. Nocome<;o do seculo, os al~maes Otto
von Falke e Haselof valorizavam a originalidade desse estilo. Apos a
Primeira Guerra Mundial, outros sabios alemaes, como 0 padre Braun
e Hermann Beenken, reivindicaram a inven<;ao para Colonia. Urn histo
riador belga, Paul Rollan, apoiou essa tese, que tem contra si um mo~u
mento bern situado e bern datado, anterior a todos os outros, as pias
batismais de, Sao Bartolomeu em Liege, executadas entre 1107 e 1118
pelo ourives Renier de Huy 37R. Como quer que seja, apesar dessa que
rela em que se mesclavam reivindica<;6es nacionalistas que Ihe a~u,lt~
ravam a exposi<;ao, 0 certo e que houve no seculo XII, no terntono
da antiga Lotarfngia, nas artes menores como aminiatura, os t~a.balho~
de marfim, e a ourivesaria, a sobrevivencia de urn certo c1asslclsmo a
antiga. 0 da arte gatica elaborado em Reims, cidade que olha para
o leste, decorre daf? Mas como explicar as vestimentas gregas das perso-
nagens da Visita~iio?

Varios artigos escritos por Vbge em 1908 e 1910, completando e
aprofundando suas primeiras dedu<;6es, se referiram ao problema da
passagem da arte romanica para a arte gatica, dos atelies da Borgonha,
da Proven<;a e do Languedoc para os de Saint-Denis e Chartres. As
opiI)i6es dos sucessivos eruditos oscilaram nesse vasto domf~io, oc~sio
nando por vezes divergencias consideraveis de data<;ao ou, COlsa cunosa,
reencontra-se a tendencia dos alemaes a fazer remontar os fatos a um
passado mais recuado contra as avalia<;6es mais temperadas dos france
ses 379?

V6ge foi 0 primeiro a reconhecer a parte languedoqui.ana d~ Saint
Denis. Richard Hamann the opunha ada Proven<;a. Samt-DeOls, 0 Saint-De
nis de Suger, curiosamente, nao fora objeto de uma monografia e.xaustiva.
Essa lacuna foi preenchida por uma obra de urn aluno amencano de
Marcel Aubert na Universidade de Yale, Mc K. Crosby 380. Num sentido
mais iconognHico que plastico, uma contribui<;ao consideravel foi dada
em 1959 na interpreta<;ao dessa bfblia de pedra conservada intacta que
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e a catedral de Chartres, com a publica<;ao da obra do americana de
origem germanica Adolf Katzenellenbogen, Os programas esculpidos
da catedral de Chartres. Cristo-Maria-Ecclesia'~'. Ele aprofundava as
an,lIises de Male e trazia urn novo elemento, muito importante, que
devia animar 0 "humanismo g6tico", mostrando que 0 pensamento teo
l6gico predominante no programa de Chartres e a afirma<;ao da cren<;a,
elaborada durante 0 seculo XII, de que a Eucaristia eo Corpus verum
de Cristo, 0 corpo do Cristo vivo portanto, e nao seu corpo imortal,
como 0 celebravam na epoca carolingia 1~2. Esse grande sabio e, tambem
ele, urn "presente" dado pete nazismo aos Estados Unidos da America.
Procedente da Universidade de Hamburgo, teve que fugir da Alemanha
e ensinou na Universidade John Hopkins, em Baltimore. Seu pais natal
o reviu como visiting p~ofessor na Universidade de Freiberg. Seguindo
a orienta<;ao dada por Emile Male, ele teve 0 merito de publicar varios
estudos penetrantes sobre 0 significado do sistema de imagens rehgiosas
na Idade Media.

Uma verdadeira renova<;ao dos estudos sobre as origens da escultura
g6tica teve, pois, lugar ap6s a Segunda Guerra Mundia!. Nao contente
com explorar os grandes conjuntos ainda completos, estudaram-se can
teiros menores e tentou-se interpretar os vestigios nas grandes catedrais
mutiladas, como 0 fez, para Laon, Andre Lapeyre em sua tese sobre
La sculpture monumentale dans rile-de France et les regions voisines
au XII e siecle. Uma verdadeira emula<;ao faz reencontrar aqui e ali,
dispersos atraves do mundo, despojos do vandalismo revolucionario que
castigou Saint-Denis, em Paris. A descoberta "miraculosa" de algumas
estatuas mutiladas da galeria dos reis de Notre-Dame de Paris foi como
urn sinal que fez reagrupar as termas do museu de Cluny, em Paris,
todos os vestfgios que podiam subsistir desse ediffcio martir dos sans-cu
lottes e daf resultaram algumas luzes novas sobre conjuntos de estatuas
destrufdas.

Por outro lado, agora se tende menos a ver em todos esses atehes
uma especie de filia<;ao linear do que a considerar esse formigamento
criador dos seculos XII e XIII em toda a sua complexidade, os centros
de genese reagindo uns sobre os outros, sem esquecer, num perfodo
sujeito a mudan<;as tao rapidas, a colabora<;ao num mesmo canteiro de
operarios qualificados e nao qualificados.

As pesquisas sobre a escultura g6tica francesa dos seculos XII e
XIII se fizeram, portanto, numa escala realmente internaciona!. Desde
o come<;o do seculo, cinquenta eruditos de diversos paises se entregaram
a elas, seja em estudos de conjunto, seja sobre pontos particulares. Na
Fran<;a eles chegam a trinta 383, desde os pais fundadores, Robert de
Lasteyrie (1902), Andre Michel, Emile Male e Marcel Aubert, cuja ativi
dade se deve medir nao s6 pelos dez Iivros que publicou sobre a questao
como por seus numerosos artigos, por seu ensinamento ministrado na
Escola do Louvre, na Escola de Chartres e na Universidade de Yale
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nos Estados Unidos, onde ele criou urn foco de interesse para esse gene

ro de estudos.
Nos Estados Unidos, uma dezena de pesquisadores abordou esse

problema em investiga<;oes eruditas :;~~'. ._
F. B. Deknatel estudou em 1935 a lffad~a<;ao na E~~anha, em Tole-

do e em Burgos, da escultura francesa do seculo XIII· '. .._
Em lingua inglesa, nao devemos esquecer a importante R~rtlclpa<;ao

no estudo do portal real de Chartres de A. Pnest em 1923' .
Na Alemanha, onde muitos se apaixonaram por esses problemas

nao s6 por causa de Bamberg e Naumburg como tambem ~or esse ponto
de encontro de tradi<;oes vindas do Oriente e do Leste que e Estrasburgo,
desde V6ge esse genero de estudos constitui uma grande tradi<;ao 3R7.

Entre os eruditos que por eles se interessaram vamoS encontrar Erwlll
Panofsky (1924 e 1927) na fase germanica de sua carreira. Atualmente,
desde a morte de Marcel Aubert, 0 erudito que melhor conhece todos
esses problemas e urn alemao, Wilibald Sauerlander; de~emos ser-Ihe
reconhecidos por ter condensado tantas pesqUisas numa Silltese de con
junto, decifrando assim 0 emaranhado constitufdo po~ meio seculo de
trabalhos eruditos saturados de opinioes dlvergentes, nao .raro mudando
num mesmo autor a dez ou vinte anos de distancia, mais facels de admltlr ou
rejeitar quando contrastantes, cujo alcance e mais diffcil de avaliar quan
do matizadas, 0 que e 0 caso mais frequente para os tr~bal~~s recentes.
Tomadas de vista foram feltas especlalmente para esse hvro .pelo gra~
de fotografo das obras de arte, Hirmer. Elas sao preciosas, pOlS delx~ra.o
para 0 futuro urn testemunho do que eram em 1970 essas admlravels
obras de arte, fatalmente condenadas a desaparecer num futuro proximo
_ particularmente as de Reims :- em v~sta da e~o~ao, agravada A

pela

polui<;ao atmosferica, se as autondades nao se decldlrem a protege-las.

Origens da abobada de ogivas

No decurso do seculo XIX, cristalizara-se a ideia de que a ab6bada
de ogivas, principio original da arte g6tica, tinha side cria~a ali mesmo
onde essa arte conhecera seu primeiro surto, e cltava-se pnnclpalmente
a igreja de Morienval como a primeira em que 0 cruzeiro de oglvas
aparecera sobre urn deambulat6rio. Ao mesmo tempo profes~orda r::sco
la de Chartres e diretor da Sociedade Francesa de Arqueologla, Lefevre
Pontalis constitufra no come<;o do seculo XX uma especie de dogma
segundo 0 qual estilo g6tico e abobada de ogivas nasceram no mesmo
momento enos mesmos lugares. Essa ideia, porem, fOI combatld~ por
sabios de todas as origens que se puseram a pesquisar, e descobnram,
em regioes diversas e mesmo em civiliza<;oes estranhas a arte oCldental,
ab6badas nervadas que propuseram como tendo pr~cedldo e engen
drado a abobada gotica. Essa questao, ao lange da pnmelra metade do



228 HISTORIA DA HISTORIA DA ARTE

seculo XX, foi uma das mais polemicas da hist6ria da arte. A exposic;ao
mais completa - conquanto sucinta - que dela se fez e a de Pierre
Lavedan na Histoire de l'art da colec;ao Clio .1R9 Aqui, s6 poderemos
lembrar suas linhas gerais.

Foi 0 "incorrigivel" Kingsley Porter quem, em 1911 390, abriu a pri
meira brecha no ediffcio dogmatico de Lefevre-Pontalis ao afirmar que
as primeiras ab6badas de ogivas apareceram na Lombardia; essa opiniao,
alias, ja fora emitida pelo italiano Rivoira 391, mas passara despercebida.
Aos exemplos citados por Kingsley Porter, alguns eruditos ajuntaram
outws que provaram que na segunda metade do seculo XI houvera na
Lombardia uma serie de tentativas de ab6badas de ogivas que nao tive
ram seguimento.

Em 1896 os alemaes Dehio e Bezold assinalavam urn grupo meri
dional de cruzeiros de ogivas que lhes parecia anterior ao da Ile-de
France (cripta de Saint-Gilles no Languedoc). Mas essa opiniao nao
{oi aceita, tanto para a escultura romanica como para a constrw:,:ao;
a cronologia f1utuante dos monumentos desse grupo comporta muitas
incertezas e os arque610gos franceses, conforme suas tradic;6es, como
vimos, sao partidarios de uma cronologia recente.

o cruzeiro de ogivas teria vindo da Armenia, como queria Strzy
gowski? Jurgis Baltrusaitis, aprofundando a questao 392, encontra entre
o seculo X e 0 XIII urn grupo homogeneo de monumentos em que,
sob as ab6badas, nervuras em sec;ao quadrada parecem desempenhar
urn papel construtivo. Nao existe inclusive, na Lombardia, em Casale
Monferrate, a replica exata de urn desses p6rticos de nervuras que na
Armenia se chama jamatum?

o precedente das ab6badas nervadas da arquitetura islamica foi
pesquisado tambern na Espanha pelo professor frances Elie Lambert,
seguido por outros, na Persia, pelo ingles Arthur Upham Pope 393, numa
serie de artigos e conferencias (1933) que provocaram toda uma contro
versia. Essa teoria podia parecer tanto mais sedutora quanto redesper
tava a antiga crenc;a nas origens arabes da arte gatica. Mas, se e possivel
que franceses do Norte tenham sua atenc;ao atraida por esse genero
de ababadas arabes, e certo que, estendidas sob ab6badas tao leves,
as nervuras nao tern ai 0 papel construtivo que se atribui a ab6bada
de ogivas, mas sao motivadas por uma intenc;ao decorativa. Nao se pode
negar que os arcos diagonais em tijolo afogado no concreto de certas gran
des ab6badas de arestas romanas, lembrava em 1913 0 arquiteto frances
Formige, decorriam certamente de uma intenc;ao construtiva; Henri Foci
lIon admitia isso, mas procurava em vao os marcos intermediarios entre
esses monumentos de Roma e 0 sistema das ogivas da Ile-de-France.

A soluc;ao estava mais perto. A precocidade de certas ab6badas
de ogivas inglesas tinha sido assinalada no final do seculo XIX pelo
ingles John Bilson (1899) e pelo frances Anthyme Saint Paul (1894 a
1895), mas ambos se chocaram com a dogmatica de Lefevre-Pontalis.
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Mais flexivel foi a posic;ao de Marcel Aubert em 1934. 0 ponto de origem
estaria em certas ab6badas da catedral de Durham, cup cronologla pro
posta por John Bilson (cerca de 1096: nave lateral do coro; 1104: ab6ba
das do coro, etc.) foi aceita. Citou-se urn grupo de cruzelro.s de_ oglv~s
na Alta Normandia no primeiro quartel do seculo XII. A aphcac;ao mals
magistral da ab6bada de ogivas na Normandia no seculo XII e a de
Saint-Etienne de Caen, que comporta tambern a premonic;ao do arcobo
tante sob 0 telhado das tribunas, mas nao se sabe em que data essas
ab6badas foram montadas sobre urn ediffcio romanico previsto para ser
coberto por vigamento. No entanto, a reconstruc;ao da igreja ?~ Lessay
na Baixa Normandia, que fora demolida pela guerra, permltlU a seu
arquiteto, M. Froidevaux, revelar sobre urn dos pilares d.o cruzeiro do
transepto a prova irrefutavel da existencia de urn cruzeiro de oglvas,
contemporaneo das mais antigas de Durham 394. Pare~e, pois, est.abe
lecido 0 fato de pesquisas anglo-I}ormandas sobre as abobadas. ~e.oglvas,
anteriores ao seu emprego na Ile-de-France, mas sobre edlflclos que
permaneceram romiinicos em seus princfpios e constfUc;ao.

CODtestal;30 do racionalismo g6tico

Segundo os princfpios fixados por Viollet-Ie-D~c, a ~rquitetura g6ti.ca
e urn sistema l6gico que decorre de uma aphcac;ao raclOnal das pr~pne
dades da ab6bada de ogivas; a 10calizaC;ao das press6es honzontals em
quatro pontos que esta realiza permite, respondendo por,contrafor~es
e arcobotantes, suprimir praticamente as paredes, substltUidas por ,vaos
imensos que iluminam as grandes catedrais. Segundo a extrema logl~a
do sistema, 0 arquiteto quase sempre consegue reahzar urn .eq~l1lfbno
"diniimico" por compensaC;ao das press6es horizontals e verticals.

As duvidas emitidas em 1900 por Jean-Auguste Brutalls (1859-1926)
nao foram levadas a serio e ignorava-se ou fingia-se ignorar, na Franc;a,
as contestac;6es formuladas contra esse mecanismo pelo ~ustriac~ Riegl
em 1904, pelo ingles John Bilson em 1906, pelo amer~cano Kmgsley
Porter em 1911, pelo alemao Ernst Gall em 19}5, pelos.mgleses Alfred
Hamlin em 1916 e Roger Gilman em 1920 39

). 0 escnt?r Huysm~ns,
em 1908 em La cathedrale, ja se insurgia contra uma teona que conslste
em ver ~o g6tico apenas urn problema material tecnico de estabilidade
e resistencia.

Assim, a tese de Pol Abraham, defendida em 1933 na Escola do
Louvre, sobre Viollet-le-Duc et le rationalisme medieval, explode como
uma bomba nos apraziveis campus arqueol6gicos franceses. Urn enge
nheiro, Victor Sabouret, publicara dez anos antes urn artlgo contestando
a utilidade das nervuras, mas, sem duvida por ter sido publicado numa
revista muito especializada, tal artigo passou despercebido. Victor Sa
bouret chegou a chamar a ab6bada de ogivas de "ab6bada de arestas
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nervurada" 396, 0 que, alias, s6 e exato para 0 primeiro estadio da ab6ba
da de ogivas; mais tarde, 0 sistema gerador da ab6bada deixou de ser
formado pela penetrac;;ao de dois berc;;os de volta inteira. No mesmo
ano em que Pol Abraham defendeu sua tese, Sabouret publicou outro
artigo sobre a questao 397.

Segundo Pol Abraham, a ogiva, como de resto todas as demais
nervuras, nao tem nenhum valor portante; chegava inclusive a dizer
que ela aumentava 0 peso da ab6bada e contestava igualmente 0 papel
atribuido aos pinaculos e aos arcobotantes. Nao hesitava em atacar Viollet
Ie-Due, simples arquiteto que, erigindo sua fria teoria racionalista, se opu
nha ao romantismo que celebrava 0 Jirismo do g6tico.

Seguiu-se uma polemica da qual tomaram parte Marcel Aubert,
Abraham, que respondeu, e Henri Focillon .N8. A mais severa replica,
sem duvida, foi a de H. Masson, porque este era um engenheiro na
tradic;;ao de Choisy; Masson criticava objetivamente as pr6prias bases
do raciocfnio de Abraham 399

Segundo Pierre Lavedan, Marcel Aubert e Focillon, qualquer que
seja 0 real valor construtivo das ogivas, os arquitetos da Idade Media
certamente acreditaram nelas - as provas disso sao copiosas - e, por
outro lado, 0 emprego da nervura tinha a vantagem de submeter-se
a pianos complexos, alem do fate de que essas ogivas, construfdas antes
da ab6bada, permitiam edificar urn quadro que facilitava a alvenaria
desta, 0 que alias ja havia side observado pelo alemao Gall.

Abraham dizia que todo esse sistema de arcos e nervuras tinha
uma finalidade meramente estetica, a de criar uma ilusao plastica. E
verdade que essa tese pode ser levada em conta para a multiplicac;;ao
das nervuras nas ab6badas decorativas do g6tico tardio. 0 sistema de
estabilidade das HaLlenkirchen e mais ainda 0 das ab6badas em leque
(Jan vaults) da Inglaterra nada tem a ver com 0 da ab6bada de ogivas
pura e simples. Para assegurar a estabilidade desses grandes complexos
de pedras sobrecarregados de nervuras multiplas, e necessario recorrer
a sistemas de aparelhagem de aduelas e de penetra<;ao de superficies.
Nessa arte que se chamava "arte do trac;;o", destacavam-se os aparelha
dores franceses dos seculos XVII e XVIII. Um deles nao conseguiu, sobre
o desenho de Mansart, no hotel da cidade de Aries. gra<;as a combina<;oes
complicadas de juntas de aduelas, estender sobre uma sala de vinte e
dois metros de comprimento uma ab6bada de apenas oito centfmetros
de flecha?

Em 1971, 0 professor canadense James H. Acland publicou um
estudo de conjunto sobre as estruturas das ab6badas g6ticas 400, tanto
os cruzeiros de ogivas francesas dos seculos XII e XIII quanto os fan
vaults ingleses e as ab6badas boemias de nervuras volantes. Para ele,
as ab6badas medievais conjugam duas tradi<;oes: uma, a da construc;;ao
em pedra, vem do Mediterraneo e do Oriente; outra, que vem do Norte
da Europa, e a da construc;;ao em madeira, teoria que, como vimos,
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fora emitida por Semper, Courajod e Strzygowski e que parece pouco
verossimil. Pode-se pensar que as mesmas formas possam derivar de
urn material que trabalha em flexao e de outro que s6 pode trabalhar
em ten sao?

Quanto ao papel da nervura no equillbrio do sistema g6tico, verda
deiro artigo de fe na tradiC;;ao francesa do saber arqueol6gico, parece
que pensa-[o agora seria uma heresia, pelo menos para os historiadores
nao franceses.

Paul Frankl comec;;a sua grande sfntese sobre a arqUltetura g6tica 401

por um capftulo intitulado "A funC;;ao estetica da nervura", seguido de
outro, "0 significado estetico da ab6bada de ogivas".

sera precise acreditar, com Andre Mussat 402, que 0 sistema raciona
Iista de Viollet-Ie-Duc refletia uma conjuntura polftica que era a da Fran
<;a na metade do seculo XIX? A burguesia procurava um poderoso meio
de coesao na epoca do rei dos franceses, e teria encontrado uma refe
rencia nos tempos medievais, quando a solidariedade social teria repou
sado na uniao da monarquia com 0 terceiro estado, tese defendida por
Guizot e Augustin Thierry na Sorbonne, por Quicherat em seu curso
de arqueologia na Escola de Chartres. Viollet-Ie-Duc, em seu Dictionnaire
de l'architecture fianr;aise, declarava que a catedral era 0 sfmbolo da
nacionalidade francesa. Antes dele, Daniel Ramee (1806-1887), restau
rador da catedral de Noyon, em sua Histoire de l'architecture (1843) 403,
e Ludovic Vitet (1802-1873) nao haviam, na mesma epoca 40\ emitido
a teoria de que no seculo XVIII a iniciativa das artes passara dos atelies
monasticos as lojas dos pedreiros e de que assim se intensificava a in
fluencia dos laicos na sociedade?

A contestac;;ao do racionalismo g6tico teve por efeito dar mais im
portancia a outros aspectos dessa arquitetura, ate entao considerada
como decorrente do sistema de equillbrio descrito por Viollet-Ie-Duc.

Francis Salet, diretor da Sociedade Francesa de Arqueologia ate
19-87, eie pr6prio autor de eruditos trabalhos sobre a arte g6tica, nao
escrev.ia no Bulletin monumental, em 1959: "Sera preciso renunciar cada
vez mais -a dar 0 papel primordial na definiC;;ao do novo estilo a ab6bada
de ogivas" 405?

Dois histo:riadores, ambos de origem germanica, Paul Frankl e Ro
bert Branner, publicaram, apos a Segunda Guerra Mundial, estudos
sobre a arte gotica francesa que suscitaram indaga<;oes sobre muitas no
c;;oes ate en tao indiscutfveis a proposito dessa arte. Robert Branner, da
Columbia University de Nova York, aplicou-se em varios Iivros e arti
gos 406 a rever a cronologia, a genese, as atribuic;;oes e as filiac;;oes dos
grandes ediffcios religiosos franceses do seculo XIII. Para ele, a finali
dade da arte gotica francesa "classica" desemboca, no tempo de Sao
Luis, na nave de Saint-Denis e na catedral de Troyes, isto e, num ediffcio
em que a multiplicac;;ao das divisoes dos conjuntos de janelas e dos siste
mas de arcaturas testemunha urn papel preponderante dessas pesquisas
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da arte do "compasso" (0 que os ingleses denominam tracery) que fazem
vibrar as paredes; a abobada de ogivas esta ali apenas para assegurar
a cobertura. 0 ediffcio torna-se a igreja-janela. Essa multiplica<;ao dos
tra<;ados de carMer irradiante atinge uma especie de especula<;ao deli
rante quando penetra na Alemanha - por exemplo, numa igreja como
Santa Catarina de Oppenheim, cu ja planta data de 1317 e onde devemos
ver realmente 0 infcio de uma tentativa original da Alemanha na arquite
tura gotica (Sondergotik).

A catedral se converte na igreja-Iuz e os tra<;ados dos conjuntos
de janelas participam dessa vibra<;ao geral.

Marcel Aubert lembrava oportunamente em 1959 407
0 papel atri

bufdo as janelas da igreja pelos exegetas por volta de 1200, momenta
em que 0 gotico conhecera seu florescimento "aereo". "As janelas das
igrejas, fonte de luz, derramam sobre nos as palavras de Deus", como
afirmam Pierre de Roissy, chantre da igreja de Chartres, em 1200, Guillau
me Durand, bispo de Mende, no final do seculo XII, e tantos outros
escritores, compiladores e comentadores. "Estas iluminam 0 cora<;ao
dos fieis e lhes comunicam 0 pensamento de Deus, 0 verdadeiro sol. "
Na Gazette des beaux-arts, em 1950, Louis Grodecki 408 ja lembrava que
a arte do vitral se ligara essencialmente ao surto da arte gotica. Assim,
mostrava ele no deambulatorio de Saint-Denis de Suger que a amplidao
das janelas, "quase inverossfmil nessa epoca de 1140-1144", se explica
pela necessidade de aumentar a superffcie dos vaos, em virtu de da dimi
nui<;ao da claridade provocada pelos vitrais pintados.

o reexame feito por Robert Branner dos ediffcios franceses do secu
10 XIII levou-o a modificar muitas das no<;6es adquiridas. Por raz6es
ligadas ao mesmo tempo a crftica dos textos e ados estilos, ele retirou
a Pierre de Montreuil 40~ a paternidade da nave de Saint-Denis e da
Sainte-Chapelle du Palais, 0 que equivalia a algo como retirar a Mansart
a paternidade de Versalhes. Essa "desmoraliza<;ao" do prfncipe dos ar
quitetos no tempo de Sao Lufs suscitou vivas rea<;6es entre os franceses.
Seguiu-se uma polemica com Louis Grodecki, da qual diversas revistas
se fizeram eco 410

Do gotico tardio

No fim do seculo XIX, sem deixar de considerar que os elementos do
germanismo contidos no codigo genetico da ra<;a francesa haviam side
o fermento criador da arte gotica, os sabios alemaes achavam que nao
se podia questionar 0 fato de que a regiao da Europa em que se criara
essa arte era 0 Norte da Fran<;a e de que os primeiros ediffcios desse
estilo construfdos alem-Reno, como a catedral de Colonia, procediam
diretamente dali. Na consciencia coletiva da alma alema, e num pafs
em que 0 romantismo colocara. tao alto a Idade Media, essa renuncia
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era amarga. Estava-se entao na epoca em que, em consequencia da
cria<;ao do Reich em 1871, a Alemanha tomara consciencia de sua for<;a
e de sua unidade. Tornava-se necessario para esse velho povo, transfor
mado numa jovem na<;ao, que outrora se abrigava sob 0 manto do Sacro
Imperio, descobrir na epoca medieval uma forma de arte que Ihe fosse
pr6pria, cuja inven<;ao pudesse reivindicar legitimamente. A Alemanha
enco.n.trau-a na fase final do desenvolvimento da arte gotica, que foi
quahfJcada de Spiitgotik (gotico tardio). Para os sabios alemaes do seculo
XIX, como alias para os franceses, esse fim da arte gotica, que se situava
no seculo XV, constitufa uma forma de decadencia. As especula<;6es
de sabios vienenses como Riegl ou Wickhoff, segundo vimos, anulando
essa no<;ao de declfnio para reconhecer em qualquer expressao artfstica
uma originalidade propria, facilitaram para os alemaes essa reconquista,
enquanto valor positivo, do g6tico tardio. Quando Cornelis Gurlitt, em
1890, deu 0 golpe de misericordia com sua obra Arte e artistas a vespera
da Reforma, surgiu uma copiosa literatura sobre essa arte, designada
como Spiitgotik, subitamente convertido em materia de ardentes especu
la<;6es que os historiadores opunham umas as outras. 0 melhor texto
para se ler sobre 0 assunto e 0 resumo em Ifngua francesa de urn estudo
mais vasto publicado em polones em 1965 por Jan Bialostocki, profes
sor da Universidade de Varsovia e mais tarde diretor do Museu de
Belas-Artes dessa cidade, erudito de grande envergadura, que tive
a honra de ter como aluno em meu curso de museologia na Escola
do Louvre e que, em 1959, publicou urn estudo retrospectivo de este
tica, Cinco seculos de pensamento sobre a arte 41 [. Evocarei aqui ape
nas alguns dos cento e dezoito livros e artigos que ele cita nessa histo
riografia do gotico tardio.

Apos a abertura do debate por Gurlitt, a obra fundamental foi a
d.e August Schmarsow (1853-1936). Professor da Universidade de Leip
Zig, Schmarsow exerceu grande influencia na universidade alema por
seu hvro, publtcado em 1905 412 , Princfpios fundamentais da ciencia de
arte 413 Em 1899, publicara ele suas Propostas de reforma para uma
hist6ria do Renascimento 414, obra na qual afirmava, com razao, ser ne
cessario julgar a arte alema segundo urn sistema de valores que the fosse
proprio, e nao em rela<;ao a criterios estrangeiros, fossem eles italianos
ou franceses. Para ele, 0 que importava na defini<;ao de urn estilo era
urn novo comportamento na concep<;ao do espa<;o. No ediffcio religioso
do Spiitgotik, a igreja em forma de halle (Hallenkirche) com naves iguais
semsolu<;ao de continuidade entre 0 cora e a nave, via ele uma concep<;ao
mtelramente nova, que nada devia ao gotico original, e observava tam
bern uma tendencia a vegetaliza<;ao nao apenas da decora<;ao, mas ate
dos elementos arquitetonicos. As ideias de Schmarsow foram desenvol
vidas por seus alunos. Erich Haenel, em seu estudo G6tico tardio e Renasci
mento (1899) 415, insistia no papel das ordens mendicantes na cria<;ao do
novo estilo, ideia posteriormente desenvolvida por Krautheimer. Em
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1904, Wilhelm Niemeyer ressa[tava urn elemento muito importante da
Hallenkirche: as ab6badas em rede.

Entretanto, em 1913, Kurt Gustenberg procurava a originalidade
de urn g6tico pi-opriamente alemao aquem mesmo do Spiitgotik, no secu
10 XIV, num livro ao qual ele dava urn tftulo diffcil de traduzir ("g6tico
especffico") 416 e que ia servir para designar urn estilo: 0 Sondergotik.
Os [imites desse Sondergotik situavam-se entre 1350 e 1550 e seus sftios
de genese e expressao abrangiam tanto 0 Reno como a Alemanha do
SuI.

Em 1978, uma grande exposic;ao realizada em Colonia valorizava
a importancia de uma famflia de artistas, os Parler, que, na segunda
metade do seculo XIV, trabalhara em Colonia, Praga, Gmund (na Sua
bia), Friburgo, Basileia e Estrasburgo. 0 historiador tcheco Swoboda,
em 1938 417

, chamou a atenc;ao para 0 chefe da famflia, Peter, escultor
e arquiteto, que foi 0 segundo mestre-de-obras de Saint-Guy de Praga.
Urn memorial dessa exposic;ao, compreendendo mil duzentas e quarenta
e tres paginas em tres volumes in-quarto, e urn monumento preciosfs
simo, em que 0 autor nao se contenta em comentar as obras dos Parler,
mas mostra sua familiaridade com 0 estilo g6tico internacional que reina
nos cursos da Europa nessa segunda metade do seculo XIV, 0 que se
traduz por urn concurso da Franc;a, da Belgica, da Austria, da Polonia
e da Hungria na exposic;ao de Colonia. Essa arte abrange nao s6 a arqui
tetura como, talvez ainda mais, a escultura, que desabrocha na Alema
nha sob todas as suas formas, tanto suave e mfstica nas Belas Madonas
como apaixonada na Pieta. Assim, urn estilo doce (Weichenstil) se op6e
ao estilo rude (Zackenstil), e essa dualidade e tfpica do espfrito germa
nico.

A exposiC;ao ressuscitava e reatualizava ideias emitidas em 1924
por Wilhelm Pinder 418 e em 1925 por Wilhelm Worringer 419, que chega
yam a comparar esse sistema formal com 0 movimento contemporaneo
do expressionismo, 0 que era reconhecer nele uma constante do germa
nismo.

Em diversos artigos, a partir de 1932, Georg Weise 420 afirmava
que essa constante era 0 barroco, 0 que Dehio ja sugerira muito tempo
antes. Portanto, ele nao dava razao aos eruditos que viram nele urn
equivalente do Renascimento, atribuindo-Ihe urn carater estatico. Weise
via nele, com mais justic;a, uma tendencia irracional ao movimento. Con
cordavacom a tese de Pinder sobre 0 ultimo estado da escultura alema
e de Curt Glaser sobre a pintura do Spiitgotik. Alias, ele considerava
o Spiitgotik nos estreitos Iimites do sentido primitivo dessa palavra, rejei
tando a primeira parte do Sondergotik. E estendia esse conceito de g6tico
barroco a toda a arte do Norte da Europa.

Prolongando e aprofundando 0 que Niemeyer ja revelara em 1904,
Karl Heinz Clasen consagrava em 1937 urn estudo as ab6badas decora
tivas, que para ele constitufam 0 verdadeiro elemento especffico do g6ti-
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d· 4'1 Pco tar 10 -. ensava ele que 0 centro de genese dessas ab6badas era
o domfnio dos cavaleiros teutonicos e que dali 0 sistema irradiara para
a Polonia, a Boemia, a Silesia e, mais tarde, para as regioes ocidentais
da Alemanha. No entanto, ele mencionava a origem dessas ab6badas
de rec)e na Inglaterra do seculo XIII.

E bastante notavel que os sabios alemaes, empenhados em procurar
no Spiitgotik a expressao da alma germanica, tenham tido quase sempre
a mesma atltude dos erudltos franceses: debruc;ados sobre 0 g6tico de
seu pafs, quase nao olhavam para fora. Quer seja "declfnio" ou criac;ao
especffica, 0 g6tico tardio, em suas caracterfsticas gerais, e europeu.
Em 1905, FranCIS Bond expunha 0 estilo ingles correspondente ao g6tico
tardIO em seu Arquitetura g6tica na lnglaterra 422 Em 1911, E. E. Ho
wards estudava as ab6badas em leque (fan vaults) da lnglaterra, mas
foi precise esperar ate 1951 para se ter urn estudo de conjunto mais
aprofundado sobre 0 g6tico ingles, 0 de Geoffroy Webb 423 A exposic;ao
mals recente (1972), a mals completa que ja se fez sobre todos os sistemas
de ab6badas g6ticas 424, se deve a urn professor canadense, J. H. Acland.

Na Italia, a obra maior do g6tico tardio e 0 Duomo de Milao, no
qual trabalharam alemaes e franceses, frequentemente estudado. A Es
panha foi influenciada pelo que Emile Bertaux, em 1911, sugerira cha
mar de "estilo Isabel", mas ele 0 estuda num texto consagrado a "His
t6ria do Renascimento na Espanha" 425,0 que prova nao ser 0 conceito
de g6tico tardio familiar na Franc;a por essa epoca. No entanto, 0 alemao
Georg Weise, que atrafra esse estilo para seus paiS, explorou a Espanha
do flm da Idade Media e extraiu daf, em 1933, seus Estudos sobre a
arquitetura do g6tico tardio 426. Estava reservado a Portugal criar uma
das formas mais exaltadas desse estilo: 0 manuelino, ao qual Reynaldo
dos Santos dedicou urn estudo exaustivo em 1951 427.

Em 1962, em sua grande sfntese sobre a arquitetura g6tica, 0 ameri
cano Paul Frankl criticava vivamente 0 emprego abusivo do termo Son
dergotik 428 Como sinonimo de estilo alemao, e uma tautologia. No secu
10 XV, cada pafs da Europa - Inglaterra, Franc;a, Pafses-Baixos, Espa
nha, Portugal- tern seu g6tico pr6prio e todos esses estilos se aparentam
entre si por tendencias comuns que criam uma grande variedade de
formas e propendem amiude a vegetalizac;ao da arquitetura.

Se os franceses acumularam e ainda acumulam os estudos sobre
a arte g6tica dos seculos XIII e XIV, e curiosa que parecem ter ficado
mdlferentes ao seu g6tico tardio, batizado de "flamejante" (flamboyant)
pelo historiador normando Langlois (1777-1837). Esse vocabulo foi ins
pirado pelo aspecto de chamas dos enchimentos em curvas e contracurvas
das janelas dos ediffcios religiosos (foles e arcos elfpticos).

. Sem duvida, 0 estilo flamejante nunca decorreu, na Franc;a, de nao
sel que degenerescencia de fim de rac;a, como suspeitaram os primeiros
arque6!ogos do seculo XIX. Como podia ele resistir a vizinhanc;a das
grandes catedrais dos tempos fabulosos de Filipe Augusto, 0 Conquis-
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tador, do radioso Sao Luis, do glorioso Filipe, 0 Belo, esses edificios
contemponineos de Carlos VI, 0 Louco, de Carlos VII, reduzido a ser
apenas 0 rei de Bruges, do sombrio e tortuoso Luis XI? No entanto,
em vista das destrui~6es da Guerra dos Cern Anos, numerosas igrejas
foram edificadas nesse estilo, ao qual a Fran~a deve a maior parte de
seus ,edificios civis da Idade Media. Mas, com 0 olhar - ah, e quao
nostalglco! - flxado na Idade de ouro do gotico, os arqueologos france
ses pouco apreciaram essa arte flamejante, que sem embargo produziu
ediffcios tao distintos como 0 coro do Monte Saint-Michel. Na Histoire
de ['art de Andre Michel (1907), ha sobre ele urn estudo de conjunto,
mUlto Importante, de autoria de Camille Enlart 419.

~ais tarde, numerosas monografias foram consagradas a edificios
f1ame]antes, sobretudo nos volumes dos Congres archeologiques ou do
S.u!letin monumental; porem mais de meio seculo se escoara apos a expo
sl~ao de Camille Enlart, quando aparecera, enfim, urn livro com 0 tftulo
de Architecture flamboyante, tendo side necessario, para isso, que urn
canadense frances se decidisse a faze-Io 430

Divergencias sobre a essencia do gotico

Mas qual e, afinal, a essencia do gotico? Depois de tres seculos, depois
de· Goethe, pensadores, fil6sofos e historiadores de arte se encarni~am

sobre 0 enigma desse estilo, tao diferente do estilo greco-romano que
se tor~ou, desde 0 Renascimento, de certo modo a Iinguagem comum
do OCldente. Cada qual da sua explica~ao, quer seja pr6pria, quer pro
longue algum significado anterior vislumbrado por outro estudioso. Fa
zendo 0 mesmo que Julius von Schlosser fizera para a exegese artfstica
dos tempos c1assicos, Paul Frankl releu pacientemente esse imenso
amontoado de textos e, num livro de mais de mil paginas, os analisa
urn por urn (G6tico. Fontes literarias e interpreta~ao ao fango de oito
, I ) 431 M' d .secu os . uItas essas mterpreta~6es sao lembradas aqui no mo-

mento oportuno. Nao se pode resumir essa bfblia, onde se ve que os
pesqUisadores dao muitas vezes provas de tal imagina~ao que seus escri
tos se leem como os de urn romancista.

Ha os que situam as fontes do gotico na ra~a - n6rdica, natural
mente~, ~omo Gobineau, Chamberlain, Courajod, Strzygowski, Wor
nnger, Ja cItados, e tantos pensadores alemaes, como Friedrich Seessel
berg 432, que, como 0 arquiteto frances Victor Ruprich-Robert (1720-1784),
autor de uma obra sobre L'architecture normande433

, nao teme ir buscar
a origem do gotico entre os escandinavos, tese varias vezes proposta,
segundo vimos.

o mito da organiza~ao coletiva da Idade Media fez ver no g6tico,
para outros - como os ingleses Ruskin e William Morris 434 ou 0 alemao
Wilhelm Hausenstein 435 -, uma expressao socialista. Para Richard Ha-
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mann 436, 0 gotico e uma forma da civiliza~ao cortes, 0 que, ate certo
ponto, anunCla a tese de Robert Branner. A busca do ritmo e das propor
<;:6es harmonicas tentou muitos pesquisadores alemaes (Pinder, A. Sch
marsow, Russack, Willi Drost, Adolf Zeising, Haase, Ungewither,
Henszlmann, G. Flik, von Drach, Gustav Dehio, Max Hasak, Knauth,
Witzel, E. Moessel, F. Durach, Hans Kunze, W. Ueberwasser). Alguns
ingleses tambem se interessaram pelo assunto (Robert Williams Billings,
David Ramsey Hay, Frederick Macody Lund, John Bilson, W. H. Godd
year), assim como urn frances, Viollet-Ie-Duc 437.

Paul Frankl reserva urn capftulo ao que ele chama de "As aberra~6es
modernas". Karl Scheffler (1869-1952) 438 via 0 gotico em toda parte,
mesmo entre os bosqufmanos, os esquimos e os ... chineses. Para Oswald
Spengler (1880-1936) 439, celebre por seu Decadencia do Ocidente, 0 goti
co e uma premoni<;:ao em pedra da musica sinfonica, 0 que nao e tao
aberrante, mas a isso ele mistura considera~6es sobre 0 Viking Gotik,
o gotico faustiano, 0 gotico arabe, que desembocam num real confusio
nismo. Spengler nao receia invocar 0 velho e repisado tema da floresta,
originaria das formas goticas, expresso pela primeira vez num relatorio
a Leao X da autoria do pseudo-Rafael 440.

Hans Sedlmayr 441 (nascido em 1896), tendo observado que 0 quadro
estrutural do lucanario g6tico, desembara<;:ado de suas paredes nao por
tantes, tern 0 aspecto de urn baldaquino, extrai daf toda uma teoria
e uma estetica. A catedral e uma figura da Cidade de Deus, a Jerusalem
celeste. Para Karl Oettinger 442, no fim da Idade Media a igreja dos
ultimos tempos g6ticos na Alemanha ja nao e a Jerusalem celeste, mas
a imagem do Paraiso, onde reina a Virgem, que atinge assim sua apoteose
suprema, imediatamente antes de sua queda em consequencia da Re
forma.

Uma das hip6teses mais interessantes, que se tornou celebre porque
Panofsky Ihe Iigou 0 seu nome, e a que ve na trajetoria progressiva
do estilo gotico uma analogia profunda com a escolastica medieval; inter
preta<;:ao sobre cuja analise Paul Frankl se estendeu, notadamente em
sua obra A arquitetura g6tica.

Quando Erwin Panofsky escreveu Arquitetura g6tica e pensamento
escoLastico (1967), a ideia nao era nova. Panofsky cita Semper entre
seus predecessores, mas nao fala de Carl Schnaase nem de Gustav Dehio,
e nem de Michelet, que observou que a arquitetura g6tica "progride
de subdivis6es em subdivis6es, criando series de silogismos em pedra
que nao chegam asua conclusao".

Em 1940, 0 alemao Willi Drost, num livro sobre a arquitetura roma
na e a arquitetura gotica 443, opunha-as uma aoutra, como 0 platonismo
ao aristotelismo. Os prolegomenos do Renascimento da filosofia em
Anselmo de Canterbury (1033-1109), celebre por ter side 0 primeiro
a propor uma prova racional da existencia de Deus, constituem para
Drost a pre-escolastica. A escolastica e realmente formulada com Gui-
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lherme de Champeaux (1070-1121) e Pedro Abelardo (1070-1142); e
ambos sao contemporaneos do florescimento da ababada de ogivas. 0
ramanico, por seus volumes geometricos, impessoais como "ideias", traduz
bern a cren~a plat6nica nos universais. Nao se poderia dizer que a primeira
nervura e contemporanea de Roscelino (falecido em 1125), que foi 0 primei
ro a formular 0 nominalismo, cujo espfrito esta muito mais praximo da
arquitetura gatica, que singulariza seus elementos construtivos?

A trajetaria de Erwin Panofsky e diferente. Ele se atem menos
a filosofia que as suas modalidades de exposi~ao e, de certo modo, a
sua retarica, e mostra que os metodos da escolastica, tal como ela era
ensinada, e os processos do pensamento do arquiteto gatico sao homa
logos. "Este e", diz Pierre Bourdieu no prefacio da tradu~ao francesa,
de sua autoria, "urn dos mais belos desafios jamais lan~ados ao positi
vismo. Pretender que a Suma teologica e a catedral possam ser compa
radas como conjuntos inteligfveis, compostos segundo metodos identi
cos, com, entre outros aspectos, a separac;;ao rigorosa que se estabelece
entre as partes, a c1areza expressa e explfcita das hierarquias formais
e a concilia~ao harmoniosa dos contrarios, e, com efeito, expor-se a
receber no melhor dos casos a homenagem prudente e respeitosa que
'uma belfssima vista do espfrito' merece." 444

Entretanto, em seu posfacio, Pierre Bourdieu justifica' essa tese
por raciocfnios estruturalistas.

Na realidade, que fez Panofsky senao seguir 0 caminho tra~ado
por Dvorak, que recomendava procurar a convergencia de todas as mani
festa~oes espirituais de uma mesma civiliza~ao? Eu praprio nao tentei
seguir 0 mesmo caminho quando, em 1946, em Le crepuscule des images,
exprimia a ideia de que as manifesta~oes da arte contemporanea, longe
de constitufrem expressoes gratuitas de urn espfrito de contesta~ao,eram
apoiadas pelas grandes correntes da Weltanschauung e da psicologia das
profundezas que caracterizavam 0 seculo XX?

Para conduir sua imensa pesquisa, Paul Frankl expressa sua prapria
concep~ao pessoal sobre a essencia da arquitetura gatica. Depois de
observar que geralmente os pensadores que escreveram sobre 0 assunto
?onfundiram a essencia com 0 essencial, nota ele que quase sempre,
a for~a de dlscutlr sobre nervuras, ogivas, arcobotantes, escolastica e
reivindicac;;oes 'racistas, filasofos e historiadores de arte esqueceram que
o monumento gatico tfpico e urn santuario, e urn santuario cristao. De
pois de varias paginas de alta eleva~ao de pensamento, chama a aten~ao
para 0 fato de que a figura do Deus romanico corresponde a de Deus
Pai, enquanto 0 deus gatico e 0 Filho de Deus: Cristo. Assim, eestranho
que em nenhuma de suas duas obras ele cite 0 livro de Katzennellen-
b . I' d 44~ogen, aqUi ana Isa 0 ., que no entanto surgiu em 1959, e em que
esse autor mostra que 0 programa apologetico de Chartres e coman
dado pela cren~a, elaborada no seculo XII, na presen~a do Corpus verum
de Cristo na hastia .. Verdade e que Paul Frankl fala de arquitetura.
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A. ultimas paginas de sua Arquitetura gotica estao na linha do Genie
,III christianisme. Comparando as diferentes esferas de expressao da epo
'" medieval, Frankl afirma que elas tern uma raiz comum: a pessoa
Ii' Jesus. Partindo dessa origem, podemos compreender, diz ele, cada
11111 dos modos de expressao, induindo a arquitetura, e podemos enten-

" 446del' por que todas convergem para 0 gotlco

() ponto de vista de Sirius

Picrre Francastel, num livro escrito em 1940 e publicado em 1945, adver
1ia os franceses contra 0 perigo que representaria, para a interpreta~ao

(Ie suas cria~oes artfsticas, a emigra~ao dos professores alemaes para
(lS Estados Unidos w. Sem duvida ele estava errado. Nesse livro, acusava
vie os trabalhos de Paul Frankl, publicados em Ifngua alema entre as
t1uas guerras, de serem suspeitos de propaganda germanica. As obra.s
do mesmo autor em Ifngua inglesa sao, ao contrano, de grande serenJ
dade. Seu livro sobre As fontes literarias do gOlico 44H e uma obra-prima
de gosto e objetividade. Se as vezes 0 autor se deixa arrebatar por uma
cxpressao mordaz, ou se anima suas afirma~6es com um~ ponta de hu
Illor, e porque evoca antigas polemicas com seus compatnotas de ontem
nu porque trata de questoes que considera, com toda a razao, "aberran
les"; e nada mais hostil a essa vftima do racismo que as teonas que
viio buscar a origem do gatico na ra~a, seja ela germanica ou ate mesmo,
simplesmente, "nardica", senao "ariana".

A obra de Francastel foi escrita sob 0 impacto da Segunda Guerra
Mundial e nao levou em conta 0 poder de assimila~ao operada pelos
Estados Unidos da America sobre aqueles que escolhem esse pafs como
nova patria. Panofsky confessou isso num texto escrito em 1953 449

• "Os
pesquisadores europeus", diz ele, "emocionam-se com problemas d,e~te

tipo: 0 capitel cubico foi inventado na Alemanha, na Fran~a ou na Italia?
Rogier Van der Weyden era f1amengo ou va lao? Ou amda: os pnmelros
cruzeiros de ogivas apareceram em Milao, em Morienval, em Caen ou
em Durham? Vista do outro lado do Oceano, toda a Europa, da Espanha
ao Mediterraneo oriental, se funde num unico panorama." 0 sabio chega
a reprovar no pensamento alemao 0 dissimular-se com demasiada fre
quencia por tras de uma cortina de fuma~a. '.'Estou persua~ido", d~z

ele, "de que uma unica pagina de Leopold-Delisle, Paul Durneu, LOUIS
Courajod, dos irmaos Goncourt, de Montague Rhodes James, de Camp
bell Dodgson, de Comelis Hofstede de Groot ou de Georges Hulin
.de Loo vale mais que uma tonelada de teses doutorais alemas."

Esse pensamento "ecumenico" de Panofsky nao respondia a urn
apelo de Brinckmann, que, escrevendo em 1930 a propasito de urn inque
rito da revista francesa Formes 450 sobre as "origens da arte g6tica",
dedarava: "A meu ver, uma revisao da hist6ria da arte dos povos da
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Europa pela .intr?du<;ao de uma visao europeia e 0 unico meio de sair
do Impasse clentlflco atual"?

Nao se creia, entretanto, que 0 chauvinismo esteja morto. Nao e
espantoso ler .sob a pena de urn frances em 1965: "E escandaloso que
se tenha conflado a tarefa, antes de rna is nada patri6tica, de escavar
o solo da abadla de Cluny a uma empresa americana" 451? B .t d . . . em sel que
o 00 artlgo escflt? por Pierre Heliot (19?3-.1984), arqueologo de grande

e.nvergadura, ten~la a deplor~r a lllsuficiencia do apoio trazido pela cole
tlVldade francesa a arqueologla nacional, mas, ainda assim, era esta uma
cUfiosa manelra de agradecer, por seus trinta anos de pesquisas, a Kenneth
C~nant, aluno de Marcel Aubert, quesuscitara esses trabalhos. Pierre
Hellot e.squeceu-se de que a ciencia nao tern patria. Quanto a Panofsky,
que sabia a que se ater.contra os efeltas do racismo e do nacionalismo,
encontrara urn born melO de evitar-lhes as querelas. Abandonando toda
p~sqUisa sobre qualquer obJeto demasiado candente da hist6ria euro
pela, ele bebeu ~ ambrosia e se retirou entre os deuses para falar a
]'nguagem do Ohmpo.

A hostilidade ao nacionalismo ia penetrar a Alemanha apos a Se
gunda.Guerra Mundial. Partindo de alguns exemplos, 0 Pe. M. Warnke
escrevla em 1970 todo.u~ estu~o para mostrar que a arte, mais que
qualquer outra expressao, e provida de uma carga afetiva capaz de exas
per?r ~s naclOnah~mos452. E:,s~ afirma<;ao situava-se no quadro de urn
coloqul? ,~ue reunla em Coloma, em 1970, historiadores de arte sobre
o tem.a .. A obra de .arte entre a ciencia e a concep<;ao do mundo".
A mal.?f1a dos partlclpantes conclufa que a interpreta<;ao da obra de
arte nao depe~de tanto da ideologia de seu tempo quanto da de seus
comentadores. Num ensalO sobre 0 Reiter de Bamberg, Berthold Hinz
mostra~a como 0 famoso cavalelro, sem deixar de ser 0 prot6tipo do
gerr:nalllsmo. entre seus IOterpretes sucessivos, acabara por encarnar 0
naclOnal-soclahsmo, ao passo que todos esses professores nao se tinham
mostrado capaze~ sequer de dat.a-Io, deexplicar 0 que ele representava,
personagem hlStOfiCO ou alegofla, ou mesmo de dizer se sua localiza<;ao
atual na catedral era original 45J!

Seria necessario urn germanico, de certo modo desnacionalizado
pelo exilio, para trazer uma conclusao a essa eterna querela entre a
Fran<;a e a Alemanha, no debate mais animado da hist6ria das formas
Esse epflogo ,3 combates v.aos e a obra de Paul Frankl, ja citada, A
arqUltetura gottca, da cole<;ao The Pelican History of Art.
. N~scldo em Praga ~m 1878, Paul Frankl ensinou em Munique, onde

tl,nha sldo e~tudante; nao hesltou, como vimos, em dar, numa obra de
~lOtese pubhcada em 1926 sobre a escultura romanica, a preponderancia
a Alemanha. Em 1934, expulso pela diaspora criada pelo nazismo, exi
lou-se n?s Estados Ullldos, onde se tornaria uma das figuras mais ilustres
do Institute .of Advance? Study, em Princeton. La, sua mentalidade
tornou-se umversal e aphcou-se sem bairrismo aarte g6tica. Publicada
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Ill) proprio ana de sua morte (1962), sua A rquiteturagotica e 0 testamento
\kssc pensador que por tanto tempo se debru<;ara sobre a Idade Media.

Era born que essa obra - sinal de neutralidade - fosse escrita
\'111 ingles, lingua hoje mais universal que 0 alemao ou 0 frances.

Os livros de sintese dessa natureza nao escapam, num ou. noutro
lI\(llnento, afragmenta<;ao geografica. Eo caso da Architecture gothique
do frances Louis Grodecki, obra notavel, tao serena e internacional em
'.('1\ espirito quanto a de Paul Frankl e que pode tirar partido desta,
1:1 ljue Ihe e posterior e representa por isso mesmo 0 ultimo estado
d:.t questao ~5~, publicada que foi em 1979. Paul Frankl, como se respon-
I 'sse ao voto formulado por Brinckmann em 1930, fez 0 jogo europeu.

Para ele, 0 gotico e uma terra sem fronteiras; considera-o globalmente
como urn organismo autonomo - os semiologos diriam uma estrutura
_ que evoca sucessivamente no primeiro plano da cena, a medida que
() desenvolvimento os chama, os lugares privilegiados que realizaram
sua genese, seu crescimento, sua flora<;ao, em variedades multiplas.
Quanto ao significado dessa arte, vimos 0 que ele pensa a esse respeito
em sua obra, publicada do is anos depois, sobre a literatura do gotico.
Para concluir seu tratado discursivo, em 1962 ele evoca tambem a no<;ao
de santuario, mas observa como - malgrado as diferen<;as do plano
_ a descri<;ao do castelo do Graal na epopeia do jovem Titurel escrita
por Albrecht por volta de 1270, no momento em que se conc1ufam Rei.ms
e Amiens, faz pensar nesse ediffcio de luz que e a catedral gotica. Assim,
como diria 0 erudito suf<;o Geymiiller, citado por Paul Frankl, "poesia
escolastica e arquitetura se reunem num dos mais esplendidos e solenes
momentos da aventura humana" 455.

III. SERA GIOTTO 0 MESTRE DA VIDA
DE sAo FRANCISCO?

A obra de Giotto e urn exemplo das divergencias da critica, agu<;ada
por analises sobrepostas, sendo cada qual tao "fina" que sua sutileza
escapa aos demais comentadores, de modo que se acaba desembocando
num dialogo de surdos. Esse exemplo, como 0 da escultura romanica,
mostra tambern uma certa tendencia da crftica anglo-saxonica a man
ter-se afastada da exegese dos franceses ou italianos.

A revisao da obra do grande florentino apos a Segunda Guerra
Mundial abrangeu tudo quanto Ihe era atribufdo, salvo a capela da Arena
em Padua, isto e, 0 cicio ou os cic10s de Assis; as capelas de Santa
Croce de Floren<;a e a pintura de cavalete. As capelas Peruzzi e Bardi
de Santa Croce, obras do ultimo perfodo giottesco, desembara<;adas pelo
Pe. Leonetto Tintori dos vastos retoques executados nas partes destrul
das no seculo XIX, parecem agora lacunares, mas os fragmentos restan-
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tes, restabelecidos em sua integridade, permitem apreciar a obra giottesca
em sua pureza. Essa restaura<;ao surpreendeu porque, fazendo desapa
recer as enormes adjun<;oes realizadas no seculo precedente, transfor
mou completamente 0 aspecto tradicional desses afrescos.

Dois livros publicados em datas vizinhas, por volta de 1960, assina
Iaram a posi<;ao de uma parte da crftica italiana.

Salvo em alguns detalhes, essas duas obras nao se contradizem
mas se co~pl~tam. Eugenio Battisti ~S6 baseou seu estudo, feito par~
o grande publico e realIzado com tanto gosto por Skira, numa defini<;30
de Giotto num meio social e religioso, sublinhando-Ihe 0 valor drama
tico. Cesare Gnudi, num livro monumental, suntuosamente apresentado
pelo editor Aldo Martello, penetra mais profundamente na analise for
mal das obras e condensa no final desse texto urn precioso "estado das
questoes" .

No tocante aos quadros de cavalete, a escolha restrita de Eugenio
Battisti nao pode ser significativa de seu pensamento, uma vez que se
trata de uma obra de vulgariza<;ao; Cesare Gnudi, que parece ter deseja
do, em seu livro, fazer ouvir a voz da sabedoria, resiste aos excessos
dacrftica intransigente, que tenderia a ver em Giotto apenas urn afres
qUlsta. 0 debate trata sobretudo dos afrescos de Assis ~S7 0 autor ve
os come<;os de Giotto em certos afrescos bastante arruinados do alto
da nave, representando cenas da Paixao e do Antigo Testamento, que
amda mostram lembran<;as de Cimabue e se aparentam por determi
nados tra<;os a Cavallini. Cesare Gnudi e Eugenio Battisti admitem a
patemidade de Giotto para 0 cicio da vida de Sao Francisco, rejeitada
pela crftica anglo-sax6nica (Offner, John White, Alaister Smart), que
retoma a opiniao do velho Ruhmor, enquanto a crftica italiana, em bora
inclinada ao ardor das polemicas, nunca variou sobre a opiniao contraria
tambern partilhada por Berenson. Qualquer que seja 0 autor do geniai
cIcio. de Sao Francisco, concordava-se em estimar que 6 mestre nao
termmara ele proprio 0 conjunto, tendo seus alunos trabalhado sobre
seus esbo<;os apos sua partida, enquanto a serie teria sido terminada
por urn artista de estilo urn pouco diferente, cuja mao havia sido reconhe
cida num polfptico dos Uffizi e que foi batizado, com base nessa obra,
de "Mestre de Santa Cecflia".

Mais recentemente, urn anglo-sax6nico, Alaister Smart, ultrapas
sando as conclusoes mais audaciosas da crftica 4S8, quis atribuir ao Mestre
de Santa Cecflia a iniciativa do cicio da vida franciscana, de tal sorte
que 0 famoso "Mestre de Sao Francisco" nao passaria, de certo modo,
de urn seguidor. Questionava-se assim uma atribui<;ao que era como
urn dos fllndamentos da historia da pintura italiana. Existe, entretanto,
urn testemunho contemporaneo do mestre que menciona os trabalhos
dest~ em Assis, a cr6nica de Riccobaldo Ferrarese, que deve ter sido
escnta por volta de 1312-1313. Essa cr6nica era inc6moda para os parti
darios de urn "Mestre de Sao Francisco" an6nimo; pretendeu-se que
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a passagem que fala de Giotto fora interpola?a, em virtu de do e~prego
de urn verbo no preterito. A critIca textual felta por Cesare Gnudl (reto
mada mais extensamente nos Melanges Suida 4S9) tende a provar a aute~
ticidade desse texto e e convincente; repousa ela no fato de que as tres
edi<;oes mais antigas de Riccobal~o, impres~as em 1474, 1476. e 147~,
testemunham urn texto correto cUJo manuscnto se encontra hOJe pe~dl
do, ao passo que as demais copias manuscritas conservadas, p~rtICU~
larmente a da Laurenciana, que se acredltara ter sldo u.sada ate a.quI
de preferencia aos textos impress~s, ~pre~entariamcert~~ mterpola<;~~s.
Eugenio Battisti e Cesare Gnudl nao. tern a ~enor dlfJcutdade, a!l~s,
em demonstrar 0 carMer giottesco do CIcio de Sao FranCIScO pel~ .analIse
das proprias obras. Na realidade, ha poucas carreiras tao equllIb~a?as
quanto a de Giotto; os tres grandes Clclos que servem para d~fml-lo
constituem uma forte unidade e representam de urn mod.o ate cer~o
ponto ideal as tres fases da evolu<;ao de urn mestre. 0 CIcio de Sao
Francisco nos mostra 0 artista as voltas com urn noVO terna em pl~no
impulso criador, inventando impetuos~mente,as vezes co.m canhestnce,
atitudes, gestos, expressoes, composl<;oes, e lan<;ando-se a c~mq~lsta dos
valores espaciais bern antes dos mestres do Quattrocen:o, IStO e, desde
os come<;os, portanto, da pintura modema. A.Arena e 0 de~abrochar
do genio em toda a sua maturidade, pelo equJlibno ~o rea1Js~o e da
grandeza formal, atingida com uma mtensldade de 3<;ao dramatlca que

talvez jamais seja ultrapassada.
Quanto as capelas Peruzzi e Bardi, representam ~Ias urn certo for-

malismo, mosrrando oartista envelhecendo com seremdade, mals preo
cupado com arte do que com expressao. N~ verdade, s~ supnmlrmos
a cadeia secundaria de Assis, essa bela e maJestosa carreIra e truncada
e a evolu<;ao do estilo ,da pinturai'ta'lian~ nessa epoca crftica se torna
completamente confusa se, como faz Alalster Smart, se chega ao ponto
de pensar que os afrescos de Pa~ua podem ter sido pintados antes dos
do cicio de Sao Francisco de AssIs. . .

Em 1972 numa obra da cole<;ao 'Pocket LIbrary of StudIes of Art,
publicada po; Olschki de Floren<;a~ Margarita Gabrielli 460 retoma~a ,a
questao do cicio franciscano de ASSlSCOill numerosos argument?s hlsto
ricos. Desenvolvendo a tese que propusera em 1960 sabre GlOt~o e a
origem do realismo 461, ela expunha ,como, segu~do suas dedu<;oes, a
reaIiza<;ao desse conjunto conhecera ~ransforma<;oesque ~efletem as lu
tas entre as duas conentes que partllharam a ordem apos a m~rte. de
Sao Francisco, as espirituais e os conventuais. Da concep<;ao p~melTa,
conforme ao espfrito dos espirituais, ina~g~fada{lelo ~enera! Ralmon~o
de Gaudefroy (1289-1295), ja nao subSlstma em sua mtegndade senao
a Prega~iio aos passaros, 0 Milagre da [onte eo Dom do manto, compo
si<;oes nas quais 0 santo aparece em toda a sua grandez.a de taumaturgo.
Quando 0 cicio foi prosseguido sob 0 generalato de GlO~anm de Muro
valle (1296-1304), num momento em que os espmtuals foram perse-
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guidos, abandonou-se enUio como fonte de inspirac;ao a Legenda anliqua
e os Fiorelli para adotar a Legenda major de Sao Boaventura, que atenua
va 0 caniter revolucionario e mfstico do santo, fazendo sua ac;ao reentrar
na polftica oficial da Igreja. Pelo proprio Giotto e por seguidores, como
o Mestre de Santa Cecilia, 0 estilo das imagens foi modificado num
sentido mais realista, mais "terra-a-terra". Foi entao, segundo Margarita
Gabrielli, que alguns afrescos foram profundamente transformados num
sentido pitoresco que Ihes desfigurou 0 carater: a Celebrarao do Nalal
em Greccio seria 0 mais notavel exemplo dessa alterac;ao. A autora apoia
sua tese na analise tecnica realizada por Tintori e Millard Meiss ~62 0
restaurador italiano e 0 professor de Princeton, com efeito, aplicaram-se
a descrever a execuc;ao do cicio de Assis compatibilizando 0 numero
das "jornadas" de trabalho par ele requerido, 0 que permite uma leitura
atenta do inlonaco. Para Margarita Gabrielli, essas transformac;6es pude
ram ser realizadas a tempera ou mesmo a fresco por recorte do inlonaco
e reint~grac;ao de fragmentos de inlonaco novo sobre 0 ariccio, hipotese
urn tanto arriscada. Lamentando que 0 pensamento primitivo de Giotto
tenha side assim desfigurado, nao chega ela a desejar uma restaurac;ao
que the restabelecesse a verdadeiro aspecto? Nao so esta seria muito
arriscada como atentaria contra a autenticidade historica da obra.

A restituic;ao ao seu estado original dos afrescos da capela Peruzzi, em
Florenc;a, ocasionou tambern especulac;6es da parte de uma professora ame
ricana, Eve Borsook, que, como fizera Millard Meiss para Assis, se associou
ao autor dessa restaurac;ao, Leonetto Tintorti, para escrever urn livro sobre
a assunto -163; ela acompanhara dia a dia, durante tres anos, 0 trabalho
empreendido em 1958. Esse estudo forneceu a narrac;ao detalhada da res
taurac;ao. Tendo os afrescos, dizem os autores do livro, side executados,
nao a buon fresco, mas a secco, seriam muito frageis; foram restaurados
no seculo XV, depois no XVI; na segunda metade do seculo XIX, foram
inteiramente repin~ados, 0 que ja era deplorado por Crowe e Cavalcaselle.
Mas Eve Borsook esquece que, ja nos fins do seculo XV, comec;ou-se
a pintar em parede a secco, processo que se generaliza na segunda metade
do seculo XVI, e as obras estao sempre ali; certo e que, entao, 0 inlonaco
foi preparado diversamente a fim de reter a cor. Eve Borsook se empenha,
utilizando-se do conhecimento que adquiriu assim do espfrito de Giotto
.e servindo-se de antigas imitac;6es diretas desses afrescos pelos Lorenzetti
e seus sucessores, em reconstituir-Ihes 0 estado original.

Mas Fernando Bologna nao vai ainda mais longe, imaginando a
composic;ao do polfptico que devia, segundo ete, concluir a decorac;ao
da capela 464?

Entretanto, a proposito do campanario do Duomo de Florenc;a,
outro crftico, de acordo com suas vistas urbanas, nao imaginou urn Giotto
arquiteto 46S?

Retomando suas teses expressas num artigo de 1960, Alaister Smart
desenvolveu-as numa grossa obra publicada pouco depois em Oxford 41i6

QUESTOES POL£MICAS 245

I Hlclus6es sao radical mente opostas as de Margarita Gabrielli. Alais
I, I ~mart nao distingue diferenc;as tematicas na iconografia ~os afr,escos
• II. vc inspirados pela Legenda major. O,objetivo do clcl~ e teologlCo;
ill VI' provar a imilalio Chrisli desse aller Chr.lSlus que fO! Sao ,FranCISco.
I 1I:l .'mart, 0 estilo da lenda, que ele analisa em detalh,e.' e absoluta
III IHt: distinto do de Giotto, tal como 0 deduz de uma analise dos a~res
\ I • da Arena de Padua. Rejuvenescendo urn pou.co a data tradlclO-
I t11l1~nte admitida para a exec\.lc;ao da lenda, acredlta ele que algumas

p.lrtes podem ter side contemPAoraneas das ?a Arena, 0 que, permltm
<Ill Ihe a hipotese de uma influencia destas ultlm~s, 0 lev~ a conslderar
'jilL: () que elas tem de giottesco nao prova a mao de GlOttO, mas su~
111;ldiac;ao. Passando pelo crivo os textos de Vasan, lembra ele que .so
11.1 ~dic;ao de 1568 das Vile este, que esteve em Assis em 15?3; clta
11 Ciclo de Sao Francisco como sendo obra de GIOttO. Na edlc;ao de
I'i~(), com efeito, ele se limitava a dizer que 0 artlsta havla trabalhado
'Ill Assis. Mais inc6moda e a <;lsserc;ao de Rlccobaldo da Ferrara em

',\1:1 Compilalio chronologica, uma vez que emana de um contempo
I:IIICO; deve, com efeito, datar de 1312-1313, como mostrou Cesare Gnu
Iii; se Riccobaldo afirma que Giottotrabalhou na bas~lca de ASSIS, algu
1\la coisa dele ha de encontrar-se af, vista que 0 conjunto dos afrescos
lias igrejas baixa e alta esta conservado em sua totahdade, con~uanto
Illais ou menos em bom estado. Como este nao. pode ser 0 cI~lo do
Mt:stre de Isaac da igreja alta, admitido por Gnudl como obra de juv~n
rude de Giotto, mas rejeitado por Alaister Smart, nem, com malOr razao,
() cicio de Sao Francisco, poderia tratar-se dos afrescos da, Ig:eja balxa,
mas estes sao considerados par todos os autores, e pelo prOp!1O Alalster
Smart, como obras de escolas que imitam de manel!a academlCa e por.
vezes canhestra 0 estilo de Giotto. Afastando a hlpotese ?e que Rlcco
haldo tenha podido se enganar, Alaister Smart chega a admltlr que GlOtto
rccebeu a encomenda desses afrescos, mas as fez executar por outros,
hipotese que parece deveras arr;.scada, porquanto GIOttO devena ter
deixado pelo menos alguns esboc;os, e essas obras medfocres, se refletem
bern 0 "giottismo", nada parecem dever ao mestre. O~tro argume~to
a favor da tese de Alaister Smart: 0 Olltmo commertlO, crOnIca f10rentma
redigida em 1333, fornece uma lista exata de todas as cldades em q~e
Giotto trabalhou, mas nao menciona Assis. Argumento contra: 0 Sao
Francisco recebendo os esligmas do Louvre, obra assmada, mas um pouco
fraca, e considerada por todos e pelo proprio Alaister Smart como or~unda
da bollega. Mas quem diz bOll~g~ diz exe~uc;ao sabre uma co~cepc;ao do
mestre do atelie; ora,as composlc;oes aqui pmtadas se msplram dlretamente
na Legenda de Assis. 0 autor explica es.sa conc~rdancia pelo fato de 9ue

o cicio de Assis se teria tornado para a Vida de Sao FranCISco uma especle
de evangelho iconografico que 0 proprio Giotto teria seguld? .

Alaister Smart opera uma decantac;ao das obras atnbUldas a GIOttO.
Delas, admite apenas um numero restrito. Num texto de sessenta e qua-
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troyaginas, ele se entrega a uma analise do maior interesse dos vinte
e <:It.O afrescos da Legenda, do ponto de vista tecnico, estilfstico e icono
graflco. Depois est~da os di~erentesautores; para ele, sao tres, e denomi
na-os Mestre.?e Sao FrancIsco, Mestre dos Funerais de Sao Francisco
e, por flm, 0 Ja~ltado Mestre de Santa CecIlia. Esses tres mestres foram
secundados, altas, por numerosos auxiliares.

_ Como 0 mostram essas duas obras recentes, em face do cicio de
Sao .Fran~ls~o de Assis a escola italiana de hist6ria da arte e a escola
anglo-saxomca.pernianecem irredutfveis em sua posiC;ao. A escola italia
na propugna flfmemente pela opiniao de Vasari, isto e, por Giotto,
admltlOdo que, chamado a trabalhar em Roma, ele 0 teria entao confiado
a seus alunos; .a escola an~lo-sax6nicaconsidera que 0 celebre cicio per
tence a out.ro sistema estl1lstlco, que tam bern teve sua parte na renovaC;ao
do Renasclmento da plOtura em FlorenC;a.

Todavla, em 1968, Giovanni ~revitali, numa obra copiosa 467, pre
ten.deu abranger num olhar de conJunto nao somente Giotto como todo
O.glOttlsmo. Ap6s essa analise cada vez mais aprofundada, 0 movimento
glOttesco nos apare~e como uma especie de sistema solar no qual, ao
redor do astro, gravltam numerosos satelites batizados com diversos no
mes: .Maestro dl ~an Nicola, Maestro delle Vele, Maestro della Santa
Cectlw, Stefano Ft?:entmo, Fiorentino del 1314, Parente di Giotto, etc.
A!guns desses satehtes constituem estrelas duplas, como 0 Parente di
GlOttO e 0 Maestro ?e1le Vele, que se supoe terem trabalhado de comum
acordo. Todos, ~has,. foram mais ou menos colaboradores do mestre.
Em_ todas essas Imphcac;6es, a p~rs?nalidade de Giotto podia dissol
ver se, mas es.se estudo lenta restltUlr-nOS a obra "giottesca" em toda
a sua camplexlda~e, bas~an~e conforme aos habitos que sabemos serem
os da bottega na plOtura Italtana da Idade Media. A grandeza de Giotto
deve mascarar com sua wmbra tudo quanto 0 cerca'?

Ao resenh~r essa obra, 0 professor alemao Martin Gosebruch 46R

pronun~la este JUlg~mento: "0 texto de Prev.ftali, com sua riqufssima
l1ustrac;ao, ,~em {) mento .de fazer_ en'tTev,er todo 0 imenso caminho que
resta perconer para a cOffipreens.ao'oompletarclo problema do giottismo,
no qual tatel~m atualmente sOCledades ,de eruditos italianos, alemaes
e anglo-amencanos que se ignoram. 'MS aos outros."

. Nesse ponto da exeges~, seria necessario, para p6r termo adivergen-
Cia, novos documentos cUJa desooberta e bastante aleat6ria. Mas, em
nome m~~~o ~o~ argumentos de .estilo, definidos por Alaister Smart,
parece dlflcll reJeltar da ?bra'de GIO"ttO composic;oes tao profundamente
Impregna~asde se~ espmto como 0 Milagre dafonte, 0 Dom do manto,
a Preg~~ao aos passaros, a Morte do senhor de Celano, os Estigmas.
Na reahd.ade, pode-se perguntar por que esses jogos de virtuosismo crfti
ca, depois de ter apalxonado os italianos, seduziram os anglo-saxoes.
. . Em vez de ret?~aros mesmos problemas ate aexaustao, nao have

na IOteresse em delxa-Iosdecantar-se apos urn perfodo de silencio, con-

, ill ;"0 a qual nos levara igualmente a exposiC;ao dos debates sobre 0

II Ii aggismo? . .
Nao faltam, alias, outras orientac;oes de pesquisa. Num hvro publt-

, ,Id(l em 1981, urn ingles, M. Baxandall, analisa as modificac;oes do gosto
'1',II,1! entre 1350 e 1450 46'1 na Italia. Baxandall comenta numerosOS
II X\.os de humanistas, em latim e em grego, dos quais fornece uma antolo
'IH llO fim da obra e, at raves deles, procura os componentes lingufsticos
II 'sse gosto. Segundo ele, a gramatica e a retorica da linguagem exercem
III11a influencia sobre a maneira de descrever as pinturas e sobre a propria
I 1I<I\(aO artfstica. Haveria, po is , para!elismo entre composic;ao litera ria e
llllnposic;ao pictorica. Esse caminho ja fora indicado pOl' Maurizio Bonicetti
l'\11 seus Studi sulf'umanismo, onde investiga 0 eco das novldades trazldas
I,da arte de Giono na Iiteratura do Trecento e do Ouattrocento.

IV. VARIA(OES VENEZIANAS

j misterio _ 0 mito, disseram alguns - de Giorgione nao cessou de
:I\mmentar os eruditos de todos os pafses no decurso do seculo XIX.
Iksde 1904, contam-se sobre 0 assunto nada menos de catorze mono
grafias escritas pOl' au tares americanos, alemaes, franceses e ingleses.

cstudo mais completo e 0 de Terisio Pignatti, publicado em dOls

volumes em 1955
470

Em 1955, em Veneza, realizou-se uma grande exposic;ao Giorgione,
d.,\ qual se esperavam novas luzes, Num contexto de quadros contempo
raneos, ao lado de obras mais aleat6rias, p6de-se confrontar a Madona
de Castelfranco, os Tres filosofos, a Laura e 0 Menino com a fle.cha
de Viena, a Tempestade de Veneza, a Natividade Allendale de WashlOg
lon, e eu trouxe do Louvre 0 Concerto campestre.

o coloquio realizado ao ensejo da exposiC;ao, cujas atas fo~am.publi
cadas em 1956, mostra a complexidade dos problemas: randade dos
testemunhos contemporaneos - os mais antigos podem referir-se a
pinturas conservadas que sao posteriores de quinze anos a morte do
artista _, existencia de obras em exemplar duplo; provavel intervenC;ao
de Ticiano, que deveria receber, de certa forma, a heranc;a do atelie
de Giorgione e concluir diversos trabalhos deixados inacabados pelo
pintar, morto pela peste; enigma de certos quadros de tendencia esote
rica; e, enfim, influencia desproporcional para uma carreira tao curta.

Giorgione e todo 0 giorgionismo?
Em 1978, por devoc;ao, a fim de celebrar 0 quinto centenario do

nascimento de Giorgione, Veneza organizava outra exposigao, mais gior

gionesca que do proprio Giorgione.
Enquanta isso progrediam os estudos de Ticiano, que abrangeram

sobretudo dois pontos particulares, ate a grande monografia de Rodolfo
Pallucchini, que constitufa 0 estudo mais completo dedicado ao artista
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desde Crowe e Cavalcaselle. De 1969 a 1971, 0 professor americano
Harol? E. Wethey 471 pU.blicava, em tres volumes, 0 corpus cientifico
do artlsta. Em 1969,' surgla urn catalogo sumario redigido por Francesco
Valcanover, _supenntendente das Galerias de Veneza, enquanto na
m~sm~ cole«ao dos Classici del arfe Pietro Zampetti elaborava urn para
GJOrgJOne.

Na mesma epoca, 0 Phaidon publicava importante obra de Erwin
Panofsky, a proposito das conferencias realizadas para as Wrightsman
Lectures no New York University Institute of Fine Arts, sobre Proble
n;as r~/at~vos a Ticiano, principalmenfe iconograficos m. Este, como seu
tlt~lo mdlca, nao se limita apenas a esses poucos problemas de iconologia
t~clanesca que tantas ve~es se encontram sob a pena do grande histo
n.ador de arte; com efelto, ele considera 0 artista de Cadore como 0

pm.tor-poeta p.or excelencia. Beren.son, ao contrario, despreza nele 0

estJlo ~onvencJOnal e uma especie de insensibilidade feliz que facilita
o.s cammhos do cJass~clsmo. Opoe-Ihe. a sensibilidade fremente e 0 espi
nto de descoberta nao raro aventureuo de Lorenzo Lotto, esse pintor
que, com Sassetta, fora sua grande descoberta em 1895 .m. Ao reeditar
seu livro em ~956, af!rma su~ parcialidade para com 0 enfant terrible
?a arte veneZiana, cU}O~ defelt,?s, diz ~le, su.a inclina«ao 0 impede de
JUlg~r. ~eus retratos sa.o mstantaneos pSlcologlcos, enquanto os de Ticia
no sao Imagens de socledade, "remotos ancestrais daqueles produzidos
hoje pela Royal Academy".

A obra de Pallucchini sobre Ticiano era como uma resposta a apostrofe
de Berens.on. a desdobramen.to majestoso da carreira desse pintor aparecia
numa optlca nova, como urn Jog.o de rea«oes muito complexo. E por volta
de 1539 que el: abandona a via. real de seu c1assicismo olimpico pelos
contatos com ~antu.a'.co~Vasan, ~m Roma e as antiguidades da Cidade
Eterna. A estetlca dmamlca do manemsmo tern por efeito "romper 0 ideal
da forma fechada, propria do Renascimento, e substitui-Ia por uma nova
dialetica da cor e da massa". A inquieta«ao que Ihe comunica 0 maneirismo
e fecunda, ja que, obrigando-o a questionar os dados de seu c1assicismo
d!rig~·o ~rogressivamente para seu ultimo estilo, mais orientado para ~
vida mtenor. Em 1570, o.contagio de Tintoreto Ihe comunica 0 gosto pelo
notumo, 0 que 0 lev~ amda a aprofundar seu oficio e sua poetica, ate
o ponto e~ q.ue anuncla R~~brandt, como .no Sao Sebasfiao do Ermitage
ou em sua ultima obra, a Pleta, da Accademla. Esse IIvro exaustivo contem
mUit?~ ensinamentos ~obre a vida de Ticiano, suas rela«oes com Carlos
V, Flllpe II, sua familIa, seus inumeraveis alunos italianos e estrangeiros,
os prolongamentos de seu estilo no seculo XVII.

As obras de Wethey e de Panofsky sao precedidas de estudos de
conjunto sobre a vida e a obra do artista. Panofsky adota a c1assifica«ao
de Theodor Hetz~r (1?40) em seis periodos 474. Terisio Pignatti concebeu
seu IIvro sobre GJOrglOne sob a forma de urn corpus antecedido de urn
estudo de conjunto; cJassifica a obra em quatro categorias: A - obras
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Itll, 'I'I aras; B -obras a ele atribuidas; C -corpus; D -obras varia,d~s.
.11)1, todo 0 material se acha reunido aqui, com todos os comenta.nos

I I 'Icncias bibliograficas. Todas as fontes antigas foram reproduzldas
III np ~ndice, 0 que poupara muita pesquisa aos eruditos que tentarem

II 1\';' cxegeses. .
proprio corpo da obra de Panofsky e constituido por urn conJunto

d 'sludos sobre os temas de Ticiano, onde as vezes ele retoma, para
J vlIr mais longe a analise, estudos antigos, como aquele.sobre 0 a,,!,?r
\1/1,/(/(/0 e 0 amor profano da Vila Borghese, no qual nao ve uma oposl«ao
I; i1C 0 amor terrestre e 0 amor celeste, mas uma grada«ao de urn para

111111"0. Varia«ao sobre 0 tempo, sob,re 0 amo! e a. belez~, exegese? .da
Illillia ou das Metamorfoses de OVldlO, tal e 0 ncO ulllverso poetl~o

d,' Ticiano, amigo de Aretino e Sansovino, impregnado de cult~ra cJas
. I ';1 e religiosa, que se evola dessa obra consagrada a urn artista que
Panofsky sempre amou muito.

Algumas compara«oes entre as dedu«oes desses diferentes autores
1:ILcm ressaltar discordancias que dao 0 que refletlr. Harold Wethey
. Pallucchini concordam em admitir a data de nascimento de Ticiano
'ntre 1488 e 1490, sem embargo das asser«oes do proprio pintor e~
'arta a Filipe II, escrita para inspirar piedade no monarca, e a propna
IlIcn«ao do obituario da par6quia. Ticiano t~ria tido, portant?, 0 esno
hismo de declarar-se pelo menos dez anos mals velho. Mas Erwm Panofs
ky 0'10 partilha essa interpreta«ao; fundando-se principalmente nu~a

cxegese do mais antigo quadro encomendado ao artlsta, 0 altar de Sao
Pedro do Museu de Anvers, ele adota a segumte data: cerca de 1482.
Ticiano ter-se-ia envelhecido, mas somente de urn lustro. A questao
permanece, pois, aberta. .. .

Quanto aobra de Giorgione, tal como proposta porTensJO Pignat
ti m, continua sendo urn enigma conciliar tao grandes diferen«as de qua
lidade, que aparecem, por exemplo, entre o. admiravel Pala .de Castel
franco e a mediocre Madona de Oxford, dlferen«?s que ~ao bastam
para explicar, no presente ~aso, 0 .tr.atamento d~a~tlco sofndo por este
ultimo quadro. Como exphcar a ngldez da NatlVldade Allendale (Wa
shington) e a poetica delicadeza impressi~nista d~ Pa!a de Castelf~anco?
A fraqueza do Retrato de jovem de Berhm e a mcnvel canhestnce ?O
escor«o em tres quartos que torna estrabico 0 Ret~ato defidalgo da Natlo
nal Gallery de Washington sao incompreen~(vels,confro~tados ~om a
admiravel firmeza da Vecchia da Accademla, embora tao arrumada.
Como explicar, ainda, essa diferen«a de qualidade que, pelo que sei, nunca
foi assinalada por nenhum cntico, mas que sempre me chocou, entre os
dois paineis da Historia de Moises dos Uffizi, urn dos quais parece au.t6g~afo,
e 0 outro, uma copia? a misterio se fechou sobre 0 tumulo de GJOrgJOne
e, apesar dos esfor«es da filologia, permanece invi.o~ado. .

A questao da "autografia" das obr~s_de Tlcla~o preocupa mUlto
Pallucchini, que parece procurar uma posl«ao de eqUllfbno entre a seve-
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ridade de Theodor Hetzer e 0 panticianismo de Suida 476 A prop6sito
de cada quadro mencionam-se em seu livro as opini6es dos crfticos,
infelizmente sem referencia precisa, a fim, sem duvida, de evitar sobre
carregar a obra com um aparelho cientffico que Ihe dificultaria a comer
cializaC;ao. Essas precisoes, felizmente, poderao ser encontradas no cor
pus de Harold Wethey, que compreende um desenvolvimento completo
dos comentarios com todo 0 aparato "filoI6gico" a prop6sito de cada
obra. 0 ponto de vista crftico de Wethey e um pouco mais severo que
ode Pallucchini. Totaliza trezentas e quinze obras autenticas. Ambos
os crfticos, porem, e tambem Valcanover, aceitam como aut6grafos cer
tos quadros do Ermitage provenientes, pela Casa Barbarigo, do atelie
de Ticiano e que me parecem ter sido largamente terminados por outras
maos, quadros sobre os quais fiz algumas ressalvas em minha obra sobre
as escolas estrangeiras do Ermitage m, que nenhum desses autores cita.
Assinalemos que Pallucchini comete urn erro quando indica que os raios
X teriam feito aparecer 0 esboc;o desenhado da pseudo-Alegoria de
Afonso d'Avalos do Louvre. Na realidade, foi durante uma transposiC;ao
(1935) que a tela de origem separada da camada pict6rica revelou essa
maravilhosa sinopia, conservada hoje nas reservas do Louvre. Em mate
ria de raios X, Harold Wethey nao menciona 0 exame que fez aparecer
na prada ria um outro coelho, talvez dois, que foram mascarados pelo
pr6prio Ticiano na Virgem com 0 coelho do Louvre .m. Esse pormenor
parece ter escapado tambem a Panofsky, que teria podido extrair, a
prop6sito do coelho sfmbolo da EncarnaC;ao, comentarios que viriam
apoiar os que ele fez sobre a presenc;a da perdiz vermelha na Anuncia~ao

da Scuola San Rocco de Tintoreto.
Harold Wethey menciona cuidadosamente 0 estado de cada pintura

catalogada, mas deve-se lembrar que essa interpretac;ao do estado e
feita segundo a 6ptica anglo-saxonica, que difere sensivelmente do que
poderia ser uma apreciaC;ao italiana, espanhola, alema ou francesa sobre
o mesmo objeto.

Certas comparac;oes entre as atribuic;oes feitas por esses cinco auto
res mostram como, sobre os pontos litigiosos, depois de mais de meio
seculo de crfticas, as exegeses continuam divergindo. Citemos alguns
exemplos. Retrato de fidalgo da National Gallery de Washington, Palluc
chini: Ticiano; Pignatti: Giorgione; Valcanover:mais para Giorgione
-Santa conversa~aodo Prado, Pallucchini, Pignatti e Valcanover: Ticia
no; Wethey: Giorgione - Grupo das tres mulheres de Detroit, Palluchini:
Ticiano, Giorgione e Sebastiano del Piombo; Valcanover: Ticiano;
Pignatti: Sebastiano del Piombo - Concerto campestre do Louvre,
Pallucchini e Wethey: Giorgione e Ticiano; Pignatti e Valcanover: Ticia
no - Cristo carregando sua cruz da Scuola San Rocco, Pallucchini: Ticiano
e Giorgione (?); Pignatti: Giorgione; Valcanover: Ticiano; Wethey: Ti
ciano - Retrato de um poeta (National Gallery de Londres), Pallucchini:
Ticiano; Mariacher: Palma (1968); Valcanover: nao inclufdo em seu cata-
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111;\ I'iciano - Cristo morto sustentado por um anjo (col. particular
NIlv:! York), Pallucchini: Ticiano e Giorgione;_Pignatti: Giorgione; We
I!,\'v' 11<\0 inclufdo no catalogo; Valcanover: nao se pronuncla - Cristo
, r'llllliherad~lltera (Glasgow), Pallucchini, Pignatti e Val~anov~r: Tlcla
lil', Wcthey: Giorgione - Madona recebendo a cruz ~e Sao loao Batista
,1>//1 ,I)unta Catarina (col. particular Milao), PallucchlllJ: TiClano; Wethey
, V;dcanover: nao inclufdo em seus catalogos. Finalmente, Panofsky,
'I1 H )iando-se em razoes estilfsticas muito convincentes, r~Jelta a obra
11" 'l'iciano, em que Pallucchini e Valcanover, segumdo SUida e Long,hl,
" illclufram, a celebre pseudo- Violante de Viena, geralmente_ atnbUida
,I l':dma Vecchio (Venturi, Berenson), mas que Manacher nao aceltou
11;1 obra deste ultimo! Mais surpreendente e a atribuic;ao felta a TiClano
!H)( Panofsky, nao por razoes estilfsticas, mas desta vez espmtuals. da
I'('(chia da Accademia, quadro menclOnado em 1569 sob 0 nome de
iiorgione e um dos raros admitidos como autografos desse pmtor pela

Ill1al1imidade da crftica recente.
Acrescentemos, enfim, pelo pitoresco da coisa, que ~ Madona de

('ilstelfranco - 0 quadro que nunca foi contestado ~ que e c~n,slderado
,'omo 0 mais tfpico Giorgione. a referenc13 por excelencla -so e menClo~

l"ldo como sendo do mestre de Castelfranco a partir de 1648, por Rld?!h,
Quanto ao Concerto campestre do Louvre. um exame radlOgraflco

n.:velou uma maneira diferente no nu do primeiro plano e na palsagem;
isso poderia explicar-se pela mao de Ticiano terminando um quadro
dc Giorgione, 0 que ele fez para a Venus de Dresde_n segundo um teste
lIlunho contemporaneo. A descric;ao do que era entao 0 quadro de I?res
den foi confirmada por uma radiografia que faz aparecer a eXlstencla
Je um Cupido mascarado por uma restauraC;ao do seculo XIX. .

o mito de Giorgione foi levado bastante longe para ter sequer efel~
lOS importunos. Viu-se que a Natividade, Allendale de Washington fO!
J causa da ruptura entre 0 marchand mgles Duveen e seu pento Beren
son 479 Em 1938, Kenneth Clark, que mms tarde devla alcanc;ar gra,nde
notoriedade grac;as a uma serie de conferencias bern adaptadas ao publi
co da teievisao e que, sob 0 tftulo de Civilizar;6es, conhecena urn suce.sso
mundial, deixou seu posto de diretor da NatIOnal Gallery de Londres
algum tempo depois de ter feito comp.rar como sendo d: GlOrg~one
quatro quadros que a crftica declarou deverem ser atnbUidos a Plevi-
tali 480. .

Ap6s a publicac;ao feita por Kenneth Clark no Burlington Mag.azlne
de 1937 481 , houve protestos das contestac;6es pubhcadas na revista ~
na grande imprensa (Times, Daily Telegraph), emanadas de T~ncre~
Borenius, sir Robert Witt, Thomas Bodkm, C. F. Bell, G. Gronau
Foi George Martin Richter quem propos Andrea Prevltall, pintar de
Bergamo, como autor desses paineis procedentes de urn Cassone~ It1S?:
rados pela hist6ria de Tirsis e Damon. 0 caso provocou tanto mals cntl
cas quanto, para comprar um quadro que na realidade pertence a essa
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produc;ao menor de insp!rac;~o poetica, qualificada de "giorgionesca",
provemente de uma aphcac;ao na arte mobili,hia em torno dos anos
1500, 0 dire tor apelara para recursos excepcionais 482,

as talentos dos eruditos que empreenderam esses estudos sobre
Giorgione e Ticiano nao podem, pois, impedir 0 espezinhamento da
crftica diante dos problemas que seus trabalhos tendem a mostrar como
deflmtlvamente insoluveis, em razao das lacunas das informac;oes,

Dlante desse balanc;o parcialmente negativo da Ii/ologia, pode-se
enco~trarurn reconforto nas serenas explorac;oes iconol6gicas de Panofs
ky; ai, pelo menos, 0 emgma contribui para a aura poetica da obra.

V. QUE CARAVAGGIO?

Asombra projetada pela estetica do belo ideal, mesmo depois que esta
fO! bombardeada pelo romantismo, realismo, impressionismo simbo
hsmo e lutt~' quanti, foi bastante opaca e bastante duradoura par; masca
rar POI' mUlto tempo a verdadeira situac;ao da arte da pintura moderna,
par:lc~larme~te ~ do seculo XVII. S6 em 1930 e que se opera para
o pu?hco, apo~ vmte anos de pesquisas crfticas, a ressurreic;ao de Cara
:agglO, que_ nao se reerguera durante os dois seculos que se seguiram
a condenac;ao, lanc;~da por P?USSln, de tel' destrufdo a pintura_

Esse reconheclmento fOI consequencia de uma diffcil decantac;ao
da o?ra, na qual se empenharam italianos, alemaes, austrfacos, ingleses
e ate. franceses; ela se c01?Phcou com a Importelncia sempre crescente
adqumda, aos olhos dos hlstonadores, pelo "caravaggismo'" Esse deba
te que se estendeu ao longo de todo 0 seculo XX e talvez 0 melhor
exemplo da complexidade dos problemas aos quais os historiadores tive
ram de fazer face amedida que se acumulava 0 material documentario
e~uJ?ado e que aumentava a massa de exegese; a reduc;ao a verdade
hls~onca desse embaralhamento de ac;oes fracionais tornava-se cada vez
rna IS dehcada, No que concerne a Caravaggio, efacil seguir esse caminho
escarpado, orlado de precipfcios, grac;as ao trabalho de formiga a que
se entregou urn homem. a qu~m 0, fato de nao pertencer a"profissao"
permltla, talvez, ~m olhar mals obJetlvo: Berne-Joffroy, que constituiu,
em 1959, 0 Dossle Caravaggio.

. Comec;ando pelo recenseamento cuidadoso dos testemunhos dos
antlgos hlstonadores - Van Mander, Mancini, Baglione, Bellori - que
podlam .ser conslde:ados como "fontes", Berne-Joffroy atacou 0 maqui
cons~ltU1do pelos cntlcos que, em busca de Caravaggio, criavam 0 cara
vagglsmo: se devemos reconhecer que a primeira redescoberta do chefe
dos lenebrosi deve ser imputada. em 1881. a Bertelotti em seu livro
sobre os A.r~istAas lombardos em Roma 483, se devemos saudar de passa
gem a c1anvldencla de Adolfo Venturi em seu catalogo da Galeria Bor
ghese em 1893, quem pnmelro tentou definir a posic;ao da figura de
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, _lloIvaggio e reagrupar sua obra foi urn austrfaco., Wolfgang Kallab,
"11111;\ scrie de artigos que ele infelizmente deixou lnconclusos, pubh
, "Ill', no lahrbuch de Viena em 1905 e 1906 484 Na mesma epoca urn
jI,dl(lIlO. Sacca, acrescentou urn elemento importante ao dossie falando
,!p" lJlIadros sicilianos desconhecidos de Kallab. Em 1908~ frances Main
ilIl1l1 eO italiano Catalamessa traZlam algumas observac;oes pertlnentes.

'liindo as pegadas de seu pai Adolfo, Lionello Venturi (1885-~961)
I, I \.'m 1909 algumas considerac;oes sobre as pinturas de CaravagglO da
( ,:i1eria Borghese, precedidas em 1910 dos Estudos publi~adosem Arte,
lInde distinguia 0 que the pareciam ser as fontes glOrglOnescas desse
III ista (ja assinaladas pOI' Sacca); chamava a atenc;ao para suas n.aturezas
Illortas, atribufa-Ihe urn retrato e analisava os quadros das gale~lasSpada
, Doria. Em 1912, atribufa alguns novos quadros ao mestre. E em 1913
'jlIC vai aparecer na lic;a 0 grande campeao desse torneio, Ro~erto Lon
"iii, que nao cessou de escrever, ao longo de toda a sua Vida, sobre
·:travaggio. Ten! de discutir com Herman Voss (dlretor do Museu de

I )resden), 0 italiano Biencale (1920), Gabriel Rouches (conservador?o
Illuseu do Louvre), autor do primeiro Iivro em frances sobre CaravagglO,
'111 1920' este ultimo teve 0 merito de revelar os quadros de Malta e

I Ie "repe'scar" dois quadros sicilianos esquecidos por Sac~a. .,
A reuniao dos quadros do mestre na exposic;ao de plntura Itahana

dDS seculos XVII e XVIII no palacio Pitti de Florenc;a, em 1922, val
permitir ao italiano Marangoni discernir melhor a .figura de Caravaggio
nu arte de seu tempo e, ap6s varios artigos, pubhcar uma monografia
cxaustiva sobre 0 assunto (1922). No ana seguinte, urn importante artlgo
de Herman Voss traria observac;oes sobre a obra juvenil e a formac;ao
Jo artista. Em 1925, e urn ingles, Tancred Borenius, que reencont.r~

em sua ilha 0 Menino mordido por urn lagarto, mencionado pOI' MancIlll
c Baglione, e 0 compara ao Baco doente da Galeria Borghese. So~re
este ultimo quadro, Roberto Longhi disserta longamente num ~rtlgo

da Vita Artistica de 1927, A descoberta de alguns documentos hlstoncos
C explorada pelo alemao Nicolaus Pevsner, que, num artigo de
1927-1928, propoe uma revisao da cronologia, ao que Roberto Longhi
responde num tongo artigo de 1928-1929, intitulado _Quest6es cara
vaggescas 485, propondo urn outro cursus. Estamos entao em presenc;a
de tres sistemas cronol6gicos: 0 de Voss, 0 de Longhi e 0 de Pevsner.

Em 1935, a consulta dos arquivos de Malta permite a urn .ingles,
Faith Ashford, trazer precisoes sobre as relac;oes de CaravagglO com
a ordem cavaleiresca. Sera necessario esperar ate 1943 para vel' Roberto
Longhi intervir novamente num longo artigo, acrescentando ao corpus
outras obras e precisando a cronologia.

Em 1951 eurn espanhol, Ainaud de Lasarte, conservador do Museu
de Barcelona, quem descobre urn documento que confirma ~ma d~s
hip6teses mais ousadas de Longhi. Em 1950, Lionello Ventun propoe
urn quadro do Metropolitan Museum para 0 Trapacelro, outrora na cole-
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yao Sciarra. No mesmo ano, aparece em lingua italiana 0 panfleto de
Berenson, cUJO titulo e melhor citar em sua lingua original, tal a sua
expresslVldade: Da Caravaggio. delle sue incongruenze e della sua lama.
Nao sem reconhecer em Caravaggio algum valor em seu tempo, Beren
son se msurge contra a exaltayao que dele se faz no nosso por uma
explorayao das "teorias germanizantes do barroco". Waldemar George,
na Franya, Ihe responde energicamente.

Nesse m_omento, a exposiyao Caravaggio e os caravaggescos, organi
zada em Mllao em 1951 por Roberto Longhi, serve de ensejo para fixar
as coordenadas de quarenta anos de pesquisas e poh~micas.
" "Em pleno t:iunfo da exposiyao Caravaggio", escreve Berne-Joffroy,

com a publicayao de urn art/go de Jacob Hess sobre a cronologia da
c~pela Cont~relli,,explode a tempestade de uma grande polemica que
so termmara, se e que se pode considera-Ia terminada, em 1953."
o artigo de Jacob Hess e publicado no Burlington MagaZine de junho
de 1951. Esse artlgo susclta na mesma revista ou em Paragone (revista
de Roberto LonghI), nas Act dell'Accademia Nazionale dei Lincei de
Ron;a e na Revue des arts da Franya, as interveny6es de Longhi, do
mgles !"1ahon, dos Italianos Venturi e Urbani (que publica radiografias
sensaClOnalS dos quadros da capela Contarelli) e dos franceses Bousquet
(que traz novos documentos), Rene Jullian e Isarlo. Resumamos, sau
dando de passage_m a entrada na liya de urn espanhol, Jose Ortega y
Gasset, qu~ propoe urn quadro do Prado. Cada vez mais nervoso por
essa mcur,sao estrangelra em seu imperio, Roberto Longhi Ihe responde
COm sua Imgua acerada; no mesmo ano, urn ingles, David Carrit, redes
cobre urn Concerto cltado por Baglione.

A atitude agressiva e triunfalista de Longhi, que expora suas opini6es
numa monografla em 1952, provocara reay6es. Em 1951, Lionello Ven
tun, assustado COm a inflayao caravaggesca, prop6e urn retorno apenas
a~s quadros cItados pelas fontes. Em 1955, e 0 alemao F. Baugart, tam
bern autor de u,ma monografia, que deseja urn esfriamento da febre
de atnbuly6es. E esta tam bern a conclusao de Walter Friedlander ale
mao americanizado que em 1955 486, numa monografia em ifngua in~lesa,
cOnta apenas quaren~a e quatr~ quadros originais, aos quais se acrescen
tam outros dez perdldos, porem menclOnados nos textos. Friedlander
se mantern sempre 0 mais perto possivel das fontes, cujos dados, alias,
ele publica In extenso, levando em conta tambem, antes de tudo, a quali
da~e. e declarando que amda nao chegou 0 momento de urn estudo
deflmtlvo sobre Caravaggio.

~Iguns anos depois do livro de Friedlander, urn erudito de lingua
al:ma , que reprova Igualmente a mania das atribuiy6es e rejeita born
numero delas, onenta urn estudo aprofundado num caminho totalmente
dlverso, 0 das fontes de Caravaggio. Longe de ver nele esse revolucio
O<'lno a qualqu r preyO, vilipcndiado por uns louvado por outros Huge
W 487 d ' . '. ,

agner escobre nele urn ecletlco, nem maiS nem menos que seus
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'\1111 'mroraneos, os Carracci. Por numerosas aproximay6es bastante
110 fllirbadoras, algumas muito convincentes, mostra que ele s~ msplrou,
II 111~pondo-os em seu esti/o, em Ticiano, Correggl<!, BoltrafflO, Marco
" )ggiono, Savoldo, Romanino e, enfIm, MIguel Angelo e Rafael, so
l,to·IIIUO. Assim, a cabeya de Medusa do museu dos Ufflzl de Florenya,
1 ~illt como 0 menino gritando do Martfrio de Sao Mateus, denvana
Ii ) Illcnino possesso da Transfigurar;ao de Raf~el. _. .

A figura do artista que ele asslm nos propoe nao se IOscreve, mUlto
11II.:thm que a do revoltado, nesse contexto ital!ano em q.ue de GIOtto
.1 l'icpolo a criayao se nutre nas fontes da tr:adlyao? E explica-se melhor
I"I! ljue, salvo pessoas da IgreJa, por razoes externas a arte - amda
'1111:. pelo que sabemos, ISSO tenha ocorndo apenas duas vezes -, ele
11:10 chocou em absoluto seus contemporaneos, encontrou encomendas
\' provocou imitadores. . _ _ 488.

No entanto obras sobre Caravagglo nao cessarao de aparecer ,
a obra de arte na~ e urn produto de consumo? Caravaggio esta na moda,
~I emanda existe e e preciso atende-Ia. Nurn livro dessa natureza ,urn
:IU[Or, mesmo qualificado, nao pode desenvolve-lo como sena necessano
para a sua argumentayao. Abeberando-se no matenal reumdo pelos ~s

pl:cialistas, tal autor faz sua escolha pessoal e ISSO aum:nta a confusao.
Ao resenhar duas obras de Longhi e de Ventun, 0 Ingles Oems Mahon
dcclarava em 1953: "0 estudo de Caravaggio s6 pode ser populanzado
hoje em dia sob sua forma rna is grosseira." 489 Exagerando em 1956
'm Critique 490, Andre Chast~l nao chegava a dizer: "Nada ,ilu~tra melhor

() caso Caravaggio que a dlstanC13 cada vez malscon:Iderave. elrntante
cntre a hist6ria cientffica e 0 que se chama vulganzayao, entre a IOterpre
tayao controlada - ados crfticos atentos e dos eruditos - e as demandas
do 'museu imaginario' "? ., .

Outros quadros serao ainda propostos, debatldos, re.JeIta?OS, reto
mados. A dificuldade com a qual se chocaram os dlferentes cr~tlcos que
se ocuparam com a questao durante meio seculo fOl, a. pr~nclplo, a de
deslindar 0 verossfmil entre as centenas de quadros atnbUldos nos mu-
seus e coley6es particulares. ..

Pensemos que houve inclusive confus6es frequentes entre os Car
racci e Caravaggio. Foi preciso, nesse matenal, ldentlflcar as obras q.ue
podiam referir-se as mencionadas nas fontes, quase se~'pre de manelra
vaga, e por vezes, quando se podia escol~er entre vanos exemplares,
aquela que provava a celebridade do ongll1al e que era preciso dete;
minar entre essas imagens semelhantes; sucedeu que a medIOCr!daoe
desses sobreviventes fez supor 0 original perdido; mas que pensar dlante
de duas obras tao iguais como 0 Sao loao Batista do Caplt6lto e 0 d~

palacio Doria? E como distinguir 0 verdadelro do fals~ entre urn ongll1al
muito cstragado e uma c6pia em excelente estado? Fmalmente, era ne
cessario separar a Caravaggio dos caravaggescos, 0 que acarreto . ~Vl

dentemente, diversidade de opini6es. Por mUlto tempo a Santa Cectlw,
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que fazia a gloria da cole«ao Lichtenstein, flutuou entre Caravaggio e
Gentileschi. Gra«as as pesquisas dos eruditos, ressurgiram pouco a pou
co excelentes artistas esquecidos, como Gentileschi e sua filha Artemisia,
o siciliano Caracciolo, Saraceni, Borgianni, 0 frances romanizado Valen
tin. Compreende-se melhor as origens do espanhol Ribera, cuja carreira
se desenrolou em Napoles. Federico Zeri, Raffaello Causa, Giovanni
Testori, Valentino Martinelli, Eugenio Battisti, Andrea Emiliani, Mina
Gregori e 0 frances Charles Sterling juntaram suas pedras ao ediffcio dos
caravaggescos, aos quais, em 1967, urn professor da Universidade da
California, Arthur Moir, consagrou urn livro, Os seguidores italianos
de Caravaggio 4~I, Moir estuda em detalhe os de Napoles, da Sicflia, de
Genova, da Toscana, da Emilia, de Reggio Emilia, de Veneza e
da Venecia. Urn ingles, Benedict Nicolson, ira mais longe, estudando
o movimento caravaggista internacional e publicando uma Iista dos artis
tas considerados como pertencentes a esse movimento na Europa entre
1590 e 1650 (1979) 492, Mais tarde ele consagrou duas monografias a
dois caravaggistas holandeses.

Todavia, a sede de imagens que nosso tempo manifesta exige, alem
de urn livro, urn contato direto com as obras reagrupadas fora dos mu
seus, onde ficam dispersas, Em 1985 uma grande exposi«ao que foi de
Nova York a Napoles reuniu pre-caravaggistas, obras de Caravaggio
e dos pintores caravaggescos 4~3

Paralelamente as discussoes sobre as obras a atribuir a Caravaggio,
prosseguia urn debate a proposito do significado de sua maneira propria
e da revolu«ao que ele operara na arte ao reconduzir, ao nfvel concreto
mais existencialista, a pintura da qual os maneiristas haviam feito uma
fuga para 0 imaginario. Urn coloquio reunido em Bergamo em 1973
teve por conclusao uma coletanea de estudos que seguiam essa orienta
«ao 494, ja indicada em 1964 por Honwastk Rottgen em diversos estudos,
reunidos em 1974, num volume intitulado Caravaggio. Pesquisas e inter
preta~6es 4~5 No ana seguinte ao do congresso de Bergamo realizou-se
outro, na Accademia dei Licei em Roma, sobre Caravaggio e 0 caravag
gesco, durante 0 qual varias comunica«oes, notadamente as de Cesare
Brandi, Fernando Bologna, G, C. Argan, abordaram os problemas do
conteudo. No mesmo ano, a obra de Maurizio Marini oferecia nova
tentativa de sfntese.

Os historiadores que tomaram parte nesse grande debate teologico
e filosOfico sao sobretudo italianos, como Cesare Brandi, G. C. Argan,
Lionello Venturi, Roberto Longhi, M. Calvesi, Eugenio Battisti, Mina
Gregori e Luigi Salerno, mas deve-se citar tambem 0 alemao Fried
lander, 0 alemao americanizado Wittkower, 0 polones Bialostocki, os
franceses Waldemar George, Pierre Francastel e Georges Isarlo e 0 ame
ricano Berenson.

Nesse pintor, que segundo eles teria sido homossexual, alguns nao
viram mais que urn furioso agindo pela pulsao de Tanatos, ferozmente
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_ 'da outra safda alem da morte pura e simples,
" I n I lI,ldo a nao ver na ~I , da 0 iniao tradicional.

t 01 \lilgl11atica que no fun~o de~?~n~ L ~atrizi(1927),ofrequen
l'ill;1 ou\ros, 0 "pmtor cnmdnos~ e s· c~nhecidfssimo dos postos

l I Ii' 'speluncas, provoca or ~:IX~nt'or religioso. A opiniao mais
, I I,. I II'" transformava-se num gra7 p ao daquele que em seus Exer
1IItlIIIII na a de aparenta,r se~ rr IS~~ recomendava para a medita«ao
11'111 I'.\!iirituais Santo InaCio e IhoyoO tros viam nesses quadros que

I ' .. II1\OS mlstenos do EVcange o'b u sse "cristianismo dos pobres"
\ fera das atacum as e

III ,IVoIl11 a amos _ .' d N" f dador dos Filipinos (ou Ordem
I' " Glrisma de Sao FlIlpe e en, un

\" I 'I :I\orio). entao propagava em R~~;~bardouma influencia do cris-
\'n:tendeu-se amda dlscermr ness d santo que se

d S - Carlos Borromeu, esse gran e . _
Ii IIW,1110 austero e ao t' 1peste que grassou em Mllao

orte durante a ernve .
"'111Iontou com am 0 pintor encontrara 0 pnmo
,11\ 1576; M. Calvesi chegoFuda s~porBqour;omeu (1564-1631), morto em
I ' CIs 0 cardeal e encO 1630

I S:loar 0 '. 'd d nte um nova peste, em ,
I' illS '4.uencia das fadlgas condtral as Iuerua uma escola de pintura drama-

. do do qual se esenvO v I
I ""b () episcopa , T ' ola dos pestanti que pela e 0-

d G' ovanm eston esc '.
11(',1. chama a por ~. t em rela«ao com 0 caravagglsmo .
'III 'ncia da sombra n,ao ~el~a de es

s
~omens tao humildes que se consi

I l:Ssas coisas tao m.lseravels, ~~s~o mais vulgar nao encerravam eles,
dL'fOU como expresslvoS do rea IS . t'rio um si~bolismo oculto, 0 do
Jlilra quem sabia fenetrar 0 ~;fr~t~Seda ~mbrosiana, com esses frutos
illlllldo da Gra«a. 0 Cesto e maduros, essas folhas verdes ou mur
IIl:SCOS e outros excesslvament , dosa medita«ao sobre 0 germe
('II'IS nao conduz naturalmente a uma pie, "Va'Ida de"

<., 'd?S pOlsuma .
da morte contido em toda VI \' ~nat~ apr~sentado por urn ou por ou-

M_as, ,nesse sl';lbollsmo POr~v~e~oeador de alaude do Ermitage e
lro, nao e necessano esc.olhe. , bolo do Cristo ressuscitado ou um
lima alegoria da Harmoma, um slm I?

" I b d erotismo homossexua . .
androgmo c~ e ran 0 ~ , d C tra-Reforma, nao evoca CaravagglO,

Para alem da orto oXla a on d de GI'ordano Bruno de Cam-
I amento hetero oxo " d

segundo a guns; 0 pens ? U a extrapola«ao ainda malS ousa a
panella, dos fllosofos da natur~al' mhauung de Caravaggio, afinidades
c extrema nao chega aver, na e tanse

, . ?
com a de Coperm~o. d ? T do-se dedicado durante onze anos

o debate esta encerra o. en 10 crivo todo esse conjunto de
ao trabalho de aprofundar e

d
pasdsar pe dos "Pintores bergamascos",

M' C' tt no qua ro a sene , 496
obras, 13 1110 I, bl' 1983 uma obra coplosa. . . GAd i1'Acqua pu Icava em
dlflglda por ' _' e , d Mia Cinotti cataloga noventa
sobre essa quest~o cem v,ezes :et~~~ ~~ acrescentar trinta conhecidas
e duas obras autentlCas, as qU;I~ia fa:algumas atribui«oes, publicando
por textos e perdldas, e ela pr ? conhecida sobre 0 artista e as obras,
in extenso toda a documenta«ao, suas proprias pesquisas, Num longo
a qual ajuntou mUlta cOlsa gra«as as



QUESTOES POL~MICAS 259

. 0 dois quadros "caravaggescos"
I ,III "rallde arcan]o negro. s "'1'

I d V meer or Herman Voss tranqUl lzavam
III, I 111, L '01110 sendo e ,er Ai~da assim seria desejavel alguma

\1\ HlIO os mals lrasclvels. '. .' .
I ,1',1.11:- l1lanifestamente caravaggesca do pintor I~l~~:~~:~~~{:

ill. " 1IlIlito restnta, foi iOlcJalm
f
eln:edefPuraO~ae~s~e~oda e forneceu

I ' " as umdades. Urn a sano are]
I., l ,I gum h b'1Jdade de Van Meggeren quando

1'1 .I " q ladro dese]ado. A a I. M Boymans de Rotter
III III (h fJeregnnos de Emaus, ho]e nOb use

l
u
mas

0 Vermeer cara-
, - fazer urn Vermeer ana,

III 1\HI ISl.llI e,m nao e com letasse a obra do grande pintor de
,I " I1cccssano para que s P _ dmlfa ao que se dlflg13

l III '"' ;\ critICa babou-se de admlrac;;ao, uma a _ C;; h d" da
. la ro na Nao houve, entao, nen uma UVI

, ",I 11ll1tura m~s a e p. P 'do uadro. Bredlus, considerado co-
I HIlildilda quanto a aute~t1c~~~~~ola~desa, pubhcou-se ele proprio no
III I " 11I;IIOr connOIsseur a _ e 0 mundo de connOlS
, Wllll,.:lon MagaZine. Que const~:nac;;aodnOe~~SP:~~r;a urn pintor frustra-

11/' '1'1;lOdo, devldo a clfcu7~~~~:Stribunai-s por c~laborac;;ao com oS
III VillI Meggeren, dPersedgu s obras falsas par ele executadas, confessou
I "S a quem yen era ua dOe

\ 111.1., YOU I S6 os marchands haviam sldo rru entes. repr-
" 11.lude e a pro. . . Ih telegrama a 4 de outubro

D Pans enVlara- e urn
,11.1I1le de uveen em No a York 0 telegrama estava

,I, I<1.\7 quando este se encontrava em v . d' 1 SO m
. .,,' h banco grande Vermeer cerca e ,

.' ,hgldo aSSlm. Vlmos o]eE " t proprledade famnia auten-
C . d Cr sto em maus supos a '1'111 (I,YOm, eta e 1 . B l"ngton Magazine novem-

1111l.;IUO por Bredius que escreveu artl'~~OI ur I '

1\1 11 , YO.OOO libras. Fal~l~:r~~ ~~~~~~oe temperado ?or outras conside
No negOClante, 0 a cabera fria e podem impedlr passos em falso.

I ,I\UCS, que conservam ".
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preambulo, G. A. dell'Acqua faz a exposi<;ao pormenorizada de toda~

as interpreta<;6es originadas por Caravaggio. Essa obra deveria ser Ch:l
mada a tornar-se a "bfblia caravaggesca".

Em 1912, Herman Voss atribufa a Vermeer de Delft urn quadw
religioso e urn quadro mitologico, ambos assinados Vermeer e que atl:
enUio se julgava pertencerem aVer Meer de Utrecht. Esses dois quadros
mostram uma iiuminac;ao contrastada com os rostos na sombra, lembran
do 0 caravaggismo. Lembrou-se ent:30 que em Utrecht houvera no seculo
XVII artistas, como Gerrit Honthorst (1590-1656) - que passou dez
anos na Italia -, Terbrugghen (1588-1629) e Dirk Van Baburen, que,
seja por seu naturalismo popular, seja por suas iluminac;;6es contrast a
das, ou mesmo a vela, importaram para os Pafses-Baixos 0 espfrito cara
vaggesco 497 Em 1933, 0 alemao A. von Schneider ja havia publicado
sobre 0 assunto uma obra: Caravaggio e os neerlandeses 49R. 0 primitivismo
dos Pafses-Baixos, que resistira ao stress do maneirismo, teve que ceder
diante da forc;;a do caravaggismo. Sacca nao vira em Caravaggio 0 pre
cursor de Rembrandt? Rubens, penetrado de admirac;;ao por A morte
da Virgem, quadro liberado pela recusa da Igreja, que 0 encomendara,
mio aconselhou sua compra ao duque de Mantua, de quem era adviser?

A Espanha vai, tambem ela, oferecer ao Moloch nao somente Ribe
ra como Velasquez (Cantalamessa e Lionello Venturi) e, naturalmente,
Zurbaran. A ~ltima provincia conquistada foi a Fran<;a. Em 1914, 0

ousado pesquisador que era Herman Voss, agrupando alguns quadros
esparsos sob atribui<;6es diversas, ressuscitava a obra de urn artista lorena
do seculo XVII, Georges de La Tour, e essa descoberta, demonstrando
que a estetica dos tenebrosi penetrara na Fran<;a, foi objeto de numerosos
artigos 499 Em 1934, La Tour constituiu 0 principal interesse na Orangerie
de Paris da exposiC;;ao dos "Pintores da Realidade", cujo catalogo fora
feito por Charles Sterling. Essa designac;;ao indica claramente a vontade
de provar que, afora a tradi<;ao da pintura classica, pintura de corte de
certo modo, havia na Fran<;a uma forte corrente naturalista, cujos exem
plos mais conhecidos sao os Le Nain, mas da qual houve exemplos na
provincia - em Toulouse Tournier, em Aix, onde passara 0 caravaggismo
holandes com Finsonius e Trophime Bigot. Caravaggio, ainda aqui, e
indicado como 0 precursor. Charles Sterling, Paul Jarnot - conservador
das pinturas do museu do Louvre -, Vitale Bloch e Herman Voss enri
queceram a obra de La Tour, sobre 0 qual Georges Pariset publicanl
em 1949 a primeira monografia exaustiva.

Nos anos 1930, Marcel Proust pusera Vermeer na moda. Nos sal6es,
nao se falava de outra coisa senao do pequeno lanc;;o de muro amarelo
da Vista de Delft. Em 1935, a exposi<;ao Vermeer em Rotterdam vinha
em boa hora: todos correram a visita-Ia. Na cntica, tudo era caravaggismo.
Eu m smo, depois de ver essa manifestac;;ao. nae escrevj urn arti
go sobre 0 caravaggismo de Vermeer? Dir-se-ia que, para ter side
urn grande m str no seculo XVII, era indispensavei ter sida tocado
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PSICOLOGIA E PSICANALISE

l. PSICOLOGIA DA ARTE

Scm duvida a argucia de compreensao dos professores da escola de Viena
foi secundada pelo fato de que seus membros, mais que em fil6sofos
iuealistas aos quais os alemaes conternporaneos pediam li<;6es, se inspira
yam nos psicologos 502 A psicologia, com efeito, foi honrada na univer
sidade austriaca, que contribuiu para a elabora<;ao do conceito de Gestalt.
'cgundo urn dos vienenses mais eminentes da segunda gera<;ao, Ernst

Gombrich, os estudantes que praticavam as demais disciplinas freqiien
lavam tambem os cursos de psicologia 503. 0 proprio Julius von Schlosser
o confessa, em 1903, no seu Ensaio sobre uma passagem de Montaigne 504,

node discute a origem do ornamento, 00 qual 0 moralista ve antes urn
fato psicol6gico que uma tecnica, Tres anos depois, Schlosser desenvolve
uma ideia amlloga em seu Didlogo sobre a arte do retrato 505. E a epoca
em que Emmanuel Lbwy, em seu Expressiio da natureza na arte grega
arcaica 506, publicado em Roma em 1900, baseia seu discurso na no<;ao
psicologica de Gediichnisbild (imagem da memoria), desenvolvidacerca
de cern anos antes por Ernst Briicke. Nao so na Grecia arcaica, ensinava
Lbwy, como em todas as civiliza<;6es, 0 morfologico decorre do psicol6
gico, que tern suas fontes no fisiol6gico, a saber, para as artes plasticas,
na visao retiniana,

Esta era tambern a ideia que guiava Schlosser quando ele analisava
a arte da Idade Media 507, e a que sustentava seu assistente, 0 suf<;o
Hans Hahnloser, na interpreta<;ao que este fez dos desenhos do album
de Villard de Honnecourt 508. S6 que ele substitufa 0 termo Gediich
nisbild por Gedankenbild (imagem mental).

Em 1905, outro professor vienense, Heinrich Gomperz, expunha
Algumas condir;6es psicol6gicas da emergencia de uma arte naturalista 509.

A tendencia que compele a essa representa<;ao tern suas fontes no antigo
poder magico da imagem de identificar-se com seu modelo. Schlosser
levou em conta essa ideia tambern em seu estudo sobre os Retratos em
cera 510. Ernst Kris foi igualmente influenciado por ela, assim como Lowy
em seu estudo de 1930 sobre as Origens da arte visual 5ll

, no qual ain
da se atribui ao sfmbolo apotropaico urn papel essencial. "Se me for
permitida essa metafora", escreve E. Gombrich, "eu diria que n6s,
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vienenses, ficamos embebidos de psicologia ao beber 0 leite da nossa
Alma mater." 512 Uma obra como A arquitetura de Borromini 513 de Hans
Sedlmayr esta total mente impregnada de psicologia. Em 1930,0 autor
aplica a no<;ao da Gestaltpsychologie aanalise das igrejas de Borromini,
e na in terpreta<;ao da personalidade artfstica desse arquiteto ele se inspira
nas teonas de Ernst Kretschmer, que em seu Iivro sobre 0 jfsico e 0

careller 514 introduziu a distin<;ao entre ciclotfmico e esquizofrenico. Esse
ousado ensaio de Sedlmayr encoraja Gombrich em sua interpreta<;ao
da arquitetura de Giulio Romano 515 Sedlmayr apela para as mesmas no
<;6es em.seu ensaio Die Macchia Bruegels 516, escrito em 1934, onde ele
usa a no<;ao de aliena<;ao, que Wilhelm Fraenger tomou emprestada
apsiquiatria e introduziu nos estudos hist6ricos.

No tempo de Gom brich, Hans Buhler, formado na escola cia Gestal!
era titular da catedra de psicologia da Universidade de Viena; teve mUit~
influencia sobre os alunos de Julius von Schlosser. Devemos-ihe urn
livro magistral sobre a Psicologia da expressiio 517; naturalmente, ele mio
era favoravel aescola da psicanalise, que Freud desenvolvia em Viena
nessa mesma epoca, e Ernst Kris empenhava-se em operar uma sfntese
entre uma e outra 518.

As origens vienenses de Ernst Gombrich e 0 interesse que desde
cedo ele mostrou pela psicologia explicam por que consagrou urn livro
ao estudo das percep<;6es visuais. Em 1959, em sua obra intitulada Art
and iilusion 519, conclusao de toda uma serie de conferencias pronun
Cladas ao lange dos anos precedentes. ap6s uma temporada nos Estados
Unidos, utilizava ele os trabalhos mais recentes da psicologia contem
ponlnea para analisar 0 processo da percep<;ao, ou seja. a maneira pela
qual tratamos as informa<;6es que nos chegam do mundo visfvel em que
vlvemos.e aglmos, processo de interpreta<;ao e de erros que nos permite
extlrpar mcessantemente nossas ilus6es e par a prova nossas impress6es
e nosso conhecimento do mundo. Em 1982 ele aprofundava esse exame
em A imagem e 0 olho 520 e, sem duvida, lembrando-se de urn antigo
livro de seu mestre von Schlosser, em 1979, em 0 sentido cia ordem,
eJaborava uma teoria do ornamento e da decora<;ao 521.

Urn psic6Jogo germanico, Rudolph Arnheim, emigrado para os Es
tados Unidos, realizou em 1954 urn estudo de conjunto sobre os dados
da percep<;ao visual considerada em rela<;ao aarte. Nascido em Berlim
ern 1904, Rudolph Arnheim seguiu na universidade dessa cidade os cur
sos de urn dos fundadores da Gestalttheorie, Max Wertheimer. Estudou
sua aplica<;ao aexpressao artfstica. A princfpio foi 0 cinema que reteve
sua aten<;ao 522, 0 que Ihe valeu ser chamado em 1933 ao Instituto Nacio
nal para 0 Cinema Educativo de Roma. a fim de colaborar em trabalhos
com vistas. a uma enciclopedia da setima arte, trabalhos esses que foram
lDterrompldos em 1938 em consequencia das persegui<;6es raciais. Estas
o fazem partir para Londres em 1939 e depois para os Estados U nidos,
em 1940. Em 19430 Sarah Lawrence College de Bronxville (Nova York)
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, 11.1 lima catedra de psicologia da arte para Rudolph Arnheim, da qual
, k kl. urn laborat6rio de estudos "gestaltistas·'. Diversos ensaJOs prece
de 1 ~1I11 seu livro fundamental, Arte e percepr;iio visual. Psicologia da cria
(/I"daue do olho ~2J

Arnheim submeteu todas as interpreta<;6es ao princfpio da Gestalt
. 1'1I1ldo 0 qual a experiencia nao deve ser deduzida dos fato~ de sensa

, 10 .~ singulares. atraves de uin hipotetico processo assocla~lvo, 0 que
1.1 de regra num tempo em que se acreditava na espeClflC!dade das

h JI [HaS nervosas e das sensa<;6es singulares transmltldas pelo cortex cere
l.r;lI; a experiencia consiste, ao contrario, em apreender diretamente
lllljuntos perceptivos considerados cada qual como formando global

Illcntc uma unidade estrutural que e em Sl mesma slgmflCante. Uma
Ilistifica<;ao elementar dessa teoria pode ser encontrada no fato mUlto
'.1m pies de que a leitura em espelho desfigura as obras. Numerosos cro
lillis ajudam 0 leitor na compreensao dess.a exposi<;ao em q~e se conslde
1;lIn sucessivamente os problemas de eqUlllbno, desenvolvlme~to,.espa
\0, luz, cor, movimento e expressao; muitos desses croqUls sao tlrados
tI . obras de arte antigas ou modernas. , .

Na Fran<;a, 0 termo, senao a coisa, fora i1ustrado por urn behsslm?
livre de Henri Delacroix, professor da Sorbonne, intitulado: Psychologle
de I'art (1927). Colocando-se "no centro do mais bela dos m.undos que
() homem construiu", Henri Delacroix tenta perceber a umdade pro
I'unda que se oculta sob a diversidade dos modos de express~o. Todas
as artes sao, pois, consideradas nessa obra, on de domll1a a mUSlca, que
;10 autor parece uma arte mais pura, talvez, dirfamos n6s em nossos
dias, porque a prolixidade do significante submerge urn slgmfIcado que
permanece sepultado nos rec6nditos de nosso lI1COnSClente. "

Mais tarde, as pesquisas originais na Fran<;a segUlram de preferencla
a orienta<;ao formalista dada por He~ri ~ocill~n e sera necess,ar~oe~per~r

ate 1951 para que uma catedra de 'Pslcologla das artes plaStlcas seJa
atribufda pelo College de France a urn historiador de arte,consagrando
assim uma dire<;ao de pesquisas que nao fora ate en tao fecunda. 0 titular,
Rene Huyghe (nascido em 1906), tivera uma carreira ja longa no Museu
do Louvre, onde era, quando 0 deixou, conservador-chefe das pmturas,
contando assim com a vantagem dessa "pratica" cotidiana da obra de
arte que falta a tantos professores. .

Vista em panoriimica, negligenciando a cronolog~a, mas levando
em conta certos livros em prepara<;ao, a obra de Rene Huyghe revel a
uma notavel coerencia, comandada pelo desejo de abarcar a universa
lidade da produ<;ao artfstica humana, sempre considerada em rela<;ao
ao criador 524

Huyghe parte da ideia segundo a qual a leitura da obra de arte
comporta dois graus: 0 visfvel (desenho, forma~ cor, toque, etc.) .e 0

que e sugerido pela imagem, tanto 0 dado !n~JVIduaIcomo? coletlvo.
Em 1930,0 desejo de compreender a arte anomlca da clvlhza<;ao contem-
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ponlnea criava em Huyghe 0 vasto desfgnio de compreender a Histoire
de I:art contem~ora~n m, entao em pleno surto de cria<;ao, exposi<;ao
hlstonca da reahza<;ao coletlva que em 1985 encontrou.sua interpreta<;ao
pSlcol6g1ca ~m Les slgn.es du temps et I'art moderne S2h. Mais tarde, Huy
ghe .s~tl.sfaZJa se.u ?eseJo de uma visao global das civiliza<;6es artfsticas
ao dmgn uma hlstona geral da arte intitulada L'art et I'homme m titulo
bern significativo da tendencia psicol6gica do autor. '

pialogue avec Ie visible (l955) e Puissances de I'image, dez anos
depols, propunham urn modo de leitura do quadro; no intervalo surgira
~'art et I'ame, obra mais resolutamente voltada para a mensagem do
mconsclente.

Outros trabalhos tern por fim seja 0 estudo de urn artista (Delacroix
ou Ie combat solitaire), seja 0 de urn movimento ou de uma epoca m.

. A exp~ora<;ao malS avan<;ada na pesquisa desses ritmos fundamen
tals pro~uzlU em Rene Huyghe urn livro que tira seu tftulo de uma coleta
nea de Elie Faure publicada .em 1907, Formes et forces, obra espantosa
que revel~ q~e as f?rmas malS .secretas da materia, como as da biologia
ou das cna~oes artlstl~as, gravltam em torno de dois potos, sem duvida
o ~ue os chm.eses ~avlam entrevisto ao conceber 0 Yin e 0 Yang. Mas,
afmal, essa blpolandade nao governa a do classico e do barroco, subli
nhada por Wolff/in? Esse Iivro deve muito a varias temporadas de Huy
ghe nos Estados Umdos, onde recebeu os amaveis conselhos de estudio
sos das ciencias exatas. Assim, Gombrich pudera suscitar concursos nos
EUA em laboratorios de psicologia para realizar Arte e ilusiio. Sera
que 0 pessoal e mais cooperativo do outro lado do Atlantico?

. L.'~rt et Ie sacre deve consagrar esses estudos de Rene Huyghe sobre
o slgmflcado da arte na aventura humana, cujas etapas sucessivas _
materia,. vida, consciencia e inteligencia - conduzem a ultrapassagem
pelo espmtual.

II. A ARTE E 0 INCONSCIENTE

Er~ tentador a'pli~ar, se. nao a interpreta<;ao da arte, pelo menos ados
a.rtlstas a rela<;ao slmb6lica entre atos conscientes e 0 subconsciente valo
nzado por Freud.

. To~avia, essa oport~nidade por vezes e discutida pelos proprios
pSlcana!l:tas; alg~ns conslderam quesua disciplina nao deve ultrapassar
~ exerClCIO terapeutlco, o~tros a~~edltam, ao contrario - e isso no espf
BtO de Freud -, que ela e uma clencla e deve fazer progredir 0 conheci
mento humano 529.

Nesse do~fnio, .sao muito mais abundantes as analises que se fize
ram de obras hteranas do que as de obras artfsticas. Sem duvida etas
sao mais explfcitas; alem disso, 0 escritor e - salvo exce<;ao - livre
na escolha de seu assunto, situa<;ao de independencia s6 conquistada
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I" 1\I.lrlista contemporaneo, alias ao pre<;o da incerteza de sua vida mate
I II. mas que nao correspondia ao modo de operar da arte de ?utrora,

If 'llI:HJa pela "encomenda" - e disso se esquecem com demaslada fre
III lI'ia psicanalistas e historiadores de arte, que especulam a perder

I VI. la 0 significado da situa<;ao repetitiva, num artista, de urn tema
" , c.:scolha nao the pertencia.

Por outro lado. a materia proposta para a analise de uma obra
,(, nrte e identica aquela que, para 0 terapeuta, se acha implfcita n~
" 1.1~:(io diva-poltrona? Num caso a materia eo sonho, noutro uma reali-

11;;\0 no domfnio do factivel, como diriam os tomistas. Ora, "0 so~ho
1.11 " para tras. para a infancia, para 0 passado; a o.bra de a~te se anteclpa
,II) I r6prio artista; e mais urn sfmbolo prospectlvo da smtese pessoal
, do futuro do homem que urn sintoma regressivo nao resolvido" 530

I .'''Se as obras de arte sao cria<;6es, e na medida em que nao constituem
.1I11ples proje<;6es dos conflitos do artista, rna 0 esbo<;o de sua solu
',10." 531 Paul Ricoeur, a quem tomo empre tadas essas palavras, nos
lill. ainda que, para Freud, nos casos r.na~s rar s ue s~o os dos ge~io:,
";\ libido se subtrai ao recalque, e substltulda desde a ongem pela cunosl
,1:lde intelectual e vern refor<;ar 0 instinto de investiga<;ao, em si mesmo
poderoso. Os caracteres da neurose estao ausentes, a sujei<;ao aos com
plexos primitivos da investiga<;ao sexual infantil inexiste e 0 instinto pode
~I.' consagrar livremente ao servi<;o ativo dos interesses intelectuais".
I"reud era urn humanista, apaixonado pela literatura e pela arte, sendo
I.'Ie proprio urn coleciona~or. Nao e curioso que, em suas ideias esteticas

alias bastante incertas ,32 -, ele pare<;a ter deseJado subtralr 0 artlsta
,'I neurose, enquanto a maioria dos psicologos do nosso tempo veem
Ilcsse atfpico urn neur6tico por excelencia?

o proprio Freud fez algumas analises de escritores: Sha.kespeare,
Goethe. Dostoievski, Hoffmann. Devemos-lhe somente dOls estudos
psicanalfticos relativos a arte, em 1910 Uma lembran~a da infanc{a de
Leonardo da Vinci me, dois anos mais tarde, 0 Moises de Miguel Ange
lo. Este ultimo ensaio aborda mais a estatua que seu autor. Dominique
Fernandez. ele pr6prio autor de uma notavel psicobiografia de Miguel
Angelo S34, tera razao ao pensar que Freud, torn~d~ re~erva~o pela aco:
Ihida feita ao seu ensaio sobre Leonardo da YmcI, nao qUiS, mdo ate
o fundo, dessacralizar outro fdolo? Nessa epoca, 0 fato de se ousar atri
buir aos genios, a esses homens sublimes, motivos tao "baixos" de sua
"sublima<;ao" foi considerado, com efeito, como urn atentado aos costu
mes. Em apoio da opiniao de Dominique Fernapdez, notem.os que em
1914 Freud s6 publicou sua analise de Miguel Angelo anommamente,
em Imago, apondo-lhe seu nome apenas em 1924.

Para psicanalisar Leonardo, Freud partiu de urn texto do Codex
atlanticus que evoca uma lembran<;a da infancia do artista - Iembran<;a
ou fantasia de lembran<;a? Encontrava-se ele em seu ber<;o quando urn
abutre, relata Freud, veio sobrevoa-Io, colocando a cauda em sua
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boca e agitando-a varias vezes contra seus labios. Isentemos Freud dessa
"imagem-adivinhac;ao inconsciente": ja que 0 contorno do passaro foi
identificado a posteriori no drapejado da Santa Ana do Louvre pelo
pastor Oscar Pfister, mas ratificada pelo medico vienense na edic;ao de
1923. Esse dado. tendo em vista 0 que se conhece da infancia de Leo
nardo, que, na idade que Freud supoe ter sido tres anos, fora separado
de sua mae natural para ser admitido, apos adoc;ao, no lar matrimonial
de seu pai. Freud deduziu daf a psicologia e 0 comportamento sexual
do artista florentino, 0 que 0 leva ao sorriso da Gioeonda.

Traduzindo por "abutre" 0 nibbio do texto original, Freud ja come
tia urn primeiro erro, pois se trata nao desse passaro, mas do milhafre.
E de golpe desaba a importancia dada por Freud a urn representante
dessa especie considcrada pelos egfpcios, pelos gregos e romanos como
compreendendo apenas femeas, donde 0 sfmbolo da mae, sendo MUl
- deusa com cabec;a de abutre - 0 sfmbolo. da mae. E Freud, filologo
improvisado, impressionou-se com a semelhanc;a de MUl com 0 alemao
Mutter, palavra que designa a mae. Assim. caem por terra todas as espe
culac;oes sobre 0 simbolismo do abutre feitas por urn Padre da Igreja
que Leonardo supostamente leu.

A genese da Santa Ana do Louvre, evidenciada pela representac;ao
da mae dupla tirada das profundezas de sua infancia pelo pintar da
Gioconda, e uma hipotese certamente engenhosa. Mas, em primeiro
lugar, foi 0 proprio artista quem escolheu esse motivo? Sobre as condi
c;oes materiais da criac;ao desse quadro, nao sabemos estritamente na
da m. Resta a ideia, surpreendente para urn exegeta da epoca de Freud.
de ele ter feito a Virgem sentar-se no colo de sua mae. Seria uma inven
c;ao de Leonardo ou de algum clerigo que encomendou 0 quadro, por
razoes apologeticas faceis de conceber (sfmbolo da Encarnac;ao, ou seja,
do Cristo segundo a carne)? Freud acreditava ver nessa imagem insolita
da Virgem adulta sentada no colo de sua mae uma invenc;ao de Leo
nardo. Na realidade, pelas razoes apologeticas que indiquei mais a~ima,

essa imagem, sem ser banal, era conhecida do tempo do artista. E fre
qiiente no seculo XV na Alemanha, onde recebe 0 expressivo nome
de Anna SeLbdriu, estando as tres personagens sagradas em posic;ao sen
tada, Jesus no colo de sua mae e Maria no de Santa Ana, a Virgem
e sua mae tendo ou nao tendo diferenc;as de idade. Emile Bertaux ja
assinalava esse terna num artigo da Gazelle des beaux-arts de 1908 536 .

:E precise faze-Io remontar ate 0 seculo XIV: duas miniaturas da escola
boemia datadas por Fritz Burger, uma de 1360, outra de 1370 aproxima
damente 537, mostram 0 motivo completamente formado. 0 mais curioso
e que se pode encontra-Io na Franc;a pela mesma epoca - por exemplo,
numa miniatura do Missal Lat. 848 da Biblioteca Nacional, que, segundo
o conego Leroquais, teria side executada por Clemente VII, 0 que lhe
da como terminus a quo 1372 e ad quem 1394... No seculo XV, gravuras
em madeira alemas retomarao 0 motivo 538
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Mas nao ha necessidade sequer de apelar para a Alemanha ou a
l'ranc;a para supor uma .importac;ao desse motive na Italia. Ei-l~, .no
, 'culo XIV, em Luca di Tomme di Nuto e num quadro, sem duvlda
norentino (foto Giraudon 29-189), em que a Virgem amamenta 0 mem
110, no seculo XV em Benozzo Gozzoli, em Lorenzo d'Ales_san~ro da
S Severino m, por volta de 1500 em Louis Brea (retabulo.de Sao Nlcolau
Ia catedral de M6naco) 540 0 fato de que 0 tema eXlstla, portan~o,

IIU arte italiana do tempo de Leonardo, de que este podena mcluslve
lc-Io visto em quadros toscanos, reduz singularmente 0 alcance da obser-
va<;ao de Freud. '. .

Quanto ao passaro, abutre ou milhafre, Meyer-ShapIro observou
que havia urn ditado italiano: prendere /'ueeeL/o In boeea; segundo ele,
() sentido da fantasia do me nino Leonardo se refena antes ao mteresse
que ele teria mais tarde pelo v60 do,s passa.ros 541. . .'

o efeito desagradavel dessa analise fOI reforc;ado pela Imp?rt~ncla

que os especialistas mal informados Ihe. deram~ pela .complacencla de
("crtos historiadores de arte. Meyer-Shapiro dedlcou nao menos de qua
rcnta paginas in-octavo para analisar 0 famoso texto de Freud sobre
Leonardo; aponta todos os erros alem dos que. evocamos.. outros que
dccorrem de urn melhor conhecimento da mfancla do pmtor, gra<;as
a documentos recentemente exumados. Apesar disso, ele escreve qu~

sc reconhece "a mao de urn mestre nessa poderosa teoria, expo~ta .aqUi
com uma simplicidade e urn vigor adminlveis". Esse genero de ~et1Chlsmo

par urn mestre ate em seus erros nao ~ prop!io para enco~aJar os que
hesitam em considerar a investigac;ao pSlcanalltlca como urn mteres~an~e

:luxiliar do historiador. Essa rna analise feita por Freud e a 1I1:p0:tancla
que os especialistas mal informados continuam a dar-lhe.preJudl~aram

lOuito a credibilidade da psicanalise aplicada a arte. Todav13, ~ssas meer
lczas nao desmentem 0 valor que esse modo de investigac;ao dos slgmficados
da obra de arte poderia ter em circunstancias menos problematicas. _

Falei da qualidade do estudo de Dominiqu~ F~rnande.z, que tao
hem valorizou 0 complexo de culpa - poder-se-Ia dlzer pohvalente -:
yue pesa sobre Miguel Angelo. Esse notavel ensai~, p.or.sua data, be,n.efI
cia-se de urn estado completamente evolufdo da dlsclplma pSlcanahtlca.
Embora padec;a de certas imprecisoes e,? ~~sta. de sua data p.recoce,
urn dos melhores estudos de psicobiografla Ja feltos por urn artlsta me
parece ser 0 que Karl Abraham., urn d?s mais .not5~ieis alun?s ~e Freud,
consagrou ao pintor ticinense GlOvanm Segantml . A tendencla melan
colica desse artista, que finalmente 0 teria levado ao que Karl Abraham
chama de "suicfdio inconsciente" na montanha, enquanto trabalhava
no Trlptieo dos ALpes, 0 autor encontra sua genese no fato de que 0
pintor perdeu a mae antes dos cinco anos, 0 que pro~ocou u~ outro
trauma, pois teve que deixar a terra natal p.ara segUir seu pal numa
grande cidade estrangeira. E foi essa melancoha que 0 lev~)U - trata~se,

110 sentido proprio, de "pulsao" - a abandonar a manelra naturahsta
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banal, pela qual comec;ara, por uma arte de significado simbo/ico que
celebra a maternidade e exalta a beleza da natureza, compensando assim
os dois traumas da infancia. Essa analise, bern apoiada numa pesquisa
biografica solida, encerra especial interesse por ter sido escrita em 1911;
foi completada em 1924, no momento de sua publicaC;ao.

o risco da psicanalise para a interpretac;ao da "obra de arte",
alem do fato de so poder abordar artistas, e nao a arte, e que ela nao
esta ao alcance do historiador; quanto ao psicanalista, nao pode abordar
urn problema artfstico de fora sem estar suficientemente informado sobre
os seus pormenores.

A reuniao das duas disciplinas constitui 0 principal interesse da
coletanea de ensaios 54.1 de Ernst Kris (1900-1957), cuja historia merece
ser brevemente contada. Kris seguira em Viena os cursos de Max Dvorak
e Julius von Schlosser; foi encarregado do departamento da escultura
e dos objetos preciosos dos seculos XV e XVI no Museu de Historia
da Arte de Viena, tornando-se urn dos maiores conhecedores da glfptica
do Renascimento. Freud 0 consultara sobre uns camafeus de sua coleC;ao
particular, e em 1927 Kris desposou a filha de urn amigo fntimo do
mestre, ele proprio medico e seu colaborador. Kris, alias, se fez psicana
lisar por Freud em 1924 e desde entao se apaixonou por essa nova ciencia;
o primeiro problema de psicanalise da arte que se Ihe colocou foi a
serie dos retratos em bronze do escultor psicotico Messerschmidt no
Belvedere; para esse estudo ele aplicou as demonstrac;6es do professor
de psicologia Hans Buhler e inclusive teve a secunda-Io uma de suas
assistentes, Ruth Weiss. Animado pelos resultados dessa pesquisa, Kris
estendeu-a as famosas estatuas dos fundadores do coro do Domo de
Naumburg, cujos caracteres sao tao fortemente marcados.

Kris queria deixar 0 museu para se entregar a psicanalise, mas
Freud, interessado em ter em seu cfrculo alguem que Iidasse com duas
disciplinas tao diferentes, aconselhou-o a ficar, confiando~lhe a revista
Imago. Em Viena, Kris projetou fazer com Gombrich, como ele aluno
de Schlosser, urn ensaio sobre a caricatura que foi abandonado devido
a partida de seu colega, chamado ao Instituto Warburg em Hamburgo
em 1935. Em 1938, Kris, que era judeu, se viu obrigado a deixar Viena
por Londres onde foi acolhido como uma personalidade ja reputada.
Durante a guerra, ele aconselhava os servic;os da BBC sobre a interpre
tac;ao do significado a dar a propaganda nazista, tarefa que continuou
a exercer no Canada. Apos a guerra, ensinou em diversos institutos
dos Estados Unidos, notadamente na Yale University, mas sua carreira
foi interrompida em 1957 por uma crise cardfaca.

o primeiro tratado com 0 tftulo de Psychanalyse de l'art foi publi
cado em 1929 por Charles Baudoin (1893-1963) 544, aluno de Freud e
depois de Jung. Baudoin era urn psiquiatra genoves que encontrei varias
vezes nos coloquios de metapsiquismo dos Estudos carmelitanos, cujo
animador era 0 padre Bruno de Jesus-Maria. De temperamento medita-

tivo, ele descansava diariamente do arduo contato com os doentes 
que :ecebiam entao 0 nome de alienados - cuidando de seu jardim.
Seu hvro, que abrange tanto a literatura como a arte, e rico de substancia
porque nao e apenas teorico, mas tambem fundado na praxis. Com efei
to, Baudoin publicou interpretac;oes de obras de arte ou de literatura
que fizera por meio de seus doentes. Charles Baudoin, que renegou
Freud, poe em pratica a filosofia do inconsciente de Jung.

Uma de suas alunas, Gilberte Aigrisse, aplicando diretamente os
princfpios do binomio extroversao-introversao e dos cinco nfveis da psi
que segundo 0 sIstema de Jung, publicou em 1960 uma notavel Psycha
nafyse de fa Grece antique 54', em que a arte e tomada como testemunha,
do mesmo modo que a expressao literaria e filosofica, desse "processo de
individuac;ao balizado pela confrontac;ao entre os arquetipos, que desem
boca numa das experiencias mais perfeitas conhecidas pela humanidade
de equilibrIo entre as faculdades". Esse texto contem algumas das mais
beIas paginas jamais escritas sobre 0 kouros.

A vantagem da interpretac;ao psicol6gica a maneira de Jung sobre
a da psi~analise freudiana e que a noc;ao de inconsciente coletivo permite
aphcac;oes a entIdades socloculturais.

Os estudos psicanalfticos sobre Van Gogh foram abundantes. 0
assunto era transparente, e no entanto as opinioes divergiam. Confesso
que a todas essas analises prefiro 0 estudo, tao c1arividente, de Gilberte
Aigrisse, baseado numa interpretac;ao dos sfmbolos contidos em seus
quadros, que infelizmente permaneceu inedito.

Uma obra que teve sua hora de celebridade e a Psychanalyse de
I'artiste et de son oeuvre 546, escrita diretamente em frances pelo Dr.
Dracoulides, psicoterapeuta helenico, que conheci tam bern nos colo
quios dos Estudos carmelitanos. Ao contrario do taciturno Baudoin, era
urn apaixonado. 0 contato dos dois homens era pitoresco. Baudoin se
subtrafa com uma palavra a eloquencia de Dracoulides, enquanto este
se beneflclava de uma grande riqueza de experiencias. Tinha sido aluno
da Escola de Belas-Artes de Paris e publicou em sua Ifngua materna
romances e poem as; traduziu para 0 grego poetas franceses. Considerava
que os sofrimentos e frustrac;6es, sobretudo os de natureza afetiva e
p~incipalmente sexual, sao catalisadores do talento artfstico e que a cria
c;ao age como uma compensac;ao aos conflitos psfquicos e as frustrac;oes
da VIda. Inslstta no fata de que 0 fator sofrimento psfquico esta ligado
a inspirac;ao da criac;ao artfstica tanto quanto ao desejo de gozo artfstico.

Sem duvida a tendencia do Dr. Dracoulides em ver no artista mais
ou menos urn neuropata - e Freud se recusava a isso - se deve ao
fato de que ele tirava seus exemplos da arte contemporanea.

As relac;6es de Freud com a arte de seu tempo foram mais tensas.
o medico vi nense herdara do romantismo germanico essa devoc;ao pela
arte grega que, segundo vimos, remontava a Winckelmann; ele proprio
1m um coleclOnador de antiguidades 547. Em hist6ria da arte, seu gosto
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ia para Jakob Burckhardt. Assim, quando os surrealistas 0 reivindicaram,
ele os achou "Ioucos a 95", como se diz do alcool".

Um grande ponto de ruptura da aventura freudiana ocorreu em 1924
quando seu discfpulo ate entao mais fiel, Otto Rank (1884-1939), escre
veu 0 trauma do nascimento .14X.

Para Sigmund Freud, a angustia inerente a psique se deve ao recalque
de seus intintos sexuais infantis em consequencia das proibi~6es que sobre
ela faz pesar a sociedade. Otto Rank procura as causas dessa ansiedade
na vinda ao mundo da crian~a que ve romper-se a unidade fundamental
com a vida organica de que ela desfrutava durante 0 periodo fetal.

A publica~ao de 0 trauma do nascimento levou, pois, a ruptura
entre Freud e Otto Rank, diretor de Imago desde 1912. Freud replicou
em 1931 por sua serie: Inibir;iio. sinlOma e angustia .1·19 a desentendi
mento foi tao longe que Rank sentiu a necessidade de sair de Viena.
Dirigiu-se iniciaJmellte a Paris, e depois, em 1936, aos Estados Unidos,
onde ensinou em Filadelfia.

Enquanto Freud interpretava os sonhos dos individuos, Rank inter
rog,ava 0 que poderia ser considerado como os sonhos da humanidade.
isto· e, os mitos. Sua contribui~ao nesse domfnio foi consideravel. Ele
pertence ao nosso assunto pela importancia que deu a obra de arte.
Em 1905 ja havia escrito um curto ensaio sobre 0 artista 5.10, mas ainda
nao se havia Iibertado do que mais tarde chamou de "0 mecanisme
freudiano". Por certo, qualquer explica~ao unica para a variedade dos
comportamentos humanos pode ser considerada como tendo um carater
"mecanico". Todavia, 0 "sistema" de Rank, para nao ser desprovido
desse arbftrio, tinha a vantagem, ao libertar-se do automatico que obli
tera a s~xualidade pura, de uma abertura para um mundo muito mais
vasto. E esse carater universalista que constitui 0 valor de A arte e 0

artista 551, escrito por Rank durante seu "exIlio" em Paris em 1930 e
publicado mais tarde em Ifngua inglesa nos Estados Unidos. Pena que
esse livro s6 tenha side lido pelos psical)alistas, pois sua mensagem quan
to aobra de arte e de grande alcance. E uma obra tao rica, abre perspec
tivas sobre tantas profundezas psicol6gicas, sobre tantos mitos e cren~as,
tudo isso repercutindo em ecos ao longo do texto, que, resumindo-a
em poucas Iinhas, nos arriscarfamos a falsear-Ihe completamente 0 senti
do. A abundante bibliografia consultada por Rank prova a fecundidade
desde esse tempo dos estudos germanicos no dominio da psicologia indi
vidual e coletiva e tambem dos mitos e das civiliza~6es primitivas na
passagem do seculo XIX para 0 XX.

Como para todos os psic610gos dessa epoca que tratam da arte,
a palavra inclui tanto atividades poeticas e literarias quanto as da arte
propriamente ditas. Trata-se, na verdade, do "poietico" de Paul Valery.

Para Freud, a arte e 0 produto do desejo (libido), nao por um
jorro direto, mas pelo caminho tortuoso da compensa~aoa um recalque
desse desejo imposto pela sociedade que se interp6e entre 0 criador
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'11;\ obra. A alma s6 se manifesta nessa agua turva da neurose, da
111;11. cntretanto, Freud, que e um romantico, dispensa certos genios,

.Idillitidos a abeberar-se na fonte pura. Rank encontra a ongem da cna
• ;1<1 artfstica na cren~a do homem na imortalidade da alma. isto e, na
I 'm sua faculdade de renascer; 0 desenvolvimento e a mudanc;a das
tllllHas artfsticas estao ligados as transforma~6es paralelas da concepc;ao
1.\ ;tlma e de sua sobrevivencia.

Rccorrer automaticamente a sexualidade, como 0 faz Freud. para
l I\('ontrar as fontes da cria~ao e afastar-se de sllas verdadeiras causas.
\ l1oc;an de "recalque", essencial para Freud, e para Rank um fator

11L·.'ativo, mais apropriado para desviar-nos da criac;ao.
Rank distingue tres fases na evol uc;ao das formas de arte. A fase

primitiva, animada por um tipo de pensamento que Freud denomma
'Illconsciente", Bleuler "artfstico", Jung "simb6Iico", Levy-Bruhl "pre

1,1 ·icc" e Cassirer "mftico", no qual 0 homem vive em estreita uniao
I "m os cosmos. a instinto ludico que desde a origem acompanha as
111al1ifesta~6es do sagrado e que e fonte de prazer vem estimular a pulsao
,Irtfstica, como Schiller ja havia pressentido antes de Huinzinga.

Na fase c1assica 0 homem restaura 0 sentido da unidade perdida,
'l1do em seu ser um microcosmo, projec;ao do macrocosmo, chegando

;1 identificar as partes de seu corpo com 0 mundo astral. A arte c1assica,
haseada numa significac;ao social do gesto criador, atinge a etemidade
,'rac;as a idealizac;ao e encontra sua expressao na ideia da beleza.

Finalmente a terce ira fase, a da arte modema, buscando mms a
vcrdade que a beleza, repousa no conceito do "genio"; 0 artista e anima
do por um desejo individual de imortalidade que 0 faz procurar a fama
durante sua vida e a gl6ria p6stuma. Somente nessa fase, em que ele
lIliliza sua experiencia vital, eque Rank acredita na eficacia do metodo
monografico ou biografico.

Na realidade, pela psicanalise, tanto para Freud como para Rank,
o mundo modemo, para explicar a fraqueza congenita da condic;ao hu
mana, s6 fez sllbstituir por uma causa fisiol6gica uma causa espiritualista.
a do Paraiso Perdido em consequencia de um "pecado original". Para
os judaico-cristaos, hci um trauma no nascimento que e a entrada no
mundo do pecado, do qual s6 a morte nos pode libertar, essa morte
4ue os santos do cristianismo consideravam como 0 verdadeiro dia do
nascimento, nata/is dies.

Para Rank, e na imagem do mllndo do antigo Oriente que se encon
tra da unidade primordial do indivfduo com 0 universo a expressao mais
clara, mas os mesopotamios s6 farao levar a um estadio mais elevado
de cultura um instinto que havia animado todos os povos primitivos.

Em verdade, a largueza de pensamento de Otto Rank 0 diferencia
daquilo que ele pr6prio denomina mecanismo da psicanalise. Ele figura
neste capftulo unicamente pelo fato de, em sua origem, ter estado estrel
tamente unido ao doutor Freud.
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A psicanalise da arte foi em geral mal acolhida pelos historiadores,
sendo que os de estrita observancia a ignoraram. Alguns, que admltem
os poderes terapeuticos da psicanalise, acham que ela nao deve extra
polar de seu objetivo medico. Outros esfregam as maos com oS."novos
fil6sofos" e exclamam: "Freud esta morto" e passam uma esponJa sobre
suas teorias. Outros, embora dados a leitura dos sfmbolos, consideram
va a psicanalise aplicada as obras de arte. Assim, Ernst Gombrich m
acredita que a imagem Cia pomba como emblema da paz e imemorial
e que nao ha necessidade, para explicar sua escolha por Picasso para
uso polftico, de ir buscar apelos na infancia do pintor. Dominique Fer
nandez observa que os estruturalistas se insurgem contra esse sistema
que consiste em por de lado a obra para reportar-se ao autor, "em soltar
a presa pela sombra".

Um exemplo nota·vel dessa posi<;ao e a severa analise estrutural m
que Jean-Claude Bonne fez do famoso texto freudiano sobre Leonardo
da Vinci. Essa crftica textual compacta, feita sobre 0 original em Ifngua
alema e as tradu<;6es nao raro defeituosas que 0 propagaram, revela
nessa obra demasiados resfduos de ideologia tradicional mal assumidos,
mas tambem defeitos de 16gica estrutural, deslizamentos de sentido que re
dundam em ambiguidade, investimentos simb61icos equfvocos em que
significados e significantes se intercambiam entre si com demasiada fre
quencia numa cadeia de substitui<;6es cujos elos acabam por s~ emb_a
ra<;ar. A bat ida de cauda do famoso abutre na boca do memno nao
e vista ao mesmo tempo como sfmbolo do penis do pai, atribufdo pela
crian<;a a sua mae, gesto de fellatio, reminiscente do ato de sugar 0
seio materna e por fim beijo da mae, lembran<;a latente que sobe das
profundezas ao nfvel do desejo sob a forma do sorriso que obsedara
Leonardo tanto em seus desenhos quanto em suas pinturas?

Se a psicanalise e a hist6ria da arte se tocaram sem contudo se
penetrar, nao e menos verdade que a teoria do doutor Freud faz parte
do c6digo cultural de um tempo em que ate as camareiras tem seus
"complexos" e nem sempre fazendo referencia automaticamente "a lata
de Iixo da sexualidade infantil", como dizia Jung, de quem ela parece
continuar a apavorar 0 narcisismo do ego entre nossos contemporaneos,
nao e menos verdade que muitos bi6grafos, para dar um tom moderno
a sua psicologia, gostam de embeleza-Ia com algumas tintas de psicana
lise, tomando emprestados a esta ultima term os e no<;6es, sem preocu
par-se com as derrapagens de significados que quase sempre, e sem
se aperceber disso, Ihe impoem.

Para Freud, a cria<;ao artfstica - salvo, como vimos, no caso de
certos genios - esta ligada a neurose de angustia nascida de um c.onflito
com 0 meio ambiente, portanto de origem psicol6gica, mas els que,
segundo trabalhos biol6gicos recentes, a ansiedade deve ser concebida
nao em termos exclusivamente psicol6gicos, mas de acordo com 0 mo
deIo da patologia medica como tendo por origem uma anomalia bioqui-
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mica do sistema nervoso, podendo-se localizar sua sede em certas zonas
do cerebro (l6bulo frontal - sistema Ifmbico locus coeruleus). Freu?
ira juntar-se a Platao no armario das velhas fantasias? Alguns denegn
dores do doutor vienense nao serao levados a lamentar seu "espiritua
lismo", que procurava a sede das doen<;as da alma na propria alma,
C DaO no corpo ))4?

A psicanalise conhece atualmente uma crise que vai ao ponto de
sc ter podido intitular um artigo: "A hora do fechamento soou p.ara
() jardim do doutor Freud?" ))) Ouer seja mais ou m~~os verdadelra,
;1 psicanalise, por todo 0 movimento que produzlU nas clenclas humanas,
tera provocado analises em profundidade, levando os exegetas aver
nos objetos representados pel os artistas algo diverso de uma escolha
determinada por meras considera<;oes formais.

Comparar 0 que diz Lionello Venturi em 1936 sobre as ma<;as na
arte moderna a erudita disserta<;ao )56 publicada sobre as de Cezanne
por Meyer-Shapiro em 1968 e oporduas gera~6~s e medir _0 enrique
cimento que a investiga<;ao psicol6glca trouxe a mterpreta<;ao da obra
de arte. Para Lionello Venturi, se as ma<;as sao tao abundantes na arte
moderna, "e porque 0 motivo simplificado dava ao pintor 0 ensejo de
se concentrar em problemas de formas". Para Meyer-Shapiro, Cezanne,
ao pintar ma<;as, "podia, gra<;as a suas cores e a suas disposi<;6es variadas,
cxpressar um registro de estados de alma mais extenso, desde a severa
contempla<;ao ate a sensualidade e 0 extase". Vasculhando a Vida do
pintor e notadamente suas rela<;6es de juventude com Zola, acredlta
cle que, por transferencia ou deslocamento, a ma<;a, sfmbolo do fruto
em si com todas as conota<;oes de sensualidade que essa palavra com
porta, corresponde em Cezanne a um estfmulo er6tico recalcado. Tendo
descoberto que Cezanne comentava; numa carta a Z:0la 0 amor do pas~or

Corydon pelo pastor Alexis num Ecloga de VI.rgfh~, e dlspondo ass.lm
da prova do interesse dos dois jovens pela poesla latma, Meyer-Shapiro
nao encontrou a fonte de um quadro de juventude, falsamente designado
como 0 Julgamento de Paris, num poema de Propercio celebr~ndo a
idade pastoral em que os frutos e as flores eram a nqueza dos Jovens
pastores que os ofereciam como preito de amor? ,

Sera necessario mais de meio seculo para que se traduza para 0 frances
a obra escrita em 1922 pelo alemao Hans Prinzhom Pinturas dos doentes
mentais 557, elaborada a partir das observa<;6es feitas par esse medico no
asilo de Heidelberg. Uma tradu<;ao tao tardia ja nao tem, alia~, senao
urn interesse hist6rico, ja que a questao foi amplamente desenvolvlda mals
tarde. Esse livro de Prinzhom logo se tomou conhecido dos especialistas
c mesmo dos artistas. No ana de sua publica<;ao, Max Ernst 0 comunicava
. Paul Eluard, que 0 deu a conhecer aos surrealistas, cujos fundadores,
Breton e Aragon, nao 0 esque<;amos, haviam estudado medlcma.

o doutor Prinzhorn se interessava pelas artes, tendo feito em 1909
uma disserta<;ao inaugural sobre Gottfried Semper 558.
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Foi na Franc;a, entretanto, e muito mais cedo, que urn m~dico se
interessou por ~sse genero de atividade artfstica; 0 doutor Tard:eu, em
1872 em seu Etude medicolegale sur la folie, chamava a atenc;ao para
o fat~ de que a analise desses desenhos e pinturas poderia ter, por conhe
cer os "automatismos" dos doentes, 0 mesmo mteresse que aquela que
ja vinha sendo feita muito tempo depois de seus escritos.

Sao igualmente documentos c1fnicos 0 que via em suas obras 0 dou
tor Max Simon, que Ihes consagrou dois estudos em 1876 e 188~.

Por essa epoca preocupava-se muito, nas salas ,de nosologl~, co_m
as doenc;as mentais e pretendJa-se dar-lhes urn carater de codIflcac;ao
rigorosa que hoje se acha urn tanto abandonado: . . .

No primeiro quartel do seculo XX, mtensIflcar-se-a ,nos asdos a
explorac;ao desse genero de expressao dos alienados: na SUIc;a e na Ale
manha, onde ela se Iiganl ao estudo da esqUlzofrema, comportamento
anormaJ assim batizado por Bleuler em 1911. Vinte anos depOls aparecla
a obra de Prinzhorn, a primeira que continha uma ampla ilustrac;ao.
Em vez de isolar 0 assunto ele ligava sua analise ao conceito, enUio
novo, da Gestalt. Era ele 0 primeiro a mostrar, em comparac;ao, obras
contemponlneas de artistas "novos" tomadas emprestadas aos expresslO
nistas alemaes.

Apos a Segunda Guerra Mundial, medicos franceses, como 0 d?utor
Ferdiere 0 doutor Wiart e 0 doutor Volmat, de quem todo hlstonador
de arte d~via ter lido L 'art psychopathologique, publicado em 1956, dedi
caram-se a romper a rigidez dos conceitos que am~ac;avam considerar
as obras de arte dos doentes mentais enquanto tats, e as artlcularam
com a produc;ao artfstica em geral, 0 que era, alias, tanto mais te.ntador
quanto certos artistas da arte contemporan~amostravam analoglas for
mais incontestaveis com as produc;oes artlstlcas dos paclentes, 0 que
ja tinha sido observado por Prinzhorn.

Nesse mesmo momento, urn conhecimento mais extenso das artes
das aldeias da Africa e da Oceania, urn interesse subito pelos desenhos
de crianc;as, devido as pesquisas de pedagogia e de pediatria, permitiam
perceber uma melhor comunicac;ao entre os, diversos estad.os da pSlqU~,

individual ou coletiva, tendo a tela constltUlda pela pregnancla da este
tica ocidental sido invertida pela arte viva. Percebeu-se entao que as
fronteiras entre a neurose, a psicose e ate mesmo 0 estado normal (se
e que existe urn) se mostravaf!! ca~a vez mais imprecisas. . .

A pratica da arte esta ho]e unlversalmente dlfundlda nos hOSpitalS
psiquiatricos, nao so como elemento de diagnostico mas tambem como
fator terapeutico. Faz-se em enorme consumo de cores,. de. papel, de
"lpis, de pinceis, de massa para modelar. Cada c_entro pSlqulatnco tern
uma escolinha de belas-artes, onde 0 mestre nao deve ensmar nada,
contentando-se em par 0 aluno em contato com os materiais e em e~si

nar-Ihe a maneira de emprega-los, pois essa linguagem, para ser auten
tica, deve conservar toda a sua espontaneidade. Os documentos assim
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produzidos sao analisados e c1assificados; constituem arquivos de tal
importancia que sua consulta so pode ser feita por processos mecano
graficos. Isto acontece no hospital Sainte-Anne de Paris, onde, sob 0

patrocfnio da fundac;ao Polignac-Singer, se organizou em 1963 urn centro
de documentaC;30 que compreende varias dezenas de milhares de pec;as.
Urn sistema bastante aperfeic;oado de "grades" permite respostas preci
sas as perguntas feitas.

Para sincronizar as pesquisas, em 1959 fundou-se a Sociedade lnter
nacional de Psicopatologia da Expressao, da qual 0 doutor Volmat era
presidente e 0 doutor Claude Wiart secretario-geral. Essa sociedade rea
lizava urn congresso de tres em tres anos. Em 1967 esse congresso teve
lugar em Paris e no hospital Sainte-Anne, cujo centenario.se celebrava,
era mostrada urn exposic;ao internacional da qual partlclparam tnnta
e cinco pafses. Urn campo de estudos excepcional se achava, pOlS, reUnl
do em Paris, nao s6 para os psiquiatras e psicanalistas como para os

, . ,.. I\Y
crfticos e historiadores de arte. A parte 0 artlgo que eu propno escreVI ..
- era eu 0 presidente de honra da Sociedade Francesa de P~icopatologia

da Expressao -, nao houve nenhum eco na imprensa. E diffcil tirar
os espfritos da rotina em que se acomodaram.

Passados dez anos, parece que a mentalidade dos meios artfsticos
franceses esta mais aberta. Num periodico tao serio como a Revue de
/'art, publicou-se em 1980 urn estudo historico de tomada em conside
raC;3o dessa arte dos alienados por Franc;oise Will-Levaillant 560; e eis
que a ultima hora a nao menos grave Gazelle des beaux-arts (maio~junho
de 1986), num artigo de dez paginas de Michel Thevoz, ressusclta urn
precursor frances de Prinzhorn, 0 doutor Marcel Reja, que escreveu
uma Art des fous em 1907.
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RENOVA<;AO DE DETERMINISMO

Todo praticante de urn ramo das ciencias humanas nao pode evitar en
contrar-se face a face com essa mola incompressfvel, essa m6nada irredu
tfvel que e 0 marxismo. Pretendendo-se uma filosofia, ele deixou de
ter 0 espfrito desta quando foi posto em pratica. Assumiu entao as carac
terfsticas de uma religiao, com todo 0 seu aparato: a Igreja, a fe, os
dogmas, a Inquisi<;ao, tirando do cristianismo suas metas finalistas para
alimentar a esperan<;a dos homens, apoiando-se, arevelia deste, na no
<;ao de pecado, urn pecado que recobre toda a historia da humanidade,
antes da reden<;ao trazida em 1848 pelo Manifesto comunista; mas qual
era 0 alcance do marxismo quando ele nao passava de uma "polftica"?

as exegetas do marxismo e particularmente os que quiseram extrair
dele uma estetica se chocaram com 0 fato de que nem Marx nem Engels
inclufram a opera<;ao artfstica no materialismo dialetico. Marx teria feito
o plano de uma estetica, mas as notas a esse respeito se perderam. Assim,
somente atraves dos disjecta membra 561 e que se deve tentar reconstruir
o que teria podido ser urn corpo de doutrina elaborado pelo encontro
de Engels, que trazia urn gosto germanico algo provinciano, e de Marx,
mais europeu, mais sistematico e que seguira as aulas de August Wilhelm
Schlegel em Bonn.

a fenomeno artfstico e visto por ele como uma atividade cultural
que distingue 0 homem do animal. Essa atividade surgiu com 0 Homo
sapiens, que submete 0 mundo material a sua il1teligencia e pouco a
pouco se transforma em Homo ludens. Nao se trata de urn fen6meno
isolado, mas em estreita rela<;ao com 0 meio social, polftico, religioso
c cientffico, num sistema de dependencias mutuas. No entanto, essa
inter-rela<;ao nao compromete as especificidades do gesto artfstico, mas
cste, como todo fato de cultura, nao escapa a rela<;ao dialetica com
() fenomeno que faz do trabalho humano submetido a opressao uma
aliena<;ao. a artista, assim, so deixara de ser alienado na sociedade futu
ra; e entao que emergira 0 Homo aestheticus.

a hungaro comunista Gyorgy Lukacs, ele proprio autor de uma
Estetica, nao diz a proposito das ideias esteticas de Marx: "Estamos
lIa presen<;a de uma situa<;ao paradoxal: existe uma estetica marxista
. ao mesmo tempo nao existe, pois e preciso adquiri-Ia e cria-Ia por

Illcio de pesquisas pessoais e, nao obstante, 0 resultado dessas pesquisas
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so faz representar e fixar em conceitos 0 que ja existe em ideias"? Esse
paradoxo, porem, se resolve por si mesmo se considerarmos 0 conjunto
dos problemas it luz da dialetica marxista. Mais adiante, ele acrescenta:
"Somente considerando a realidade com urn espfrito livre, fazendo dela
o objeto de urn estudo aprofundado, e que se pode atingir este duplo
objetivo: permanecer fiel it realidade e igualmente ao marxismo." )6]

Singular liberdade essa, acorrentada a uma dialetica.
Entretanto, Marx, que colocava acima de tudo a arte grega, era

atormentado pela inser<;ao da arte em seu sistema. Nao Ihe sucedeu
confessar que certos perfodos de grande flora<;ao artfstica nao estao rela
cionados com 0 desenvolvimento geral da sociedade contemporanea?

o fato de que na sociedade que, sem corresponder aquela com
que Marx sonhava, pode reivindicar ser a mais estreitamente inspirada
em sells princfpios 0 artista se encontra alienado mais que nunca 0 foi
numa sociedade anterior nao facilitou a tarefa dos marxistas que quise
ram escrever sobre a arte. Os mais militantes nao levaram suas investi
ga<;6es mais longe que pesquisando a rela<;ao dialc:~tica necessaria entre
qualquer fato artfstico e urn fato social ou econ6mico.

o primeiro livro de hist6ria da arte que na Fran<;a se vale da crftica
marxista e 0 de Agnes Humbert, datado de 1936: Louis David peintre
et conventionnel. Essai de critique marxiste. Agnes Humbert era entao
assistente do Museu Nacional de Arte Moderna de Paris. Sem embargo
de varias alusoes venenosas a vida da aristocracia sob 0 Antigo Regime
e ados "aventureiros" do Imperio, se nao fosse seu tftulo nao saberfamos
o que essa obra, que alias denota urn espfrito perspicaz, deve especial
mente ao materialismo dialetico: "Estudar urn artista imparcialmente,
constatando simplesmente os fatos, ver como os acontecimentos ajuda
ram a construir uma obra, em que a arte, ao contrario, faz desviar,
procurar e compreender ate que ponto a a<;ao das coisas condiciona
a a<;ao do espfrito, parece aos marxistas urn metodo mais seguro que
aquele que se deixa arrastar a cada passo a considera<;6es sentimentais
e literarias. [... J" Se este e 0 programa da crftica marxista, quem nao
have ria de aderir a ele I

Agnes Humbert, ao escrever essa profissao de fe, nao se deu conta
de que cometia uma heresia em rela<;ao a sua doutrina; a locu<;ao "ate
que ponto" supoe uma relatividade ali onde 0 marxismo exige urn abso
luto; todo fato de cultura (ideologia) e necessariamente dependente de
urn estado econ6mico e social que provoque tal ou tal aspecto da luta
de classes.

A tentativa de Edward Fuchs (1870-1947) de mostrar fatos artfsticos
na estreita dependencia de ideologias de classes dominantes era de certa
forma uma trapa<;a, de vez que ele tomara por objetos de estudo expres
s6es artfsticas comandadas com demasiada evidencia por fatos de socie
dade, a caricatura e 0 erotismo )6" vale dizer, menos obras de arte em
toda a "gratuidade" do termo que "ilustra<;oes". Apaixonado pela satira
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·\()(;ial, Fuchs consagrou a Daumier a primeira grande monografia (com
"OlpUS) .1M de que esse artista foi objeto. Ela nao faz grande honra ao
lam de connoisseur de seu autor, pois esse Iivro sobrecarregou a obra
I k Daumier de inumeraveis falsas pinturas, das quais meio seculo de crftica
,lillda nao conseguiu desembara<;ar completamente a historia da arte.

Entretanto ha pensadores mais resolutos que se veem tentados,
, - 565'

'·l: nao a for<;ar as portas de bronze, pelo menos a entreabn-Ias . E
(I que faz em 1973 Nicos Hadjinicolaou em HiSlOire de l'art et lutle des
I lasses. Parte ele, antes de tudo, da distin<;ao ja classica entre "marxismo
vulgar" e "neomarxismo" para se desembara<;ar do empecilho de uma
:'1llica<;ao estrita da dial<~tica no estudo da arte transformada em "ideo
I()gia ilustrada", ao passo que 0 artista e urn "produtor de i~age.ns".

l'lIl rapido exame dos diferentes metodos de histona da arte -Illclullldo
:1 sociologia da arte - Ihe permite rejeitar todos eles como maculados
pcla ideologia burguesa. Em seguida, depois de apresentar alguns exe~
pios, 0 autor faz uma exposi<;ao da ".ciencia da h,is.t6ria das ideologlas
i1ustradas, ramo particular do matenaltsmo hlstonco que se refere a
lima regiao do nfvel ideol6gico, possuindo uma autonomia relativa",
programa ambfguo, como se ve, orientado por essa no<;ao marxlsta das
:Itividades ideol6gicas que sao sempre dominadas por interesses de c1as-
cS, mas em que Ihe acontece recair no formalismo que ele reprova

n:l hist6ria da arte c1assica.
Nascida as vesperas da ascensao do nazismo, mais tarde exilada

I!IlS Estados Unidos, regressando depois a Alemanha Federal, a escola
de Frankfurt 566 tentou renovar 0 marxismo "vulgar" refrescando-o nas
lontes sempre vivas do hegelianismo; desse modo ela atingiu a estetica.
,[,heodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), mais conhecido apenas pelo
sobrenome de Adorno, que e 0 de sua mae, edificou uma Teoria eS!l!tica
( 1(70) 51-.7, cuja dialetica paira muito acima do juga da ~edinica marxtsta.
Mas nao e nosso prop6sito analisar-Ihe 0 conteudo, Ja que se trata de
pura estetica categorial, nao Iigada ahistoricidade.

Para compreender a atitude de historiadores de arte compenetrados
tla transcendencia da obra de arte, mas desorientados pela dialetica mar
xista e tentando contoma-Ia, quando nao, por vezes, esquece-Ia, talvez
scja melhor interrogar Max Raphael (1889-1952), de quem tanto a Vida
como a aventura intelectual sao caracterfsticas dos tormentos de urn
espfrito que quer se Iibertar ao mesmo tempo das coa<;6es .d~ uma ep.oca
perturbada por uma pOlftica ditatorial e das que uma posl<;ao doutnnal
impoe ao seu espfrito 568 .

Max Raphael completa seus estudos universitarios berlinenses e
muniquenses em Paris, onde segue os cursos de ~ergs~)fl e fre9~enta

Rodin e Picasso. Ap6s a Primeira Guerra Mundlal, Vlve solltano na
Suf<;a e depois em Berlim; professou na Escola do Povo dessa cidade 569,

organismo comunista. Deixa a Alemanha em 1932; dep~ls de uma pas.sa
gem por Zurique, insta1a-se em Paris (onde 0 conhecl), onde publica
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em frances sua primeira obra de estrita ortodoxia marxista: Proudhon,
Marx, Picasso, trois etudes sur la sociologie de ['art, que testemunha
uma dialetica bastante elementar. Nao distingue ele no pontilhismo de
Seurat uma relac;:ao dialetica com 0 sistema capitalista das sociedades
por ac;:oes?

De volta a Alemanha, em 1934, publica uma Teoria marxiSla do
conhecimento 570, analise mais "fina", porem logo se ve obrigado a fugir
diante da escalada do nazismo. Ei-Io novamente na Franc;:a em 1935.
Depois de ter side internado num campo de concentrac;:ao quando eclode
a Segunda Guerra Mundial, consegue emigrar para os Estados Unidos,
onde vivera onze anos, durante os quais se concentrara nos problemas
da hist6ria da arte como ciencia. Escreve urn livro que sera publicado
em ingles ap6s sua morte: As quesloes da arte 571, no qual se mostra
muito heterodoxo em relac;:ao as suas convicc;:oes politicas, rejeitando
inclusive a sociologia da arte e nao temendo 0 mais puro formalismo.
"A teoria da arte, a hist6ria e a critica de arte tern em comurri 0 fato
de cada qual possuir urn objeto especffico, [evado a urn grau de abstrac;:ao
pura, e de buscarem seus princfpios em sua imanencia. A sociologia da
arte, ao contrario, baseia-se num material externo a arte. Teoria da arte
e sociologia da arte pertencem pois a duas esferas diferentes do conheci
mento. " E possfvel estar mais longe do marxismo?

Em sua obra sobre A arte e a sociedade, em 1916 m, 0 alemao
Wilhelm Hausenstein, que ja conhecemos por seu livro sobre 0 barroco,
estudava 0 problema das relac;:oes da arte com a sociedade num espfrito
hegeliano, vendo suceder-se os perfodos de tendencias individualistas
(arte romanica) e aqueles em que 0 espfrito coletivo e mais coerente
(arte g6tica). Na Franc;:a, a obra de Charles Lalo (t1953), L'arl et la
vie sociale (1889), teve pouqufssimas repercussoes, nao mais, alias, que
a de Jean-Marie Guyau (1877-1953), L'art au point de vue sociologique
(1890). Essas obras s6 sao encontradas citadas, e ainda assim indireta
mente, em livros alemaes.

A obra precitada de Wilhelm Hausenstein nao teve, tampouco, mui
ta repercussao.

Foi por urn autor de Ifngua germanica que a sociologia da arte conhe
ceu uma certa difusao na Franc;:a. De origem hungara, Arnold Hauser
fizera parte em 1915, em Budapest, de urn cfrculo de estudos que reunia
intelectuais progressistas, notadamente Friedrich Antal, Gy6rgy Lukacs
e Karl Mannheim. Aderiu ao partido comunista hungaro em 1918 e
foi comissario da Instruc;:ao na efemera republica de Bela Kun, 0 que
teve por consequencia, quando esta foi derrubada, obriga-Io a emigrar
no verao de 1919. Recem-safdo da Republica dos "camaradas", deam
bulou pela Europa e foi parar na Alemanha, em Berlim. Novamente
reduzido ao exflio por Hitler, fixou-se em Londres ate 1977, regressando
entao a Budapest para ali morrer. A Sociologia da arle, publicada em
alemao 573, extrapola largamente do domfnio indicado pelo tftulo. Se
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h 'm que as belas-artes tenham af urn lugar preponderante, cumpre acres
lTl1tar que as alusoes a musica e, ainda mais, a literatura sao frequentes.

lomo III e quase inteiramente dedicado a arte contemporanea e pode,
pmtanto, ser considerado como se referindo mais a crftica de arte que
.1 hist6ria da arte. 0 tomo II, intitulado Dialetica da criac;ao e da sensac;ao,
• liln verdadeiro monumento erigido para a gl6ria do hegelianismo. "En

'I lanto 0 silogismo e uma f6rmula metodol6gica vazia [... ] a dialetica
'.~' move pelos princfpios da negac;:ao, sem os quais nenhum desenvol
Vllllento mental ou hist6rico se poria em movimento, e pelo da ultrapas
. llgcm, sem 0 qual ficarfamos na simples negac;:ao." A arte representa
,) cxemplo-modelo da relac;:ao dialetica. 0 nascimento da arte sob a
I'llma objetual, a configurac;:ao estrutural da obra de arte, as fases da
,'I nc;:ao artfstica e 0 desenvolvimento dos estilos hist6ricos sao igual
lllcnte manifestac;:oes dialeticas da especie mais pura, mais unfvoca, mais
Illccusavel. A constituic;:ao paradoxal da arte reside essencialmente na
,'( Illtradic;:ao pela qual, por urn lado, ela e mimesis em rela~aoarealidade
I'. por outro lado, e a quintessencia das "construc;:oes ilus6rias, criac;:oes
1:llltasticas, imagens do desejo. A arte representa a unificac;:ao paradig
11IJtica da liberdade e da coac;:ao, da anarquia e da regra, do logro e
tI;\ fidelidade a natureza singular e do tfpico, da imanencia formal e
d:l transcendencia sistematica".

As relac;:oes da arte com a sociedade sao complex as e ambivalentes,
llucr porque 0 artista precede a sociedade e a orienta, quer porque Ihe
"L'gue as diretivas. Seja como for, os valores humanos que nao aparecem
ob uma forma esteticamente valida no plano artfstico nao existem. Eis,

jlois, introduzida uma noc;:ao qualitativa que parece ao autor antecedente
,I qualquer outra considerac;:ao. Toda obra de arte representa uma ima
)'.L:m desejada e ideal da vida. Cada uma e expressao do desejo, de
lJma especie de lenda ou de utopia. Hauser confessa que certas obras,
,'(lmo a Ultima Ceia de Leonardo da Vinci, os afrescos dos quartos vatica
IlOS e a ab6bada da Capel a Sistina, sao sociologicamente nao explicadas;
,iii nao se encontra nenhuma relac;:ao racionalmente identificavel com
os stimuli aos quais as obras devem sua existencia. Proposic;:ao surpreen
II 'nte para urn soci610go e que s6 me parece explicavel pela admirac;:ao
tlo autor, pois acho, ao contrario, que todo 0 cicio conflado a Rafael
j',lIarda uma relac;:ao inequfvoca com as intenc;:oc;.s dos Jiu Olanistas de Julio
JJ e Leao X, enquanto a Sistina de Miguel Angelo e prime a recusa
d 'ssa etica e dessa estetica. Arrebatado por seu entusiasmo pela gran
dcza do genio (noc;:ao, entretanto, bern romantica), Hauser concede que
I) materialismo hist6rico e conciliavel com urn desacordo entre valores
sociais e valores artfsticos; 0 motivo comum que leva artistas e publico
;\ sc encontrar tern limites mais amplos que os de uma c1asse social determi
II<lda ou de urn partido politico. A arte nao e mero produto da sociedade
- ao contrario, acontece-Ihe servir de modelo, conferindo a vida da
illlagem a ideias, a normas humanistas.
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Ao aceitar, pois, 0 materialismo hist6rico como regra geral da evolu
<;:ao das rela<;:oes do artista com as muta<;:oes hist6ricas que ele desenvolve
em uma centena de paginas, Hauser se ergue contra os excessos do
monismo economico. "Marx e Engels chegaram", diz ele, "a enganar-se
em suas necessidades de motivos polemicos e de propaganda polftica
ou em suas tentativas de com bater 0 idealismo hegeliano e de fundar
sua pr6pria profissao socialista "

No tomo II, Hauser expoes todas as faces das rela<;:oes entre a socie
dade e 0 artista, a "clientela", 0 que ele chama de mediadores, os crfticos
de arte, 0 mercado de arte, os media: bibliotecas, museus, teatros, os
cursos e os Saloes. Em seguida ele estuda 0 problema da arte e da elite,
da arte popular, do kitsch, da arte de massa, passando em revista 0
cinema, a radiotelevisao, a pop art, e consagra mais de cern paginas
ao estudo do "fim da arte", crise da arte do presente que desemboca
no absurdo e na estetica do silencio.

A Hist6ria social da arte e da literatura 5
7
4, publicada em ingles em

1951 e que fez a reputa<;:ao internacional de Hauser, esta longe de ter
a densidade de pensamento da Sociologia da arte. A marca marxista,
nela, e quase insensfvel; a rela<;:ao arte-sociedade mal ultrapassa 0 nfvel
do determinismo tainiano. A extensao dos temas abordados e muito
desigual segundo as epocas: a Idade Media e tratada por alto, enquanto
o seculo XIX, no qual termina a obra, ocupa urn quarto dela. Alias,
e nessa parte que 0 pensamento, nutrido nas fontes liter<irias, se mostra
mais rico.

Na Fran<;:a, a no<;:ao de sociologia da arte permanece ligada ao nome
de Pierre Francastel (1900-1969). Na primeira parte de sua carreira.
antes da Segunda Guerra Mundial, ele se dedicava a arqueologia e ao
estudo da arte do seculo XIX. Durante seis anos foi diretor do Instituto
Frances de Vars6via, 0 que criou entre eJe e a intelligentsia dos pafses
do Leste rela<;:oes que tiveram prosseguimento quando, em 1936, ele
ensinou na Universidade de Estrasburgo. Ap6s a guerra, the e confiada
uma dire<;:ao de estudos para a sociologia e a arte na Escola Pratica
de Altos Estudos de Paris. Nesse momento sua vida intelectual muda de
orienta<;:ao. A diferen<;:a dos soci610gos fil6sofos que escreveram ate en
tao, tern atras de si uma carreira de historiador de arte, 0 que e visfvel.
o interesse de seu metoda reside no fato de sua analise repousar numa
leitura aprofundada e crftica da obra, comparavel a decifra<;:ao de urn
texto antigo m. Estudando 0 espa<;:o do Quattrocento 576, ele descobriu
que a prospettiva legitima nao passava de uma no<;:ao relativa, como
o percebera quarenta anos antes Panofsky, que ele curiosamente nao
cita. Esse ensaio e seguido da Destruction d'un espace plastique, aplica
<;:ao a arte do nosso tempo. La figure et le lieu 577 trata igualmente do
Quattrocento; Francastel 'Ie nos artistas desse seculo uma atitude de
primitivos, 0 que no fundo e justo - sao os primitivos do elassicismo.
Dado seu carater burgues e bancario, a sociedade florentina excitou
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naturalmente 0 interesse dos soci610gos marxistas ou marxicizantes. Em
1<:148, dando 0 golpe de miseric6rdia, Friedrich Antal estudava os funda
mentos sociol6gicos da pintura florentina 578.

As reflex6es de Francastel abrangeram os problemas da arte con
k mporanea. Em 1957 ele as abordou em Art et technique 579

Se as obras de FrancaStel rompem com 0 mecanismo da crftica mar
, ista, permanecem profundamente impregnadas da ideologia polftica
de seu autor. Este viajou muito pelos parses do Leste e, como bem
llhservou M. Vecchi 580, reflete a influencia dos hungaros comunistas
I .ukacs e Jan Mukazovsky. 0 princfpio essencial de Francastel e 0 da
IIccessidade de arrancar a arte a esse sistema esteril de gozo elitista.
t\ arte e muito seria para ser reduzida a urn simples deleite dos homens
de born gosto, enquanto e uma forma<;:ao social que envolve ao mesmo
Icmpo 0 pensamento e a a<;:ao humana. No mundo de Francastel, portan
Itl, e5 proibido admirar, 0 que nao acontece em Hauser, cuja Sociologia
//" arte, alias, ele reprova, demonstrando assim suas convic<;:6es materia
lislas e sua hostilidade basica a qualquer especula<;:ao metaffsica, mesmo
Ii 'geliana. Sua tentativa de fazer da sociologia da arte uma "ciencia"
l' algo ambiciosa. Sua obra reflete a honestidade de urn "visual" as voltas
L'om pressupostos ideol6gicos que servem de tela asua elarividencia 581.

Na epoca em que FrancasteJ conelufa sua obra, Jean Duvignaud,
ljue e urn soci610go e nao urn historiador de arte, escrevia uma Sociologie
,/t' rart (1967) em que propunha entre 0 artista e a sociedade na qual
I'il: 'live rela<;:oes que nos'parecem bastante afastadas de qualquer deter
Illinismo. Em certos tipos de sociedades ou em certos momentos da
"volu<;:ao, enquanto reina uma este5tica de comunhao absoluta, "trata-se
" ' urn dialogo entre os signos propostos por urn indivfduo (que pode
.n selecionado como urn feiticeiro) e urn grupo: os signos e as expressoes
" ) tern sentido, aqui, se os significados sugeridos pelo 'criador' forem
Illh.:diatamente investidos de uma significa<;:ao e se tornarem significantes
p;lra 0 pr6prio grupo que os recebe e os registra". Mas ha outros momen
IllS da evolu<;:ao social, tempos de ruptura em que 0 artista atipico ou
Illl'smo grupos de criadores anonimos propoem solu<;:oes de supera<;:ao
, sao secundados, encorajados, em seus esfor<;:os de inven<;:ao, pelas
lIovas significa<;:oes do poder que se opoem as formas precedentes. 0
I~ 'nascimento na Italia do seculo XV Ihe parece uma expressao notavel
"l'ssa alian<;:a entre "for<;:as" polfticas e a<;:6es culturais em movimento.

Marxistas ou nao, os historiadores sao cada vez rna is dominados
p '10 fato sociol6gico ou econ6mico. Nao e espantoso ver um homem
1.1\\ resolutamente hostil a ideologia marxista como 0 historiador Pierre
( 'haul1u declarar em sua Civilisation de l' Europe des lumieres (1971):

I Jma estetica n -0 pode, qualquer que seja a indepen encia relativa de
11111'l estrutur8 outon rna, ser concebida fora de um meio social e de uma
'l'(lIJomia"'? No r II1do, que difercn<;:a existel:ntrc 'ssa conccp<;:ao e a de
11.1lI.'cr ":')
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Ao aceitar, pois, 0 materialismo hist6rico como regra geral da evolu
<;ao das rela<;6es do artista com as muta<;6es hist6ricas que ele desenv.olve
em uma centena de paginas, Hauser se ergue contra os excessos do
monismo economico. "Marx e Engelschegaram", diz ele, "a enganar-se
em suas necessidades de motivos polemicos e de propaganda polftica
ou em suas tentativas de combater 0 idealismo hegeliano e de fundar
sua pr6pria profissao socialista."

No tomo II, Hauser exp6es todas as faces das rela<;6es entre a socie
dade e 0 artista, a "c1ientela", 0 que ele chama de mediadores, os crfticos
de arte, 0 mercado de arte, os media: bibliotecas, museus, teatros, os
cursos e os Sal6es. Em seguida ele estuda 0 problema da arte e da elite,
da arte popular, do kitsch, da arte de massa, passando em revista 0

cinema. a radiotelevisao, a pop art, e consagra mais de cern paginas
ao estudo do "fim da arte", crise da arte do presente que desemboca
no absurdo e na estetica do silencio.

A Historia social da ar/e e da li/era/ura 574, publicada em ingles em
1951 e que fez a reputa<;ao internacional de Hauser, esta longe de ter
a densidade de pensamento da Sociologia da ar/e. A marca marxista,
nela, e quase insensivel; a rela<;ao arte-sociedade mal ultrapassa 0 nfvel
do determinismo tainiano. A extensao dos temas abordados e muito
desigual segundo as epocas: a Idade Media e tratada por alto, enquanto
o seculo XIX, no qual termina a obra, ocupa urn quarto dela. Alias,
e nessa parte que 0 pensamento, nutrido nas fontes literarias, se mostra
mais rico.

Na Fran<;a, a no<;ao de sociologia da arte permanece ligada ao nome
de Pierre Francastel (1900-1969). Na primeira parte de sua carreira,
antes da Segunda Guerra Mundial, ele se dedicava a arqueologia e ao
estudo da arte do seculo XIX. Durante seis anos foi diretor do Instituto
Frances de Vars6via, 0 que criou entre ele e a intelligentsia dos paises
do Leste rela<;6es que tiveram prosseguimento quando, em 1936, ele
ensinou na Universidade de Estrasburgo. Ap6s a guerra, Ihe e confiada
uma dire<;ao de estudos para a sociologia e a arte na Escola Pratica
de Altos Estudos de Paris. Nesse momento sua vida intelectual muda de
orienta<;ao. A diferen<;a dos soci610gos fil6sofos que escreveram ate en
tao, tern atras de si uma carreira de historiador de arte, 0 que e visfvel.
o interesse de seu metodo reside no fato de sua analise repousar numa
leitura aprofundada e crftica da obra, comparavel a decifra<;ao de urn
texto antigo 575 Estudando 0 espa<;o do Quattrocento 576, ele descobriu
que a prospelliva legitima nao passava de uma no<;ao relativa, como
o percebera quarenta anos antes Panofsky, que ele curiosamente nao
cita. Esse ensaio e seguido da Destruction d'un espace plastique, apIica
<;ao a arte do nosso tempo. La figure et Ie lieu m trata igualmente do
Quattrocento; Francastel ve nos artistas desse seculo uma atitude de
primitivos, 0 que no fundo e justo - sao os primitivos do c1assicismo.
Dado seu carater burgues e bancario, a sociedade florentina excitou
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Ilaturalmente 0 interesse dos soci610gos marxistas ou marxicizantes. Em
!()48, dando 0 golpe de miseric6rdia, Friedrich Antal estudava os funda
mentos sociol6gicos da pintura florentina m.

As reflex6es de Francastel abrangeram os problemas da arte con
lemporanea. Em 1957 ele as abordou em Art et technique 579

Se as obras de Francastel rompem com 0 mecanismo da crftica mar
xista, permanecem profundamente impregnadas da ideologia polftica
tie seu autor. Este viajou muito pelos pafses do Leste e, como bern
observou M. Vecchi 5RI\ reflete a influencia dos hungaros comunistas
I.ukacs e Jan Mukazovsky. 0 princfpio essencial de Francastel e 0 da
Ilecessidade de arrancar a arte a esse sistema esteril de gozo elitista.
A arte e muito seria para ser reduzida a urn simples deleite dos homens
de born gosto, enquanto e uma forma<;ao social que envolve ao mesmo
tempo 0 pensamento e a a<;ao humana. No mundo de Francastel, portan
In, e proibido admirar, 0 que nao acontece em Hauser, cuja Sociologia
c!a ar/e, alias, ele reprova, demonstrando assim suas convic<;6es materia
listas e sua hostiJidade basica a qualquer especula<;ao metafisica, mesmo
hegeliana. Sua tentativa de fazer da sociologia da arte uma "ciencia"
~ algo ambiciosa. Sua obra reflete a honestidade de um "visual" as voltas
'om pressupostos ideol6gicos que servem de tela a sua c1arividencia SRI.

Na epoca em que Francastel conclufa sua obra, Jean Duvignaud,
lue e urn soci610go e nao um historiador de arte, escrevia uma Sociologie

de ['art (1967) em que propunha entre 0 artista e a sociedade na qual
l'lc vive rela<;6es que nos'parecem bastante afastadas de qualquer deter
Illinismo. Em certos tipos de sociedades ou em certos momentos da
'volu<;ao, enquanto reina uma estetica de comunhao absoluta, "trata-se
tic um dialogo entre os signos propostos por urn indivfduo (que pode
s ... selecionado como um feiticeiro) e um grupo: os signos e as express6es
'Ii tem sentido, aqui, se os significados sugeridos pelo 'criador' forem
Il11cdiatamente investidos de uma significa<;ao e se tornarem significantes
para 0 pr6prio grupo que os recebe e os registra". Mas ha outros momen
los da evolu<;ao social, tempos de ruptura em que 0 artista atfpico OU

Illcsmo grupos de criadores anonimos prop6em solu<;6es de supera<;ao
\' sao secundados, encorajados, em seus esfor<;os de inven<;ao, pelas
l10vas significa<;6es do poder que se op6em as formas precedentes. 0
Renascimento na Italia do seculo xv the parece uma expressao notavel
<I 'ssa alian<;a entre "for<;as" polfticas e a<;6es culturais em movimento.

Marxistas ou nao, os historiadores sao cada vez mais dominados
peto fato socioJ6gico ou economico. Nao e espantoso ver um homem
LIO re olutamente hostil a ideologia marxista como 0 historiador Pierre
('haunu declarar em sua Civilisation de ['Europe des lumieres (1971):
"lima estctica m10 pode, qualquer que seja a indepcndencia relativa de
111l1a es rutura autonoma, ser concebida fora de um mcio ~ociaJ e de uma
, eonomia"'! No fund , q e dif ren<;a existe entre es a concep<;ao e a de
ILiul'c "?
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No entanto, ha vozes discordantes. Num col6quio - "Cultura e
democracia de hoje" - organizado pela revista France-Forum em 1985,
eis 0 que afirma Maurice Blin, professor da Sorbonne: "Para melhor
delimitar as relac,:6es entre cultura e polftica, parece-me util partir de
uma constatac,:ao: com efeito, a hist6ria ensina que nao existe vinculo
necessario, localizavel, entre a cultura, a arte de urn determinado tempo
e as estruturas polfticas e sociais da epoca em que essa arte se mani
festa." SR3

Em qual dos dois devemos acreditar?

14

RENOVA<;AO DE FORMALISMO

A teoria da estrutura nasceu na Alemanha, no comec,:o deste seculo,
grac,:as aos trabalhos convergentes de dois psic61ogos: W. Kohler e M.
Wertheimer, que criaram a noc,:ao da Gestalt (forma), segundo a qual
a percepc,:ao apreende seu objeto como uma totalidade, uma totalidade
em constante transformac,:ao, mas sempre igual a si mesma, noc,:ao com
paravel ade urn campo magnetico. Dai a ideia de substituir 0 raciocfnio
c1assico, que vai do simples para 0 complexo, por aquele que vai do
complexo para 0 simples SR4

A primeira aplicac,:ao do estruturalismo, fora da psicologia, foi a
da lingufstica, ciencia em formac,:ao ha urn seculo, a qual 0 genebrino
Ferdinand de Saussure deu 0 impulso definitivo, batizando-a de semio
logia, termo derivado do grego semeion = signo. Saussure ensinou suas
teorias na Universidade de Genebra de 1906 a 1911 e seus cursos foram
publicados com base em anotac,:6es de alunos 5R5 em 1916, sob 0 titulo
de Cours de linguistique generale.

Saussure falava de "sistema". S6 no primeiro congresso dos fil610gos
eslavos (Praga, 1929) e que 0 termo "estrutura" aparece em linguistica.

As primeiras aplicac,:6es do conceito de estrutura a interpretac,:ao
da arte foram feitas pelos austriacos Sedlmayr e Swoboda e pelo alemao
G. Kaschnitz-Weinberg em Pesquisas de uma ciencia da arte, em 1933 586.

Em seu estudo sobre 0 "sistema de Justiniano", Sedlmayr submete
a essa analise a arquitetura bizantina e mostra 0 que a distingue da
arquitetura c1assica. E ao Batisterio de Florenc,:a que Swoboda aplica
cssa forma de raciocfnio, enquanto 0 Pe.Kaschnitz-Weinberg interpreta
dessa maneira a escultura egipcia.

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, 0 estruturalismo revelou-se como
uma panaceia que foi aplicada a tudo, asociologia, amatematica (teoria
c10s conjuntos), a biologia, a economia polftica, a moda de vestuario,
a antropologia (Levi-Strauss), a Iiteratura (Roland Barthes), a filosofia
(Michel Foucault, Merleau-Ponty), ao teatro e a psicanalise (Lacan).
A arte foi conquistada mais tardiamente. A princfpio foi 0 cinema, depois
a arquitetura e finalmente a pintura. Para esta, em 1962, Rene Passeron
lanc,:ava as bases de urn semiologia em L'oeuvre picturale et les fonetions
de l'apparence 587. Para falar sua pr6pria Iinguagem, pode-se dizer que 0
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estruturalismo se mostrou realmente "polissemico" (antigamente se diria
polivalente); sem duvida, seus "investimentos" ainda nao terminaram.

A semiologia da arte mostra-se florescente na Italia e na Franc;a;
atingiu a lnglaterra e os Estados Unidos. Omar Calabrese publicou em
1977 urn estudo de conjunto sobre As arIes figuralivas e a linguagem 5~~.

Devemos uma Teoria geral da crflica a Cesare Brandi -'Xl), que abrange
sobretudo a literatura e, acessoriamente, a arte. Pode-se dizer que Cesa
re Brandi e urn "convertido'·. Sua contribuic;ao para a causa da arte.
e notadamente da pintura. e capital; foi 0 fundador do admiravel Insti
tuto de Restaurac;ao de Roma e devemos-Ihe a formulac;ao dos saos
princfpios grac;as aos quais muitas obras-primas se salvaram. Escreveu
sobre a arte antiga e a arte moderna. mas foi tambeIll romancista. e
e sem duvida por isso que do fenomeno litera rio ete foi leva do a aplicar
o estruturalismoao fenomeno artfstico. Nao e curioso ver como, vinte
anos depois. ele tranquiliza a si meSIllO. justificando por raciocfnios es
truturalistas urn metodo de restaurac;ao que ele inventou guiado apenas
pela intuic;ao 5~O?

A diferenc;a dos de Brandi. os estudos de Omar Calabrese tratam
exclusivamente das artes plasticas. Recentemente, esse autor reuniu di
versos artigos com um prefacio sob 0 tftulo expressive de A maquina
da pinlura 591. Partindo do fato de se terem encontrado nos papeis de
Warburg cadernos intitulados Mnemosyne, formados de pranchas por
tando especies de tabu as de concordancia. ele interpreta esses doeu
mentos como urn projeto de atlas iconol6gico na area mediterranea.
Considera ele, alias, que 0 modele "enciclopedico" de Warburg se op6e
radl~almente ao modele ':Iexico" de Panofsky, que segue 0 processo
histonco de causa para efeIto, enquanto 0 sistema de interpretac;ao "in
tertextual" ou "transtextua'" de Warburg responde muito mais. segundo
ele, ao metodo global da semi6tica.

Na lnglaterra, urn dos eruditos safdos do Warburg Institute. que
ja encontramos em nosso caminho, Ernst Gombrich, as vezes levou em
considerac;ao a semiologia, porem num espfrito crftico 592.

Recentemente, 0 frances Yves Christe teve a ideia de utilizar 0

metodo semiol6gico para explorar as potencialidades de urn terna de
iconografia crista: a imagem da Segunda Parusia 59J

o autor distingue e isola elementos iconograticos considerados esta
veis que ele designa sob 0 nome de "signos", "tipos" ou "sfmbolos"
e que correspondem precisamente aos semas dos linguistas. Esses inva
riantes se combinariam com outros signos ou sfmbolos, eles pr6prios
constantes. para dar origem a sistemas mais complexos, comparaveis
as estruturas lingufsticas. Uma das originalidades da empresa reside,
pois, no fato de que se dissocia inicialmente a imagem do texto que
ela supostamente representa. S6 se volta ao texto depois de ter estabe
lecido pela analise sequencias eloquentes de imagens, umas sincronicas,
outras diacronicas.

Grac;as a esses metodos, Yves Christe entende libertar a hist6ria
da arte dos abusos da interpretac;ao pessoal. Ve-se 0 que preocupa esse
historiador de arte: tentar impor aos metodos das ciencias humanas 0
rigor e 0 ca-rater impessoal ~as ciencias ~xatas. Mas na? su.c:deu que
para alguns genios. e dos majores, nas CJenCias exatas a mtUlc;ao est,eve
frequentemente na origem de grandes descob~rtas? Yve~ Chnste ve os
esquemas triunfais do imperio romano transmltldos atraves das teofamas
serenas da epoca paleocrista ate a epoca romanica, quando eles se trans
formam no discurso apocalfptico de Sao Mateus, que remsere 0 tema
triunfal no horizonte da hist6ria 594. Esse metodo se op6e diretamente
a equac;ao texto-imagem procurada por Emile Male, pois '~textos e ~ma
gens nem sempre conheceram uma evoluc;ao paralela; convem est~da-Ios
em separado, enquanto nao aparece urn paralellsmo eVldente . Se~
duvida e negligenciar as recomendac;6es tantas vezes dadas pelas auton
dades eclesiasticas tamar acessfveis aos iletrados os textos sagrados e
que se resumiam na 10cuC;ao piclura quasi scriplura, transcric;ao crista

do VI piclura poesis.
Evacuar qualquer tentativa de subjetividade, eis 0 que pr~ocupa

tambern Marie-Salome Lagrange, que escolheu urn texto de hlstona da
arte para "testa-Io" segundo os princfpios da semiologia. Essa "sonda
gem" levou-a a duvidar da "Iinguagem natural" como capaz de traduzlr
urn conhecimento rigoroso de urn fenomeno artfstico W5. Ela.lanc;ou sua.s
vistas sobre 0 Recueil de plans d'eglises ciSlerciennes de A. Dlmler,'pub~l
cado em 1949, obra por natureza sistematica. 0 trabalho de codiftcac;ao
semiol6gica, ao qual ela se entregou com a ajuda do computador, leva-a
a revelar os limites e as insuficiencias do estudo escolhldo como texto
de referencia; pode-se explica-los pelo emprego da linguagem na~ural
em vez de uma metalinguagem descritiva apropnada. ~ane-Salo~eLa
grange prop6e urn exemplo do que esta pode proporclOnar anahs~ndo
ela pr6pria doze pIanos de igrejas cistercienses, abnndo aSSlm 0 cammho
para uma pesquisa que poderia permitir urn aprofundamento do co.nhe~I
mento, sobretudo em arqueologia. Entretanto, em toda classlflca!ao
das criac;6es humanas, mio existem matizes intermedi,hias que desaftam
os c6digos? S6 os produtos que chegaram ate n6s em grande ?umero,
como os utensflios pre-hist6ricos. as anforas ou os doha antlgos que
serviam de vasilhas para produtos alimentares, oleo, vmho, cereals ou
salmoura. podem se prestar a uma tipologia rigorosa tratad? P?r co~pu
tador; plantas de igrejas, mesmo submetidas a regras Identlcas as de
uma ordem monastica (e particularmente a ordem de Clster),. repre
sentam ja algo muito sutil para que 0 questionario possa ser codJftcado
em computador. pois nao se deve esquecer que este s6 responde de
acordo com a informac;ao recebida. . .

Arte aparentemente mais rigorosa, pois que depende de leIS Impe-
I iosas de estabilidade de calculo da resistencia dos matenalS e dos pro
'ramas definidos do :'uso", a arquitetura se presta particularmente as
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pesquisas sistematicas desse genero. Assim e que, nesse espirito, Phi
lippe Bourdon publIca em 1971 uma teoria de conjunto Sur l'espace
architectural. Essai d'epistemologie de l'architecture e, em 1972, como
urn modo de aplicac;ao, Richelieu ville nouvelle. Essai d'architecture.

Em 1958, 0 italiano Corrado Maltese desmascarava claramente a
ambic;ao de certos historiadores de arte num artigo intitulado Con.di~6es
para que a hist6ria da arte seja uma ciencia .l96 Oentre os numerosos
ensaios de semiologia que esse autor escreveu, avultam as tentativas
feitas, segundo incitac;6es nascidas nos Estados Unidos, de reducionismo
da imagem 6ptica em termos que podem ser interpretados gratica e
numencamente por computer.
, Qual a contribuic;ao trazida pela semiologia ao historiador de arte?
E necessario distinguir se 0 semi610go trabalha para si mesmo ou se,
tentado apesar de tudo pelos "encantos" da hist6ria da arte, consente
em entrar em comunicac;ao com seu lei tor.

A s~miologia e uma cien,cia, pelo menos pretende se-Io. Essa ciencia
tern seu IdIOma e sua 16gica. As vezes, a dificuldade nao esta em conhecer
os ter.mos nem as relac;6es estabelecidas entre eles, mas em transpor
a cortma de ferro que 0 semi610go nao tarda a criar entre ele e 0 leitor
pelo ~so que de~~ faz, de tal modo que a semiologia e sempre uma
~etaiinguagem, J3 que acaba por parecer externa ao Seu objeto, mas
ISS? nao _e contrario a pr6pria noc;ao de interioridade que a 'governa?
E ISSO nao esta em contradic;ao ate mesmo com sua propriedade de
estrutura, dado que todo os elementos independentes que formam
uma estrutura estao subordinados a leis que caracterizam 0 sistema
como tal?

Quando leio os tres relatos que Marcos, Mateus e Lucas fazem
da ~isita das santas ~ulheres ao tumulo de Cristo, que elas encontram
va~lO, f~c;o, uma Idela da cena em suas implicac;oes ediferenc;as. Essa
I,dew n~o,e ~omplet~: sem duvida, e esta saturada de subjetividade,
e uma I.dela pessoal., mas eXlste, e 0 texto relido permanece aberto
para mlm; pode servlf de meditac;ao espiritual, literaria, hist6rica ou
de exegese neotestamentaria, segundo 0 que Ihe pergunto.

Se eu fizer a analise estrutural desses textos que me e proposta 597

logo toda .ideia se evola, estou fechado num globo de ac;o. Como ~
barulho feno pela maquina de pensar abafa qualquer pensamento, de
balde este, para se recompor, tenta se evadir entre as linhas, nao ha
nenhuma saida; estou presQ numa 16gica circular, analoga a esse carrossel
de cavalos de madeira que, estando 0 condutor morto num filme de
H· m ,

Itchcock ,e condenado a nunca mais parar.
Acrescento que os quadros de concordancia de significados e signifi

cantes que me sao oferecidos acabam de me derrotar e me afastam do
texto em suas seqiiencias "sintagmaticas"; perco pe, "derrapo" (para
e,?pregar urn termo de giria estruturalista). Mas, se me prop6em urn
calculo mtegraJ, entao compreendo que a coisa nao me; diz respeito e
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que e tao ridlculo para mim ter querido aborda-Ia qua~to se eu me
tivesse permitido tentar resolver urn problema de n;,a:ematlca supenor.

Nao raro 0 historiador de arte, quando se ve as voltas com urn
texto de semiologia de estrita observancia, se sente numa situac;ao seme
Ihante ade "Mestre Pihourt e seus heter6c1itos". Essa locuc;ao era em
pregada no seculo XVI. E Noel Ou Fail, numa de suas cr6nicas editadas
em 1586599

, que conta a anedota a que ela se refere. Querendo ,obter
as melhores opinioes para a reconstruc;ao de s~u castelo, de Chateau
briant Jean de Laval, sem duvlda em 1531, reunw urn coloquIO de mes
tres-d~-obras bretaos e arquitetos vindos da corte. Estes ultimos, mais
jovens e influenciados pela Italia, empregaram u~a porc;ao de termos
da nova arquitetura que pareceram mcompreenSlvelS a urn mestre-de
obras procedente de Rennes, chamado Pihourt.,~uando chego.u a vez
dele dar sua opiniao, p6s-se a empregar uma glfla pessoal. e dl:se em
particular que "os cabos da pon~a da multidao n?o po~enam I~ pe~o

fio sem ele segundo a equlpolac;ao de seus heteroclitos . Esse Jargao
logo Ihe valeu a considerac;ao de seus confrades da corte 600.

Mestre Pihourt nao estava total mente errado, porqu~ntoalguns dos
termos que the escapavam passaram ao usa comum? E verdade q~e

poucos vocabulos semiol6gicos e estruturahstas foram adotados pela lm
gua natural; em frances, pelo menos,_s6"costu~? d~pa~~r co~ '.'c~~o
tac;ao" e "denotac;ao" e com a opOSlc;ao smcroOlco e dlacro~lco .-

Nao quer isto dizer que seja preciso negar qualquer verdade a s,e~IO

logia, qualquer que seja a sua natureza, mas quase sempre esta so mte-
ressa aos semi610gos. ..

A semiologia nasceu do estudo da linguagem como meIO de ~omuOl

cac;ao. Cada I[ngua se comp6e de palavras e nor~nas sobre ~~ quais houve
urn acordo comunitario, sem 0 que as pessoas nao consegulflam se enten
der. Palavras e normas sao dados, portanto objetivos, relativamente
certos, mas sobre os quais existe urn certo consenso. .

Parece-me, porem, que, quando se passa a outros ~odos de.comuOl
cac;ao, sobre os quais nao existe consenso e que sao, pOlS, ess~ncl,almente
subjetivos, a semiologia ja nao pode aplicar~se.,T~!vez seJ3 hClt? ver
sob esse angulo a arquitetura, cuja estruturac;ao e OItidamente defll1lda,
repousando sobre dados simples (exemplo: partes portant~s, partes por
tadas, superffcies cheias, perfurac;6es, etc.). !'ode-se con~lderaruma ra
cionalizac;ao dessa arte. as processos do cmema tambem se prestam
a isso. Mas como faze-Io com a pintura, arte das nuances e dos valores,
ou com a escultura, arte das transic;oes em que atua a luz?_ .

Nao estou querendo dizer que a noc;ao de estrutura nao ten?a sldo
enriquecedora para a compreensao de uma obra de arte. Ela V~IO lem
brar a unicidade de urn "sistema" de formas (no sentldo malS geral)
do qual e impossivel considerar uma parte sem levar em conta todas
as demais. Mas por que empregar na analise de uma obra de arte urn
vocabulario tirado da ciencia constituida pela linguagem, que s61he con-
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vern de maneira aproximada? Muito melhor adaptados eram os termos
designativos dos pares de W6lffIin, porque deduzidos da leitura optica
da obra de arte, tendo esta, alias, 0 merito de ser considerada em sua
mais ampla generalidade, Cesare Brandi 0 reconhece, tomando-os como
ponto de partida em seu estudo estrutural da arquitetura 601,

Se e necessario fazer 0 estruturalismo da pintura, nao sera uma
solu~ao pregui~osa tomar seu lexico de emprestimo a outro modo de
expressao? Tendo em conta a dificuldade a vencer para abordar uma
lingua estrangeira, alguns estudos semiolagicos, que por outro lado re
pousam numa erudi~ao exaustiva, vieram enriquecer nossos conheci
mentos da pintura, como os de Louis Marin ou de Hubert Damisch,
Este ultimo, em sua Theorie dunuage, trouxe uma contribui~ao essencial
para a compreensao da pintura" oCidental, explorando ao maximo urn
pormenor, urn "serna" de seu sistema de imagens ,602, Dentre os diversos
estudos semiologicos tao ricos de Louis Marin 603, ha urn que toca 0

santuario da semantica linguistica, isto e, a famosa Logique de Port
Royal. Esse estudo permite penetrar em profundidade a arte tao pouco
"Joquaz" de Philippe de Champaigne em suas rela~oes COm Port-Royal
e a cristologia berulJiana,

Existem formas de estruturalismo mais sutis que nao utilizam a lin
guagem semiologica, como 0 famoso texto sobre as Meninas de Velas
quez que abre Les mots et les choses de Michel Foucault, em 1966, A
descri~ao desse quadro, na verdade muito enigmatico, e urn nota vel
exemplo de discurso circular em que, sem que esses termos sejam pro
nunciados, significados e significantes remetem urn ao outro incessan
temente 0 seu signo, como num jogo de espelhos paralelos, Mas esse
texto fundamental torna-se ele proprio objeto de analise estrutural. Ca
therine Backes 604, em 1969, retira dele sua propria interpreta~ao,Quan
to a Lacan, desde a publica~ao de seu Iivro, em 1966, ele 0 ataca em
nome da psicanalise estrutural, para mostrar 0 que parece haver nele
de insuficiencias, 0 fato de ter caido na armadilha e de nao ter visto
que 0 quadro desempenha 0 papel de esconderijo, 0 que 0 aparenta,
segundo ele, a urn quadro de Balthus, A rua, que tam bern remete sempre
o olhar para "alhures", 605

Pode-se indagar se a semiologia nao corresponde a uma dessas crises
da linguagem, como as que se produziram em momentos criticos da
civiliza~ao - por exemplo, aquela estudada por Edgar de Bruyn no
fim do mundo antigo, que Ihe lembra 0 estilo enfatico designado por
Quintiliano sob 0 nome de "asianismo" 606 No entanto, mais proxima
de nos, a semiologia nao sera aparentada a essa retorica empolada que
toda a Europa conhece na passagem do seculo XVI para 0 XVII, a
Espanha com 0 gongorismo, a Inglaterra com 0 eufuismo, a Italia COm
o marinismo? Num numero especial da revista Critique, consagrado a
teoria da arte 607, e com razao que se reproduzia como uma antecipaC(ao
da semiologia 0 prefacio de Cesare Ripa a sua !conologia (1593), com

>
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sua infIa~ao conceptual e essa arte de fazer malabarismos com signifi

cantes e significados" 'd d s historiadores de arte haviam feito
No umbral da UlllverSI a e, 0 A ora eles participam desse senti

urn "complexo" e,m face dos~:te::~i'ca~as ciencias human as :- notada
mento de mfenondade dos q, p d ecialistas das cienc13s exatas,
mente os hlstonadores - ,dl~nte '~~r~~~ores ue os historiadores de
Mas e em rela~ao aos propnos rls

- enrubes~endo diante do sucesso
arte experimenta~uma ,~e!ta co~ ~:~~ria de que tratam, Outros explo
conhecido Junto as multI oes pe a d a seus estudos a aparencia de
radores do passado, pelo menos, eram

uma ciencia exata, , odiam ter melhor consciencia que os
Parec13 que os arqueolo?os p , Imente as escava~oes trazem

historiadores de ar~~, pOlS so excepc~o~~araC(antes desde que os meto
a luz "obras-pnmas que se ~ostran:lizadasno sitio de Mohenjo-Daro
dos das escavaC(oes estratlgraflcas~e I r diretor dos serviC(os arqueo
em 1939-1945 por sir Mortimer, eecear'a aos tesouros dos tempos de

" d I'd' 'eram substltUlra'S, ,
loglcos a n 13, VI 1 ' do caco que se pratlca com a espa
Schliemann e Evans pela a~q~eotO~13s os elementos por minimos que
tula, 0 pincel e a colherzm a" 0 ~ e eti uetados 'para serem depois
sejam, sao ensacados, repertonado, e~mes minuciosos (dos quais
estudados fora do canteiro, 0 que eXIge tongos mas produzindo resul-

' , I b t' '0) e prazos multo, d
partIclpa 0 a ora on "_ d habitats ou de monumentos, os
tados notaveis de reconstlt~~la~ ,e b I Apesar de tanta consciencia,
quais so restam fragmentos, ' OIS em,,, omplexo"l Em 1968 conco
os arquealogos tam bern fabncara~ 0 seu ~ada qual p'retendendo haver
mitantemente em Londres e edmCC

1
ICkag(~~-e R Binford 610 condenaram,

d Od t 0 - Davi ar e, ,
prece I 0 0 ou r " ' "r ueolo ia tradicional" e qUlseram pro
com efeito, como, empmca a ,a de cien~ia Coisa curiosa, eles reprova
mover sua disclphna a cat~gorila artir dos fatos sem ideia preconcebida,
yam na arqueol~~la tradlclOna ~e~ia arecer antes uma atitude cientffica,
o que para 0 espmto comum po 't ~o "hipotetico-dedutivo", que sern
A essa pratica eles opuseram °dm~.oat s como fazem os cientistas,
pre toma como ponto de partl a Ip ese alI'dadas devem ser transfor-

' , h' oteses que uma vez v , , "
dlZlam eles~, Ip ") Ese metodo "hipotetico-dedutlvo , que
madas em leIS (nomotetlc~;, s tematica empregada na ffsica e, com
e ele senao a "m.odehzaC(ao _ ~a sociais para estudar urn fen6meno
mais riscos, nas clenclas ec~nomlca~e ? Os ~deptos da new-archeology,
mediante sucessI~as e~penmen'~~lo~:~dadeiramentecientffico, criaram
acreditando atmglf asslm urn III , 1_ uanto do latim e do grego,
todo urn jargao, tlrado ~anto ~o mg es q urn deles, Schiffer 611, erigiu
Como se todo esse formahsmo, ~ao baAstasse, durarao V de vida de urn

' fa la matemahcas, SSlm, a 'S

suas leiS em rmu sed "e" 0 numero maior
- V - -- sen 0ob 'eto e obtida pela equaC(ao - F U ' , ,

J d s "F" a freqiiencia de emprego na totahdade dos cantel-ou menor e uso ,
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ros 612 e "U" T - d ., . , . a utI Iza~ao 0 ob]eto. Escolhi apenas uma equa~ao de
tres vanavels, mas ha outras que chegam a seis!

A new-archeo/~gy nao atraiu muitos partidarios (1) e os arquedlogos
conttnuaram a, dedlcar cUldados de manlacos ao estabelecimento dos
fatos. Quanto as leiS! ...

15

RETORNO AOBRA-PRIMA

Poder-se-ia dizer que a diferen~a entre urn historiador de arte e urn
escritor de arte e que urn cita suas fontes e 0 outro e dispensado disso
gra~as a seu genio. Mas isto nem sempre seria verdadeiro. Urn dia enviei
a Paul Claudel uma copiosa analise, sedutora como urn tratado de anato
mia, intitulada Morphologie du retable portugais, porem ilustrada pelas
admiraveis fotos feitas por Novais, de Lisboa. Era 1954. Claudel teve
a amabilidade de responder-me em Plaisirs de France por uma eleva~ao

Ifrica sobre 0 altar barroco que me dedicava 614.

Mas, em geral, para urn escritor de arte, 0 que conta e 0 que ele
pensa, e nao 0 que e. E pouco the importa colocar-se a par dos fatos
de modo outro que folheando rapidamente algumas coletaneas de ima
gens. Sucede, porem, que sobre assuntos que ele considera como "publi
cos", portanto rentaveis, a urn historiador de arte julgado ma~ante por
que entravado por seu material de demonstra~ao urn editor prefere urn
escritor favorito do publico que 0 lera por ele mesmo, e nao para se
instruir a respeito do que ele trata. As vezes ocorre uma distribui~ao
errada de cartas, quando se trata de urn assunto pouco conhecido, capaz
de espica~ar a curiosidade de algum estudante de arte. Quanto as foto
grafias, e necessario sobretudo que elas sejam "sugestivas", tanto quanto
posslvel de estilo "magazine". 0 livro tlpico desse genero de confusao
eo que Pieyre de Mandiargues dedicou aos Monstros de Bomarzo 615,

obra sobre a qual Andre Chastel teve a coragem de escrever uma resenha
justamente severa 616. Efacil, nao ha duvida, criar sobre urn tema insdlito
uma literatura de efeito quando se ignora a documenta~ao exumada pe
las pesquisas dos historiadores de arte - recusadas de antemao, alias-,
documenta~aoessa que "infelizmente" e apropriada para esclarecer urn
jogo de humanista, onde se prefere ver urn misterio apavorante, mensa
gem de crueldade e de erotismo. Mas esse Iivro existente impediu que
se fizesse dele outro rna is bern informado, que teria sido util em lingua
francesa, sobre esse jardim maneirista italiano.

Compreende-se que os historiadores de arte fiquem agastados dian
te do pouco cuidado que os escritores tern em informar-se desse ramo
do conhecimento, onde imaginam que basta olhar. Nos Escritos sobre
arte de Tolst6i, por sinal que obra muito mediocre e de tendencia mera-

I

I
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mente politica, Eugene Muntz, ao resenha-Io em 1899, nao constata
que 0 autor se contradiz de uma pagina para outra e que 0 livro contem
enos enormes como "catedrais" 617?

Andre Chastel, num outro texto 618, tera tido razao em enfurecer-se
contra 0 "fl~gelo" dessa Iiteratura de arte que, ate certo ponto, mobiliza
f!1elOs de ac;ao que senam mais bern empregados para a hist6ria da arte?
E un;a questao de qualidade Iiteraria. Pois, se e verda de que a Iiteratura
medIOcre passa ao ~argo da obra de arte, nao e menos patente que,
sendo In fine Imposslvel atlOgir a essencia da obra de arte, s6 pode abor
da-Ia um~ out,ra obra de arte mais explicita, porque feita de palavras,
e 0 obJetlvo e alcanc;ado quando 0 escritor e verdadeiramente digno
desse nome.

Alguns, e certo, contestavam ~iolentamente a possibilidade de as
palavras ~rolongarem as formas: "E sempre paradoxal ten tar escrever
:obre a plOtura, .cuJa arte consiste precisamente em subtrair as coisas
as pala,vr~s, em tlrar aos seres a palavra para somente figura-los, toma
los VISlvelS e por ISSO mesmo inomeaveis." 619 Mas Sarah Kofman Olio
tarda a dlssertar sobre Balthus, "que rna is que qualquer outro nos con
vida a calar", diz ela. A equi~alencia, alias, nao deve ser procurada
apenas na hteratura. Ousarel dlzer que, nos tempos longinquos em que
o ClOema er~ uma arte e em que se encontravam produtores para promo
ver urn LUCiano Emer, ou Henn Stork e Paul Hasaerts, os filmes sobre
Leonardo da Vinci ou Piero della Francesca do primeiro e sobre Rubens
dos segundos sao obras-primas capazes de prolongar 0 imaginario das
obras as quais eles se aplicam?

Obra.-prima, eis a grande p.alavra descuidada! 0 termo proibido
aos hls~onadores ~e arte, aos quaiS, desde 0 inicio da disciplina, quando,
balbucIante, ela alOd~ se62~rocurava a si mesma, 0 vocabulo "belo" foi
ngorosamente proscnto . Sobre a porta dos anfiteatros das universi
dades, poder-se-ia ter escrito: "Aqui e proibido admirar."

o escritor de arte e a volta a obra-prima, pois a ele e permitido
celebrar a beleza.

Alguns nao quiseram ver em Emile Male a qualidade de seu estilo,
que Ihe valeu a Academia Francesa, e confessar sua emoc;ao diante da obra
que ele comentava. Isso nao era nem serio nem cientffico, diziam eles.

_ Se qUls~r ~eencontrar a .obra-prima e abandonar-se a emoc;ao que
nao tern 0 dlfelto de expnmlr, que outro recurso tera 0 historiador de
arte a nao ser ler passagens de L 'oed ecoute de Claude!, de La cathedraIe
de Huysmans, de La cathedrale vivante de Louis Gillet ou mesmo de
Proust quando ele evoca os quadros de Monet atraves de Eistir?

No entanto, esses textos guardam com a arid a hist6ria da arte
a mesma,relac;ao que urn poema com a prosa de uma ata. Devem, pois,
ser exclUidos de nosso te~a: S6 serao levados em considerac;ao aqueles
que t~veram algum~ IOfluencIa sobre a hist6ria da arte ou que pelo menos
satlsfIzeram nos leltores uma expectativa dessa natureza.
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Tais sao as obras de Huysmans que evocam a arte crista. Certo,
foi preciso muito tempo para que os franceses encontrassem 0 caminh9
de Grunewald e dos primitivos coloneses que ele Ihes mostrara 621. E
verdade que esses textos eram sem ilustrac;~oe essa arte er~ tao :stran~a

aos seus leitores que 0 verbo, embora colondo, do romancista nao podia
bastar para faze-los imaginar. Mais discemivel e 0 papel de revelador
do pintor de 0 enterro do conde de Orgaz que Barn~s pode desempenhar
quando publicou Le Greco et Ie secret de Tolede, em 1911. "

Quanto a La cathedrale, 0 romance de Huysmans, sem duvlda teve
uma ac;ao urn pouco analoga a de Notre-Dame de Paris?e Victor Hugo,
s6 que em sentido inverso. Ali onde J:Iugo procurava o,dl.abo, Huysn;a~s
- esse convertido que no entanto tlvera com 0 demoOlo urn comerclO
tao intimo! - ve apenas anjos. Talvez eu nao seja obj,etivo qua,nto. a
essa obra, porque ela foi, quando a Ii, mal chegado a adole.scencla,
urn dos elementos determinantes de minha vocac;ao. )mpresslOna-me
o fato de que Huysmans coincida frequentemente com Emile Male (L'art
religieux du XIII' sieele en France). Ambos os livros sao de 1898. Penso
que 0 romancista e 0 escritor se abeberaram na mesma font~: _a mon~
grafia da catedral feita pelo padre Bulteau em sua segunda edlc;ao consl
deravelmente enriquecida, cujo terceiro volume apareceu em 1892 622.

Huysmans fala dela com frequencia, p~is tinh~ ,a honest!?ade e me,s~o

o coquetismo de citar suas fontes. Seu hvro, alIas, se apOia numa sohda
erudic;ao colhida nos pr6prios originais, e essa semelhanc;a de fontes
com as de Emile Male explica amiude 0 paralelismo de ambos.

Os irmaos Goncourt sao historiadores de arte ou escritores de arte?
Sua preocupac;ao era ser historiadores. Nao chegaram a !~zer acompa
nhar seus estudos dos pintores do seculo XVIII por embnoes de catalo
gos? Mas nao podiam, como escritores, mascarar 0 se~ talento. E~am
artistas ate a ponta das unhas. Nao ilustraram eles pr6pnos seus escntos
sobre 0 seculo XVIII por gravuras em talhe doce que executavam a
partir dos quadros? .

Em suma, 0 genero do escrito sobre a arte comec;a com Dlderot,
cronista dos Salons. Para ajudar seus distantes leitores a imaginar obras
das quais eles nao podiam ver sequer uma reproduc;ao, era mister que
de lhes desse uma equivalencia literaria 623. .

Nao e porque produziu obras-primas que u.m grande escn~or~scre~e

bern sobre a arte. 0 nivel de impress6es dos dlferentes passelOs a Itaha
de Stendhal nao excede 0 da literatura turistica de viajantes distintos,
num genero em que urn historiador de arte, Jakob Burckhardt, escrevera
mais tarde uma obra-prima, insuficientemente conhecida, 0 Cicerone 624.

Que dizer de Baudelaire, afora suas criticas dos Sal6es? Urn soneto
basta para fazer dele urn escritor de arte?

Les maitres d'autrefois de Fromentin (1876) pertence ao mesmo
genero Iiterario que os escritos de Stendhal. Seu aut~r ~ao pretendeu
fazer uma hist6ria das escolas de pintura do Norte. Llmlta-se a contar
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suas visitas aos grandes museus de Flandres e da Holanda. Fromentin escre
veu urn romance, Dominique (1862), que e uma obra-prima, e um ensaio
sobre arte, que e outra. E, na pintura, esse artista consciencioso e de fina
sensibilidade, que se traduz sobretudo na qualidade de seus ceus. se man
tern numa justa mediania. Ten! ele compreendido 0 seu destino?

E espantoso que uma viagem de tres semanas tenha bastado para
tal aprofundamento da pintura do Norte. Nesse livro tudo e sutil. Ha
no proprio texto urn que de nostalgia, esse "outrora" que subentende
ja mio existirem tais mestres hoje em dia.

A maneira de Diderot, mas ultrapassando-o singularmente em pro
fundidade - e verdade que 0 assunto era mais exaltante -, Fromentin.
para fixar suas impressoes, da a si mesmo e a seus leitores uma descri<;ao
de cada obra que constitui uma transcri<;ao em palavras das linhas e
das cores. Tais descri<;oes sao admiraveis e nunca serao ultrapassadas.
pois supoem 0 olho de urn pintor que olha intensamente, como se tivesse
urn pincel na mao. Longas descri<;oes por vezes, mas sempre sem prolixi
dade, estilo de urn lirismo contido, expressao discreta dos sentimentos,
tudo flui naturalmente. Poder-se-ia parafrasear 0 que ele diz do Retrato
do burgomestre Six de Rembrandt: "Com toda a justi<;a, esse livro con
quistou uma celebridade que nunca se desmentiu. Todo estudante da
historia da arte, sobretudo em se tratando de pintura, deve ler Les mal
tres d'autrefois para aprender a olhar urn quadro." 625

Elie Faure (1873-1932) quis-se historiador de arte. Sua obra traz
modestamente 0 titulo de Histoire de l'art 626. No entanto, em bora ele
siga 0 curso do tempo, e mais escritor que historiador, e seu livro conquis
tou uma audiencia tal que veio a formar diversas gera<;oes. Esse sucesso,
assegurado pela edi<;ao em livro de bolso. perdura ate os nossos dias
e urn premio de historia da arte traz 0 seu nome. Tal exito, que alias
nao foi imediato, deve ter surpreendido 0 autor, que sem dlivida prefe
riria ver essa acolhida reservada aos seus ensaios literarios e romances.
que ninguem mais Ie em nossos dias. Elie Faure, alias, nao era escritor
profissional, mas medico. A pratica normal da arte de Esculapio, ele
acrescentou, fato assaz excepcional, a de embalsamador, 0 que the pro
porcionou alguns recursos.

A Histoire de l'arl de Elie Faure apareceu em cinco volumes: Cart
antique (1909), Cart medieval (1911), metade do qual consagrado as
artes do Oriente, do Extremo-Oriente e as artes primitivas, Cart renais
sant (1914), Cart moderne (1921), em dois volumes: urn para os seculos
XVII e XVIII e outro para 0 seculo XIX e come<;o do XX 627. A obra
~ concebida segundo 0 principio diacr6nico da narrativa historica. Mas
Elie Faure resolveu dar-lhe uma conclusao sob 0 titulo de L'esprit des
formes (1927), obra de sintese de carater sincr6nico, muito audaciosa
para a epoca e da qual 0 autor dizia, quando concebeu 0 seu projeto:
"Este sera urn livro capital."
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Comparou-se Elie Faure a Michelet, de qu~m poss~i ? sopro, 0

estilo elevado, os epitetos contundentes, esse sentldo d~ ~Istona c~nce:
bida como uma epopeia dos povos. Seu processo retonco !avonto e
a repeti<;ao ou a enum~ra~ao. Ha paginas inte~ras de enumera<;o~s,~unca

ma<;antes, em virtude da variedacie cio rodelO de frase e da ~Ivacldade
. I " f - .,"s onci~~ ~1H"P~~tV~~ cifo 11mdas Imagens; a gumas pagillas azem pensal .. " '-.~~ "~~~vW' -- -- ----

grande vagalhao. 0 tecido do discurso e tao cerrado qu~ por vezes se
acredita estar len do Proust. 0 autor se apnmora na descn<;ao das palsa
gens, que percorreu ate 0 fim do mundo para melhor compreender os
ambientes geograficos. Sua leitura visual das obras de arte e p~r~plc~z e
ele sabe descobrir nelas a expressao dos temperamentos e das clv1llZa<;oes.

Esse verbo fascinante provem talvez de ter 0 autor encontrado uma
banqueta de ensaio nas conferencia~ ~ue pronunciou a partir de 1905
para uma universidade popular pansl~ns~, La Fratemelle.. guant,? a
essa abertura de espirito que 0 faz adenr tao bern a todas as clvlllza<;oes,
a todos os povos, e uma qualidade linica na historia da arte na Fran9a
desse tempo, mas vamos reencontra-la em outras grandes empre.sas hls
toricas entao concebidas, como a HislOire generale (obra coletlva) ,de
Lavisse e Rambaud ou, melhor ainda, na Geographie universelle de Eli
see Reclus, tio do proprio Elie Faure. Esse nome deve deter por urn
momento nossa aten<;ao, porquanto tio e sobrinho pertenciam a mesma
familia de espiritos, a do movimento anarquizante, que teve grande ~u

diencia entre os intelectuais na virada do seculo. Ferozmente host" a
qualquer fronteira, essa ideologia, que nao dev~ ser confu~?id~ com
o marxismo e ate se the opoe, previa uma proxima reconcllla<;ao dos
povos e das sociedades, que se realizaria sem derramamento de sangu~,

permitindo assim a humanidade alcan<;ar a Idade de ouro. A essa familia
de espiritos pertencia tambem Romain Rolland. . ..

Ap6s haver mostrado a infinita diversidade das ra<;as e das clvllI
za<;oes, Elie Faure salida 0 advento proximo dessa uni~ade por ele alme
jada, chegando inclusive a desejar os cruzamentos raclals; mas, q~a~do
a entreve, inquieta-se ao pensar que ela tera porres.ultad?, ~em dUVld~,
uma uniformidade das produ<;oes humanas que slglllficara a mterrup<;ao
da criatividade salvo no domfnio da ciencia. A hist6ria, para ele, e
uma sucessao de dramas. Servo dos deuses ou dos homens, 0 artista,
tendo rompido recentemente esse vinculo e votando-_se ao na,rcisismo,
transcende essas convuls6es para promover a ascensao do efe!TIero ao
demo. Hostil a violencia, seja ela polltica, religiosa ou moral, Elie Fau
re, nao obstante, se apercebe de que ela e a trama da historia. Mas
indaga se 0 apogeu da arte e 0 apogeu da violencia nao depender~am

das mesmas causas interiores, com a irresistlvel ascensao da energla e
clo amor na ra<;a humana, eclodindo no mesmo momento para exprimir
sua suprema unidade nos dois sentidos ao mesmo tempo, 0 .das. for<;as
iustintivas, que obedecem ao seu furor, e 0 das for<;as esplfltU31S, que
ubcdecem ao seu lirismo.
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Na realidade, 0 mestre de Elie Faure, depois de Michelet, e Taine.
Ele se explica francamente a este respeito no prefacio da nova edic;:ao
de L'art moderne, em 1923. Se bem que 0 reprove por ser "sistematico"
e "exagerado", Elie Faure considera valida a teoria de Taine, porquanto
"0 meio produz 0 choque inicial e fornece a informac;:ao". Entretanto,
ao passo que os enunciados dogmMicos de Taine provocam 0 tedio,
levando 0 leitor a sentir-se sempre em voo rasante, 0 Iirismo de Elie Faure,
suscitado pelas mesmas ideias, tem todas as sedu0es do imaginario.

o sucesso persistente de Elie Faure se deve sobretudo a suas qua Ii
dades literarias, e seu talento e tal que mal nos apercebemos de suas
lacunas, que sao consideraveis. 0 barroco nao existe para Faure, que
nao parece ter tide conhecimento das obras de Wblfflin. Coisa extraor
dinaria: em L'art moderne (seculos XVII e XVIII), Flandres, a Holanda,
a Espanha e a Franc;:a, e ate mesmo um pouco a Inglaterra, ocupam
a totalidade do espac;:o. A Italia nao tem nenhum lugar. Sua epoca tera
passado? Que os paises germanicos, onde floresce 0 rococ6, sejam igno
rados, va la. Mas a Italia! Bernini e Caravaggio sao citados aqui e ali
para assinalar a influencia que exerceram sobre os demais artistas estran
geiros validos. Borromini e Guarini nao aparecem, a Espanha do Renas
cimento nao existe, salvo EI Greco, redimido a ultima hora em L'art
moderne! Um monumento tao importante como 0 Escorial nao e citado;
alias, na arte moderna, quase que nao se trata senao da pintura. 0
leitor pode surpreender-se com essas ausencias quando se constata, para
o mesmo perfodo, quao extensa era a Histoire de l'art de Andre Michel.
Elie Faure, longe de ser um precursor, parece apegado, quase ingenua
mente, a essa convicc;:ao, nascida com 0 neoclassicismo, de que 0 barroco
e uma aberrac;:ao da qual e melhor nao falar.

Quanto a L'esprit des formes, vimos que inspirou a Elie Faure 0

"grande ritmo" 628. Por vezes, nessa obra de sfntese, 0 autor se entrega
a generalizac;:6es apressadas, ligadas a palavras como Norte, Sui, Semita,
ariano (entao chamado arya), das quais os historiadores de arte de hoje
desconfiam. Sera que foi de Gobineau que ele tirou essa noc;:ao da preex
celencia no domfnio das artes atribufda ao sangue negro?

Todavia, a compreensao que Elie Faure mostra das civilizac;:6es ar
tfsticas do Extremo-Oriente e unica entre os escritores franceses dessa
epoca. Penso que ele deve ter tide acesso a biblioteca que Doucet 629

formava desde 1909, muito rica em fotografias da China e da India.
9 fato, diz-me seu filho Jean-Pierre Faure 630, de ter freqiientado
Edouard Chavannes, orientalista cujas campanhas de pesquisas na China
eram subvencionadas por Doucet, confirmaria essa hip6tese e mais ain
da, por conseguinte, seu parentesco com Andre Joubin, que desposara
uma de suas primas e foi 0 primeiro diretor oficial da Biblioteca de
Arte e Arqueologia.

A tendencia anarquizante de Elie Faure, expressa de forma mili
tante em certos aspectos de suas ac;:6es e de seus escritos, explica por
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que, a despeito do sucesso obtido pela Histoire de l'art e por L'e~prit

des formes junto ao publico, essas obras foram mmto mal acolhldas
por crfticos de tendencias nacionalistas, como ~ranc;:OIs Fosc~, r~d.ator

chefe de L 'amour de l'art, revista editada na ~poca pela .Llbramede
France, simpatizante da Action frant;aise, movlmento re~hsta. 0 pa~

fleto desse diretor de uma revista de arte contra uma tentatlva de pesqUl
sa entao merit6ria na Franc;:a, e exemplar do atraso do pensamen.to
fr~nces no dominio da arte nessa epoca em que Otto Rank escreVla,
na pr6pria Paris, L'art et l'artiste 631.

Romain Rolland foi atrafdo sobretudo pela musica. No entanto,
o retrato 'que trac;:ou de Miguel Angelo e poderos~mente modela~o.
Nao chegou ele a ousadia de comparar a a~te deste a de Beethov~n.

Nao e porque ele pertenceu a AcademIa Francesa que prefen falar
de Louis Gillet (1876-1943) neste capitulo, mas ~lm p~rque s~u r~al

talento de escritor 0 faz ultrapassar a simples deslgnac;:ao de hlstona~

dor de arte. Passou ele por essa Escola Normal que, em 190~, .fOl
um viveiro de sabios, eruditos e escritores. Aluno de Joseph Bedler,
foi condiscfpulo de Romain Rolland, com q~em ma~teve um~ longa
correspondencia. Seu espirito se formou tambem atraves dess~s ~Iagens,

realizadas sem pressa, que para as pessoas d~ssa epoca constltUlam mo
mentos de intensa meditac;:ao. Em 1912, fOl nomeado conservador d~

museu de Chaalis, legado no mesmo ana pela Sra. Jacquemart-Andre
ao Institut de France. . ",. . ..

Louis Gillet, alias, algumas vezes se dedlcou a hlstona hlst~ncl

zante como 0 testemunha sua Histoire artistique des ordres mendtants
(1912), que decorre de um curso no Instituto Catolico, em que ele rev~la
algumas formas proprias de cada uma dessas ~u.as grandes cong~eg~c;:.oes

monasticas, opostas por seus metodos apo!ogetIcos, mas qu~ colOcl.dla.m
por vezes nas formas. Devemos-Ihe a versao francesa dos Pmtores tlalta
nos do Renascimento de Bernard Berenson, que ele conhecera em 1903
por ocasiao de uma viagem a N9v~ Yor~.

Berenson ensinou-o aver, EmIle Male ,a procurar 0 que ~~ encontra
alem do visivel. Se ele se rivalizou com Elie Faure ,Pelo .11fIsmo, sua
atitude em face da obra de arte difere da do autor d~ L e~prtt des fo~"!es.

Elie Faure fazia reviver a obra de arte num qu.adro hlst.6nco e geografIco.
O modo de abordagem de Louis Gillet resldla na slmpatla, ou antes,

d E' rhl 632na "empatia", 0 que os alemaes designam sob 0 nome e mJu. ung .
Diante de uma obra-prima - e so Ihe importavam as obras-pnmas .-'
experimentava uma especie de fascinac;:ao. Como ele pr6pno conflOu
a Romain Rolland a 13 de outubro de 1891, a proposit~ dos q_uadros
de Moretto que vira em Brescia: "Sou tomado pelo corac;:ao, e nao pelo
divertimento dos olhos." 633

Nos escritos em que sua pena se sente livr~ para a~andonar-se ao
lirismo, seu estilo e rebuscado, as vezes ate preclOso. Nao afeta ele em-
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pregar por vezes uma ortografia desusad h' ,
"apparlemens" ou "balimens" "I I ~ "a um seculo, escrevendo

Nesse h' ' es amens , ordres Mendians" 6)4?
umamsta, que professava ta b' f" - .

pla9ao das obras-primas animava a te d ,m .en: a, e cnsta, a contem-
parecia ser a natureza mesma do hO~ e~c,l,a a u trapassagem que Ihe
dizia 0 refrao dos velhos peregrinos dee~; (Mal~, alem. Ultreia, como
calhedrale vivanle (1936) "0 h n lago , exclama ele em La
viagem pelo mundo que'nao t~r~~~~f~~~ndeessa peregrina9aO, essa

Pode-se perguntar se 0 fato de falar dAd ' . "
da hlstoria da arte nao e um contra-se e ; re Mal:a~x numa hlstona
eternamente aprocura de si mesmo nso. ~~sse gemo atormentado,
_ ter-se encontrado na ele d e qu~ acre Itou - fato consternador
tempos da deriva do espfrito e um mlmstro, e 0 heroi exemplar dos
a marca de um momento hist6:i~~eus romances sao obras que trazem
tratou da obra de arte Malraux t e que ele ~s qUiS como tais, quando
a-historico. Proclamou bem alt~ve a sen;a9ao de abordar um domfnio
rela9ao com qualquer fato de . 'I que_to a obra de arte e unica, sem. CIVI Iza9ao ou de c It N . .
nem GeLslesgeschichle portanto P d' u ura. em soclologla,
donando 0 romance ~o qual b;ilh~r~uei no la seguinte aguerra, aban
obra de arte, para a qual nada 0 r, e e ~e voltou para a exegese da
em sua ju~entude proclamar a ::~~:r~~aDEsse home~, tendo ouvido
homem, nao tentou agarrar-se a . eus e depols, adulto, a do
contrado na obra de arte u . qtualquer ]angada, acreditando ter en-

E m slmu acro de eternidade?
procurar uma va querela co MI'

cencia, como 0 fizeram Geor es D~th ~ raux enumerar com compla-
aproxima90es historicas Pode

g
ult e autros, seus ,erros ou suas, . . -se censurar um poet' I'd

momo da escrita por nao d . a, Impe I 0 pelo de-
As obras de Mairaux aplica~xar,sua pol~rona para verificar as datas?
qual esse bardo canta a bela le~~: darte sao as estrofes de um pea no
e Dioniso. Isso nao impede que as m

f
etamo.rfos.es cnadas por Apolo

pa d
' ,os ,atos nao llvessem m, ""0 ','

ra quem esdenhava a ex-at'd- h' "," " wi :r peso
"pos-fara6nica" a arte co ta I ao ISt0,NCa aponlode 'Ohamar de
assim design ados pelos a~ab~;uandose sabelqueos coptas sao cristaos
der-se outros imperios ou aindae ~ue entre el~s o~ faraos fizeram suce
da Palmira, cidade destrufda p ) ~Iongar ate 0 secu~o IV as esculturas
ele, as obras nao se inscreve; 0 I~perador Aurehano em 272. Para
e 0 estilo de uma estatua de P~o .emp°ci 0 que conta e seu estilo,
ser "contemporanea" de mua po e, no mundo das formas
9
ao

diferente. qualquer outra produzida por uma civiliza~

. Nao incorrerei no ridfculo de anal' 'd "dlscernir nelas uma estetica Nao Is~r afs I .elas de Malraux, de tentar
inteiro, pois a aparente inco~rencias~po f~ aze:lo sem escrever um Iivro
visionario mascaram a compacidade~ a lrma~es, a ob~,curidade do tom
puxar-Ihe uma ponta sem ue h e uma estrutura , e nao se pode
se descruza em suas diver~as ;~n a toddO 0 conjunto. Tudo se cruza e

ras, to os os reflexos de suas Ieituras
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_ nas quais nao se encontram, alias, os historiadores de arte. Subli
nhou-se com freqiiencia 0 aparentamento a Spengler de seu sistema
de evolu9ao catastrofica, 0 emprestimo junto a Nietzsche do dualismo
apolfneo-dionisfaco e da superioridade da arte grega - velha ideia do
pensamento germanico -, 0 tom lfrico que lembra Elie Faure, 0 empresti
mo junto a Walter Benjamin 635 - que ele proprio confessou - das
revolu90es causadas em noSSO tempo pela civiliza9ao da imagem.

Mas admira-me que a aten9ao dos crfticos nao se tenha voltado
para 0 fato de que essa situa9ao de regalia concedida ao artista esta
bem proxima dessa estetica do indivfduo-rei, criando na esplendida soli
dao do genio, que e a de Benedetto Croce. Verdade e que se Iia tao
pouco Croce na Fran9a que essa similitude pode ser devida a uma simples
"convergencia". Quanto ao "sagrado", fonte primordial da arte, da arte
que em seguida se tornou a unica garantia da etemidade, essas ideias,
como vimos, ja nao haviam side vigorosamente expressas por Otto
Rank 636? Porem Malraux tinha urn meio de penetrar no atrio do Sagra·
do, acolhido por oficiantes outros que Rank e inclusive anteriores a
este: se Durkheim e Salomon Reinach Ihe pareciam por demais austeros,
o ramo de ouro da sibila de sir James Frazer nao podia seduzi-Io?

As obras de arte que Malraux celebra estao Iiteralmente Iigadas
ahistoria, ja que se encontram em museus ou se converteram elas pro
prias em museus. E 0 museu que Ihes confere, a essas desarraigadas,

uma nova sacraliza9ao .
Exaltando 0 museu, Malraux come9a por um aforismo que e uma

contraverdade. "0 papel do museu em nossa rela9ao com a obra de
arte e tao grande que temos dificuldade em pensar que ele nao existe,
que ele nao existe ali onde a civiliza9ao da Europa moderna e ou foi
desconhecida; e que ele existe entre n6s pelo menos ha dois scculos.
o seculo XIX viveu deles; nos ainda vivemos deles enos esquecemos
de que inspiraram aos espectadores uma rela9ao totalmente nova com
a obra de arte", afirma9ao infeliz quando se considera que 0 museu
mais velho do mundo que se conservou ate nossos dias se encontra no
Japao, 0 Sh6s6in, no mosteiro de Todai-ji de Nara, perto de Kyoto,
que foi varias vezes reconstrufdo de maneira identica desde 0 scculo
VIII em torno de suas cole90es, conservadas com todo 0 cuidado.

637

o museu e uma institui9ao que aparece num determinado estadio
da civiliza9ao , tanto no Oriente como no Ocidente. Pouco importa que
ele seja privado. Mesmo reunido por um particular, ele estava mais
ou menos aberto ao "publico", aquele que entao se interessava pela
obra de arte. Onde podia 0 museu estar em lugar mais adequado que
entre os chineses, tao devotados ao cuho dos ancestrais e para quem
o que foi e garantia do que sera? Malraux se engana, portanto, redonda
mente. Os primeiros museus, com efeito, aparecem nas origens do Impe
rio chines. o que e moderno e ocidental nao e 0 museu, e 0 cancer
do museu, especie de vampiro que aspira para si, de cambulhada, obras
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de arte desenraizadas, convertidas em excrescencias da vida moderna,
da qual siio expulsas pela civiliza~iio industrial. Chama-se 0 museu de
cemiterio. Niio sera antes um orfanato?

Entretanto, ha na hierarquia do sagrado um estadio mais elevado
que 0 museu real - e 0 museu imaginario. 0 museu imaginario nada
mais e que a reuniiio, permitida pela fotografia, das obras de arte vindas
de todos o~ te~pos e de todos os lugares, representadas por sua imagem.
Para os hlstonadores de arte, essa substitui~iio de uma obra de arte
por sua imagem e uma perda de substancia; para Malraux, e uma pro
mo~iio.

"Num album, num livro de arte, os objetos siio em sua maioria
reproduzidos no mesmo formato; a rigor, um Buda rupestre de vinte
met~os apresenta-se af quatro vezes maior que uma Tanagra." 0 poeta
das Imagens podera multiplicar avontade 0 fragmento, solicitar 0 objeto
pela ilumina~iio ate transformar seu aspecto visual. Tudo isso s6 faz
e~riquece-Io ..A.ssim substitufdos por sua imagem, "uma tape~aria, um
vItral, uma mlnIatura, um quadro e uma escultura tornam-se uma famI
lia. Perderam. suas cores, sua materia (a escultura, alguma coisa de seu
volume), e ate mesmo essas esculturas se converteram em pranchas.
Que e que perderam com isso? Sua qualidade de objetos". Tornaram-se,
pois, abstratas, e portanto apropriadas para desempenhar 0 papel de
moedas de troca, a "moeda do absoluto" 638.

Niio e estranho que Malraux nunca tenha falado de uma obra de
arquitetura, que a fotografia de um monumento jamais apare~a em seus
Iivros? A arquitetura perman~ce Iigada ao solo, portanto ao lugar e,
pelo lugar, ao tempo; por mals elaborada que tenha sido, ela sempre
atendia a uma necessidade, a de assegurar ao homem 0 fechado e 0
coberto. Essa ausencia de gratuidade, para Malraux, niio Ihe permite
ter acesso ao templo do sagrado: 0 Museu.

Malraux .estava de tal modo obsedado pela imagem que, quando
de sua pnmelra passagem pelo Ministerio da Cultura, sob 0 primeiro
governo de De Gaulle, em 1945-1947, concebera um grandioso projeto,
ode dotar os museus de provfncia de galerias de obras-primas represen
tadas por sua reprodu~iio em tamanho natural. Tentou-se entiio uma
experiencia e tomou-se como cobaia 0 MouLin de La GaLette de Renoir.
Como os meios dessa epoca niio permitiriam reproduzir em cores, numa
unica revela~iio, quadros dessa dimensiio, foi necessario faze-Io em peda
~s destacados. Quando se quis reunir as diferentes impressoes assim
o?tidas, isto naturalmente foi impossfvel, porque havia entre elas Iigeiras
d1feren~as na revela~iio dos negativos. A coisa redundou num album
de detalhes e 0 projeto foi abandonado.

Tal gosto pela imagem em substitui~iio ao objeto corresponde a
essa civiliza~iio do simulacro que e a nossa.

o fen6meno que, ap6s a Segunda Guerra Mundial, atrai as multi
does para a obra de arte tem diversas causas; uma delas, ~ertamente,
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deve ser procurada num instinto profundo, na vontade, depois de tantos
horrores de reencontrar urn rosto mais reconfortante do homem. Os
livros de' Malraux sobre a arte atendiam a essa aspira~iio. Mas 0 que
os leitores procuravam em Les voix du silence ou Le musee imagi~a.ire
de La scuLpture mondiaLe era 0 testemunho do autor .de La condItIOn
humaine. Encontraram af uma linguagem totalmente dlversa da que ha
viam escutado em L'espoir, uma linguagem diffcil, quase mallarmeana,
que niio compreendiam, mas deixavam-se arrastar pelo enca~tame~to
do verbo e pela qualidade das imagens que mereceram .do edItor Sklra
e, depois, de Gaston Gallimard urn cuidado todo especIal. E estas Ihes
revelavam obras desconhecidas, estuques do Gandhara, budas kuc~a,
objetos citas e sarmatas, dos quais alguns exemplares se achavam mUlto
bern conservados em museus da Europa, mas que se Julgava capazes
de interessar apenas aos especialistas. Malraux servia. tam1?em a causa
da mundializa~iioa qual seu tempo aspirava. Introduzla asslm na.s g~an
des exposi~oes, que tiveram lugar ap6s a guerr~,. como a da IndIa e
a.do Museu de Cabul, objetos produzidos pelo VIkIngs.

Pode-se dizer que 0 sucesso de s,eus livros con~ribuiu p~,~a arrast~,r
as multidoes aos museus, mas tambem para ver al apenas Imagens ,
o que as dispensava do esfor~o de conhecim~nto.que, outrora, profes
sores entediados exigiam delas ao liga-Ias ahlst6na.

Meu confrade e amigo do Metropolitan Museum de ~ov~ ~ork,
o conservador das pinturas Ted Rousseau, mostrava~se mUlto Irntado
pela ausencia de curiosidade das multidoe~ que acor~lam ao seu museu
aos domingos. Contou-me que, para obngar os vlsltantes a aprender
alguma coisa, colocara acima de cada quadro urn cartaz com 0 n0I1!e
do artista 6.19 e obteve de urn deles - urn arqUiteto! - esta reflexao
desagradavel: "Por que incomodar-me com essas inscri~oes? Eu ve
nho aqui para ver belos quadros, nao tenho necessldade de saber de

quem siio." . . . .
Malraux contribuiu tambem para slmphflcar conslderavelmente 0

espetaculo da arte, tanto mais que, pelo menos no que c~ncerne aos
seculos precedentes, seus gostos eram muito convencwnalS. Tlclano,
Tintoreto, bravo! Mas de Lotto quid? , . _

Malraux fascinava seu publico por uma aureola de herOlsmo. Nao
tinha encorajado com sua presen~a0 Exercito V.er.me!ho dur,a~te a guer
ra da Espanha? Niio havia entrado para a ReslstenCla (na ultIma hora,
e verdade, mas ele explicou por que)? Niio recolhera algumas palh~~as
da gloria do exercito Reno e Danubio? E, .e~fim, niio era ele 0 ~amlhar
do general De Gaulle, 0 unico de seus mInlstros que este conslderava
aaltura de ser um de seus pares? .,. . .

A acolhida dispensada aos seus Iivros pelos mew.s d~ cntlCa e hls.t6na
da arte foi bastante contrastado. A contesta~ao mals vlOlenta pa~1U. de
Georges Duthuit, 0 genro de Matisse. 0 panfleto em tres v?lumes I?tltu
lado Le musee inimaginabLe 640, escrito com uma verve fascInante, e uma
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refuta<;ao de ponta a ponta. Bizantinizante eminente, Duthuit, como
discfpulo de Strzygowski, defende seus deuses e nao perdoa a Malraux
o ter afirmado a superioridade do Ocidente sobre 0 Oriente. Os sarcas
mos dirigidos por Pierre Cabanne 641 ao "aventureiro com perfume de
epopeia" visam mais ao ministro que ao escritor de arte. De maneira
geral, na Fran<;a, a atitude para com Malraux dependeu das opinioes
politicas. Nao deixa de ser divertida a conversao do Figaro, primeiro
chamando Malraux de "0 trapalhao da cultura" e depois, com 0 passar
dos anos, apercebendo-se de que urn jornal gaullista devia mostrar mais
reverencia para com 0 genial ministro do grande lider.

Assim, no exterior ele mereceu talvez aprecia<;oes mais objetivas.
Em nenhum lugar se encontrani maior fervor que em E. Wilson

e no Times Literary Supplement, que, quando da publica<;ao de Les
voix du silence, chamaram essa obra de "0 livro do seculo". 0 critico
ingles J. P. Hodin, julgando Le musee imaginaire, se enfurecia contra
os pedantes de universidade que rejeitavam Malraux por causa de alguns
pecadilhos veniais e se desviavam dessa visao magnifica da arte conce
bida como urn antidestino.

Os "pedantes de universidade", com efeito, nao Ihe eram la muito
favoraveis. Uma das sumidades da hist6ria da arte, que sem embargo
nao temia afastar-se dos caminhos batidos, Ernst Gombrich, de quem
falamos em varias paginas do presente Iivro, achava sua concep<;ao "tao
c1audicante quanta seu espirito"; reprovava-o por ter falseado completa
mente a mensagem da obra de arte, arrancando-a ahist6ria para lan<;a-Ia
arquejante na arena do mundo contemporaneo 642. Essas asser<;oes nao
passam de opinioes emitidas em artigos. Em 1967, sob 0 titulo 0 absoluto
e a forma, Stefan Morawski, fil6sofo polones, num livro de trezentas
paginas, analisou Malraux num discurso mais geral sobre a estetica, es
tendendo-se sobre suas implica<;oes com 0 existencialismo e 0 estrutura
Iismo. Encontra-se nesse livro, publicado em frances em 1972 643, a explo
ra<;ao mais met6dica ja feita das ideias sobre a arte do autor de Les
voix du silence.

Quanto a n6s, nao nos cabe nesta obra julgar 0 valor das ideias
esteticas de Andre Malraux. Basta-nos saber que, se elas fazem parte
da hist6ria do gosto, nao pertencem ahist6ria da arte.

III

CAMINHOS E MEIOS
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Desde que acumula alguns conhecimentos, tern 0 hom em dois meios
para po-los em ordem: a apresenta~ao discursiva segundo a trama histo
rica e a enumera~ao alfabetica num dicionario.

Nao e de admirar que os alemaes, apaixonados pelas sumas e enci
c1opedias, tenham tentado as primeiras sfnteses sobre a hist6ria da arte.
Anton Springer empreendeu em 1855 urn Manual de hist6ria da arte I,

em cinco volumes, e Franz Kugler em 1859 come~ava 0 seu, que ele
proprio ilustrou a tra~o 2. A Hist6ria da arte de todos as tempos e de
todos as lugares 3 de K. Woermann foi, em 1900, a primeira a incorporar
em seu programa as civiliza~oes primitivas. .

No infcio do seculo XX, paralelamente na Fran~a e na Alemanha,
sentiu-se a necessidade de reagrupar em ordem no~oes que se haviam
desenvolvido urn pouco anarquicamente, segundo 0 capricho dos pesqui
sadores. Conceberam-se duas grandes hist6rias alemas da arte que have
riam de constituir urn quadro para estudos futuros, fornecendo 0 balan~o

das questoes ja exploradas e, em certos casos, dando 0 impulso para
novas pesquisas. A Fran~a precedeu a Alemanha de alguns anos; e em
1905 que aparece 0 primeiro volume da Histoire de ['art de Andre Michel
(1853-1925). Este fora chamado por Courajod para ser seu adjunto no
departamento das esculturas da Idade Media e dos Tempos Modernos
do Louvre, que acabava de ser fundado; sucedeu-Ihe na dire~ao desse
departamento em 1896 e acabou obtendo uma catedra no College de
France. Tendo sofrido muitas prova~oes nos ultimos anos de sua vida
por varias perdas crueis devidas ao conflito armado, seu estado de saude
obrigou-o a renunciar ao professorado tres anos antes da idade da apo
sentadoria. Nao pode levar ate 0 fim sua Histoire de ['art, cujo decimo
oitavo e ultimo volume -0 fndice - apareceu em 1929.

o primeiro volume do Manual da ciencia da arte 4, concebido e
dirigido por Fritz Burger (1877-1916), foi publicado em 1913. Burger
era urn espfrito universal; como muitos outros em seu tempo, come~ou
como pnitico antes de tornar-se historiador. A princfpio foi pintor, escul
tor e arquiteto. Abordou a historia da arte no come~o do seculo XX
nas universidades de Heidelberg, Estrasburgo e Munique em trabalhos so
bre a arte florentina. Mais tarde estudou as escolas do Norte, principalmente
a alema. Interessou-se tambern pela pintura do seculo XIX (Cezanne
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und Hodler, 1912). Sua Hisl6ria da pinlura alema desde a ldade Media
ate 0 final do Renascimenlo e urn dos dois volumes publicados em 1913
de seu Handbuch; ~urger oferecia assim urn modelo aos seus autores.
Morreu em 191~, d~ante de Verdun. A. E. Brinckmann (1884-1958)
sucedeu-Ihe na dlfe~ao do Handbuch, onde devia escrever dois dos volu
me: sobre a arte barroca, d~ que falamos. Concluida em 1930, a publi
ca~ao completa compre,e~dla tnnta e dois volumes. Estes nao apare
ceram n.a ordem cron~loglca, mas na mcdlda em que iam sendo termi
nados, slstem.a c?ntrano ao de Andre Michel, que come~oupelos primei
ros tempos cnstaos e acabou pelo seculo XX. A diferen~a das concep~6es
fOI bastante profunda. Burger c~nfJavaa urn unico historiador a reda~ao
de todo urn conJunto. Ao contrano, Michel distribuia a materia de uma
das grandes ?iv~s6cs ?e sua empresa entre diversos especialistas, reali
zando eleyr?pno a smtese de seus desenvolvimentos em prefacios, en
salOS notavelS cUJa leltura amda hoje e muito frutuosa. Esse modo de
ver Ihe permitiu dar as artes menores urn lugar que sempre Ihes fora
r~cusado ate entao .. Nao se esqueceu nem da gravura, nem da arte mone
t~na, nem dos vI.trals, ~em dos marfins,pem dos m6veis, nem da tape~a
fla, n~m da our~vesafla; os textos de Emile Molinier, Arthur Haselof,
Maunce Prou, E~ile Male, Marquet de Vasselot, Raymond Koechlin
e Henn Bouchot sao exemplares a esse respeito; mas, distribuindo assim
cada uJ? dos vol urnes entre varios autores, Andre Michel se privava
da POSslblhdade de constituir estudos aprofundados com valor de sintese,
conflados a urn desses pesquisadores, que marcaram epoca na hist6ria
da arte, ~o~o os volumes de Brinckmann Nicolaus Pevsncr, Otto Grau
toff e Willi Drost do Handbuch de Burger, encarregados de explorar
? concelto do barroco no proprio momento em que os estudiosos se
mterrogavam sobre 0 seu alcance.

A obra de Andre Michel trata unicamente da civiliza~ao ocidental,
o que Ihe confere mals umdade, enquanto os tres volumes sobre a india
a Chma e 0 Japao estao urn pouco deslocados na serie de Burger ~
Brmckmann. r:~ compensa~ao, Andre Michel teve 0 merito de nao
esquecer a Ame~lca Latma, prolon~ame~toda arte ocidental, parte con
fJada a LouIs Gillet, que consegUiu redlglr uma exposi~ao apesar dos
poucos estudos sobre 0 ~ssunto publicados ate entao (1929).

En9u~nto prosseguI~ a obra de Fritz Burger, aparecia em Bedim
outra hlstona d~ arte cUJa conc~p~ao assinalava 0 sucesso que a arte
come~ava a ter Junto ao q~e Vlfla a chamar-se 0 "grande publico". A
dlfer5en.~a ~e suas duas Irmas m~ls velhas, a Hisl6ria da arle dos propi
le~s , ImCla?a em 1923 e termmada em 1932, e cujo nome aludia a
efemera revista fundada po.r Goethe em 1798, se propunha antes de
mals, nada a ofere~er uma flca documenta~ao ilustrada, com urn curto
prefaclO e sem blbliografia. Essa ausencia de aparato cientifico evitou-Ihe
ca.lr de moda, 0 que per~i~iu reedita-Ia ainda ha pouco. Trata-se, desta
felta, do conJunto das clvlliza~6es artisticas desde as origens da humani-
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dade. A divisao das materias e muito flutuante . .E mais uma cole~ao

que uma historia da arte.
A acelera~ao da historia produzida pelo trauma da ultima convulsao

mundial tornou bruscamente desusadas, logo ap6s a guerra, as duas gran
des hist6rias da arte da primeira metade do seculo. A revisao dos volumes,
operada ap6s a sua publica~ao, 0 aumento do numero de connoisseurs,
tanto no dominio arqueol6gico como no das epocas mais recentes, e a
maior necessidade de ilustra~6esacabaram relegando essas obras a hist6
ria da hist6ria da arte.

o fato de 0 publico interessado nas artes aumentar incessantemente
favoreceu a empresa simultanea de grandes hist6rias da arte na Ingla
terra, na Espanha, na Alemanha e na Fran~a. Doravante elas abarcarao
todas as civiliza~6es, dando uma importancia cada vez maior as civiliza
~6es ou culturas estranhas ao c1assicismo greco-romano, sejam elas
orientais, extremo-orientais, africanas ou americanas, ja que os artistas
vivos orientaram 0 gosto do publico para 0 arcaismo e 0 primitivismo.

A hist6ria da arte empreendida na Inglaterra traz 0 nome de Pelican
Hislory of Arl. .E dirigida por urn professor expulso da Alemanha pel as
persegui~6es raciais e que colaborara no Handbuch de Burger e Brinck
mann: Nicolaus Pevsner (1902-1983). Fora ele um dos conservadores
do Museu de Dresden e, de 1929 a 1933, professor da Universidade
de Gottingen; em seguida ensinou na Inglaterra. Na serie por ele dirigi
da, cada parte e confiada a urn autor unico; os volumes, publicados
em ordem dispersa, sao hoje em numero de trin'ta e seis, consagrados
seja a urn pais, seja a uma tecnica, seja a uma epoca, seja a urn estilo,
o que forma urn conjunto sem coerencia real. Ainda aqui, trata-se mais
de uma cole~ao que de uma hist6ria da arte; nao existe, alias, indica~ao
de tomo. A colabora~ao e amplamente internacional. A bibliografia
e "espartana", a ilustra~ao um pouco comedida. Alguns volumes com
portam sinteses novfssimas que marcaram epoca, como a obra de Paul
Frankl, consagrada aarte g6tica.

A Summa arlis. HiSlOria generale del arle, realizada sob a dire~ao

de urn professor catalao, Jose Pijoan, de 1959 a 1970, comporta vinte
c quatro volumes. Tern a grande vantagem de compreender exposi~6es

hastante completas sobre a arte espanhola, geralmente 'mal estudada
pelos historiadores de arte. 0 pr6prio Pijoan, em sua juventude, escre
vera uma HislOria del arfe em tres volumes (Barcelona, 1914).

Em Baden-Baden, 0 editor alemao Holle empreendeu em 1957 uma
cole~ao intitulada A arle no mundo. FundamenlOS hisf6ricos, sociol6
gicos e religiosos 6, dividida em duas series, uma consagrada as civiliza
l(('ies europeias (vinte volumes), confiada a diversos especialistas, outra
(dezesseis volumes) tendo por objeto as civiliza~6es nao europeias, diri
gida pelo Pe. Werner Speiser, diretor do Museu do Extremo-Oriente
de Colonia. A cole~ao inteira foi publicada em frances a partir de 1959
por Albin Michel, que agora a faz aparecer em livros de bolso. 0 titulo
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~ndi.c~ .bem_ a te~d~~cia hist6rica da empresa. Urn amplo lugar e dado
as clvlhz~~oes p~lmltIvas. 0 esfon;:o envidado para realizar essas sfnteses
nu~ e~pmto ~Olversal e louvavel, mas nem sempre bem-sucedido, devi
do a clrcunstancla de que os autores sao quase exclusivamente alemaes
(ver, por e~emplo, A arte romanica, em que 0 papel da Franc;a como
ce?tro de genese, na escultura nao e assinalado). Aqui 0 texto domina
a Imagem, que e comedlda. A tendencia cientffica da obra se traduz
~or uma bibliog~afia desenvolvida. A intenc;ao sociologica nem sempre
e respeIt~da, pnnclpalmente nas epocas recentes, como Revolufiio e
restaura~a?,. <:>bra de Klaus Lankhert, 0 que deixa implfcito que esse
pa~tldo e dIflcilmente aplicavel aepoca contemporanea, na qual a criac;ao
artIstlca tende a tornar-se urn fato aut6nomo.

Foi em 1955 que 0 editor Gallimard, por proposta de Andre Malraux,
secundado por Georges Salles, entao diretor dos Museus da Franc;a, em
preendeu uma vasta colec;ao: L'~n~~ers des formes. Ela deve totalizar qua
renta e qu~t~o volumes, dos quais Ja se pubhcaram trinta e dois e, a julgar
par estes ultImos, deve.a?ra~ger apenas as epocas anteriores aos tempos
-modernos. A grande onglOahdade dessa colec;ao, emanada de urn homem
q~e escre~e~ Le musee im~gin~ire, e 0 fato de basear-se na imagem. Esta
~ao constltUi uma Ilustrac;ao; e ela que governa toda a estrutura de cada
lIVr~, e 0 ~rop~o ,tex~? nada rnais ~ que u?1~ especie de visita guiada
~o mus~u ImaglOano ; deve-se admlrar ~ ~ls~lplina com a qual especia
!Istas estntos se empenharam em fazer COlOcldlr 0 comentario com a ima
gem; para obter esse resultado, foi preciso rejeitar todos os elementos
documentarios, c0'.ll. a bibliografia no final de cada obra, 0 que tern a
vantag:m de penmtIr a cada autor considerar as obras sob 0 angulo da
evoluc;ao das fonnas, segundo a propria promessa do tftulo da colec;ao.

. A col~c;ao de gran~e forma.to L 'art et les grandes civilisations, conce
blda e rea!Izada pelo edl~orLuc!en.Mazenod, e mais comparavel a L'uni
V(!rs des/ormes, dada a Importancla conferida aimagem, que econside
ravel,. ~as desta vez fora do texto. Cada volume este confiado a urn
especlahsta.

Nao obstante todos os seus meritos, as grandes hist6rias da arte
que enumeramos sao colec;6es de Iivros separados. So uma del as forma
uma s,eqii.encia, podendo ser considerada obra de urn homem: e a de
Andre Michel, que revia cuidadosamente a concordancia de todos os
textos e conferia 0 ~~rater unitario aobra grac;as aos seus prefacios.
.. !"I0 mesmo e,spmto, mas em. escala mais restrita, L'art et l'homme,

dl~lglda por Rene Huyghe e rea!Izada por autores criteriosamente esco
Ihldos entre os espe~ialistas, compreendendo tres volumes publicados
de 1957 a 196~, tr~zla a marca de seu diretor, que, uma vez esgotada
a obra, fez edltar a parte os textos de seus prefacios. Nao ha infeliz-
mente, bibliografia. '
. Em diversas If~guas, no curso dos ultimos anos, pUblicaram-se histo-

nas da arte concebldas por urn unico homem, geralmente urn professor
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de universidade, que assim condensou sua experiencia n? ens.ino. A
mais notavel dessas obras se inscreve no quadro da colec;ao Cho, que
fora concebida para dar aos estudantes de hist6ria urn instrumento de
trabalho, fornecendo-lhes uma bibliografia e urn resumo do estado atual
das quest6es. Pierre Lavedan, professor da Sorbonn~ - com a aJuda
de Simone Besques apenas para 0 tomo I, referente a An:lg~ldade ----:-'
realizou a fac;anha de executar esse trabalho que prestou multlp!os servI
C;OS a varias gerac;6es de estudantes universitarios para a totahdade da

hist6ria da arte 7.
A materia dos conhecimentos acumulados ha mais de urn seculo

tornava indispensavel urn dicionario dos artistas em que se pudesse en
contrar, numa forma sucinta, informac;6es precisas e seguras. Ao longo
do seculo XIX, fizeram-se varias tentativas desse genero 8, desde 0 dicio
nario em lingua alema de H. H. Fuessli~, de titulo ambicioso, pUbli~a~o
em 1814. Citemos apenas a obra do belga A. Siret (1810-1888), DlCllO

nnaire des peintres de toutes les ecoles depuis l'origine de la peinture jus
qu'd nos jours 10 (2~ edic;ao, 1866), espantosa para sua epoca, pois.com
preende multiplas informac;6es e, notadamente, a reproduc;ao de selscen
tos monogramas e a indicac;ao dos prec;os alcanc;ados pelos quadros nos
ultimos seculos, inclusive 0 XIX.

E no grande movimento de concentrac;ao dos conheci~entos q.ue
se manifestou antes da guerra de 1914 que essa empresa atlOge malOr
amplitude em duas pUblicac;6es, uma frances~ e oU,tr~ alema.

Em 1911, urn negociante de arte frances, Benezlt, empreende a
execuc;ao de urn Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculp
feurs et graveurs de taus les temps et de tous les pays, s6 conclufdo .em
1923, em tres volumes e do qual uma segunda edic;ao, recomposta e consld_e
ravelmente aumentada ao lange de sete anos de pesquisas sob a dlrec;ao
dos herdeiros de Benezit, apareceu em dez volumes em 1976. Essa obra
nao contem nenhuma bibliografia capaz de orientar uma pesqUlsa, mas
tern 0 merito de indicar os prec;os obtidos pelas obras em vendas publicas.

De envergadura bern diversa era a obra empreendida na Alemanha
em 1907, na grande tradic;ao das enciclopedias germanicas, pela casa
editora Wilhelm Engelmann, de Leipzig; esta, no sexto volum~, em
1912, passa as maos da casa Seeman, uma das mais importantes edl~~ras
da Alemanha, que a levou a born tenno ate 1950. Os dlretores clentlflcOs
eram 0 Dr. Ulrich Thieme e 0 Dr. Felix Becker. A obra costuma ser de
signada sob 0 nome de "Thieme e Becker", muito embora em 1911 Thie
me tenha abandonado a empresa por motivo de doenc;a e em 1921
tenha aparecido, ao lado de Becker, Fred C. Willis, enquanto em
1923 Hans Wolmer assumia sozinho a direc;ao. Redigido por especlahstas
escolhidos no mundo inteiro, 0 Diciontirio geral dos artistas da Antiguidade
aos nossOS dias II compreendia, depois de conclufdo, trinta e sete volumes.

Essa obra monumental prestou servic;os inestimaveis a todos os lel
tores. Seria oportuno retoma-la e atualiza-la no momento em que a
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informatica oferece outras possibilidades? Mas 0 uso da informatica nao
tern 0 mesmo carater universal que 0 de urn dicionario. A valorosa casa
Seeman de Leipzig tomou, pois, a decisao, nao de uma atualiza<;:ao,
mas de uma recomposi<;:ao completa que incorpora tam bern a materia
dos seis volumes do Dicionario dos artistas do secu!o XX 12, que Hans
WOlmer empreendera para Seeman quando este terminou 0 Dicionario
gera!, entre 1953 e 1962. A dire<;:ao e assegurada por Gunter Meissmer,
assistido por Werner Muller, seis redatores alemaes e trinta e cinco conse
Iheiros internacionais. Sem duvida, a obra chegara aos cinquenta volu
mes, a julgar pelo tomo r, publicado em 1983, que apresenta 9.471 anis
tas IJ Aos diversos repertorios e ao indice, que facilitam a consulta,
junta-se urn "guia do usuario" em vers6es alema, inglesa, francesa, italia
na, espanhola e russa. 0 titulo e ligeiramente diverso do antigo: Dicio
nario geral dos artistas de todos os tempos e de todos os povos 14

Apesar de tudo, essa obra colossal nao passa de urn dicionario bio
grafico. Coube aos italianos a honra de criar uma encielopedia dos conhe
cimentos sobre as artes plasticas, sob a forma de urn dicionario alfabetico
com urn indice bastante completo que permite facil acesso a todas as
rubricas e uma bibliografia exaustiva, mas selecionada de maneira criti
ca. 0 merito dessa Enciclopedia universal da arte 15, dirigida por Massimo
Pallotino e que mobilizou todo urn estado-maior internacionaL cabe a
Funda<;:ao Cini, que the assegurou 0 financiamento, confiando a exe
cu<;:ao cientifica ao Istituto per la Collaborazione Culturale (Roma
Veneza). A obra foi publicada em italiano, alemao e ingles. Atualmente,
acha-se em curso uma reedi<;:ao revista e aumentada.

Os editores Mac Millian de Londres eN. Y. Grove's Dictionnaries
de Nova York estao come<;:ando The Dictionnary of Art (sob a dire<;:ao
de Hugh Brigstocke), em vinte e oito volumes, a ser coneluido em 1991
e que deve compreender os movimentos culturais, a historia, a geografia,
o amadorismo, a historia do gosto, as tecnicas, etc.

A leitura da obra de arte implica nao somente a sua forma como
o seu conteudo. Os historiadores de arte nao tern a obriga<;:ao de ser
peritos em iconografia. Podem precisar de urn guia no dedalo das signifi
ca<;:6es da imagem. Ao menos no que concerne a religiao crista, a erudi
<;:ao alema atendeu a essa necessidade com 0 dicionario de Karl Kunstle
(1924) 16, seguido, trinta anos depois (1953), do de Hans Aurenham
mer 17 Outro sabio alemao, Gertrud Schiller (1966) 18, desenvo1vera a
materia. Mas e urn professor da Sorbonne, Louis Reau (1881-1961),
que the dara toda a sua extensao em fconographie de l'art chretien 19,

publicada em oito volumes a partir de 1956, verdadeira encielopedia
baseada numa documenta<;:ao internacional, que so ele podia reunir gra
<;:as a sua excepcional aptidao para as linguas; a arte ortodoxa nao foi
esquecida (Reau falando russo). Encontra-se ai, para cada tema, a lista
de suas designa<;:6es em oito linguas (entre as quais 0 grego e 0 russo).
Nao se poderia censurar 0 autor (de religiao protestante) senao por
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uma cena tendencia a ironizar a ingenuidade do culto das imagens ,e
das reliquias. Ele se deleita, como Roger Peyrefltte. 0 aut?f das Cles
de Saint-Pierre. em enumerar os exemplares do Santo PrepucIO. E,que
dizer dessa Anuncia<;:ao em que, em nome de nao sei que eletromagnetlca
sagrada, 0 anjo e a esta<;:ao emissora e a Virgem a esta<;:ao receptora?

Urn curiosa Dictionnary of Miracles. pubhcado em 1966 ~m Fila
delfia e Detroit pelo Reverendo E. Cobham Brewer LLD, tambem pode
prestar bons servi<;:os. . . ... _

Nesse dominic da IconografJa, Deus fO! mals favorecldo que. os deu
ses. Ate uma epoca recente, quem quisesse compreender uma Imagem
do Olimpo ainda precisava consul tar o. velho tratado de Cartan, que
remonta ao seculo XVI e do qual se serviam os pintor.es de outrora.
Felizmente a obra foi reeditada ha pouco tempo 20. Dispomos ,atual
mente de u'm lexico em alemao da mitologia antiga e, em fran~es, do
excelente livro de Pierre Grimal 21, infelizmente desprovldo de i1ustra
<;:6es. Por fim, eis que aparece em Basil~ia urn L~xicon lconograflcum.
Mythologiae classicae, de que Lily Kahl e a secretana-geral. Deve com
preender sete VOlumes em catorze tomos. ~texto e pranchas). Recomen
da-se pelo patrocinio da Unesco. da Umao Cientlflca I_nternacIOnal da
Filosofia e das Ciencias Humanas de Pans e da Assocla<;:ao In,terna~IOnal

de Estudos do Sudeste Europeu de Bucarest. Cada artlgo e pubhcado
na lingua ;m que foi escrito, 0 que 0 transformara urn pouco numa
torre de Babel. .

Juntamente com a iconografia religiosa, a iconografla profana en
controu lugar num repertorio copioso, compilado pelo conservador do
museu de Budapest, A. Pigler, em 1956 22 ..

Entretanto, sob a forma de manuals hmltados a uma das belas-artes,
algumas encielopedias concebidas no seculo passado devem ser ass~na

ladas, pois sua consulta ainda e Util.. Citemos notadamente 0 admlrav~1

Manual da arquitetura 23, empreendldo em.1886 em Darmstadt e contl
nuado em Leipzig sob a dire<;:ao de Schmidt, Durm, E~d~ e W,agner.
Abrange a arte de construir sob todas as suas faceta~: teonca, tecmca,
estetica, historica, estilfstica, tematica (estudo dos dlversos pro1?ramas
arquitet6nicos), unindo a hist6ria a atualid~d~. Os ~Ie~entos tecmcos
nao sao ultrapassados. Ha ainda a parte hlstonca: e al que se enc?n
trarao, por exemplo, os resultados do concurso instituido por urn hospital
apos 0 incendio do H6tel-Dieu de Pans, que foram 0 ponto de panl~a

de uma revolu<;:ao no dominio da arqultetura hospltalar. Passou-se entao
a preocupar-se mais com os corpos que com as almas. Os ~studos ~o

barao de Geymuller, de nacionalidade sUi<;:~, sobre 0 Renasclmento sao
sempre validos. Produziu ele, para a cole<;:ao, A arqUllelur~ do Renascl
menta na Franr;a 24, em 1898, trabalho de de~ifradorsempre mteressante;
foi 0 primeiro a distinguir em Rafael 0 arqUiteto. 0 barao de Geym~lI.er

merece que nos detenhamos por u~ inst~nte a evocar sua memona,
pais foi. ap6s 0 frances Letarouilly 2), 0 Inlclador dos estudos sobre os
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prime!ro~ projetos de re~onstruc;:ao de Sao Pedro de Roma 20. (1875).
Constltu~ra ele uma colec;:ao de desenhos de arquitetura sobre 0 Renasci
mento, tao ~Ica que foi comprada em 1907 pelo museu dos Ufizzi.

Numa epoca em que a fotografia era rara, os repertorios ilustrativos
da Arqwtetura relt~lOsa do Ocidente, empreendida em Stuttgart em 1901
pelo grande arqueologo alemao Gustav Dehio, prestou eminentes servi
c;:os 27.

~uanto aHistoire de l'architecture 2~ do engenheiro frances Choisy,
pubhcad~ ~m 1899, permanece unica pelos desenhos em perspectiva
axonometnca do autor e pOI' sua analise, tao judiciosa, das formas e
das estruturas.

, ~o!inier e~preendera em 1896 uma Histoire generafe des arts appli
ques ~ f mdustne du V' siecle d fa fin du XVIII", que ficou inacabada,
com CIOCO volumes em 1916. A Histoire generafe de fa tapisserie de Jules
Gudfrey (3 vols., 1880) continua sempre atual.

Deve-se a Pierre Lavedan uma Histoire de l'urbanisme iniciada
em 1926 e conclufda, em tres volumes, em 1952 29 '

Caberia a urn conservador-chefe do Victoria and Albert Museum
empreender uma Hist6ria geraf do vestudrio na epoca do Renascimento.
A ?bra c~mec;:ou em 1951 pelo vestuario de Tudor a Lufs XIII e esta
hOJe t.ermlOada (seis vol~mes). Essa obra exaustiva nao nos impede de
aprec13r, em formato malS modesto, 0 Iivro de alcance mais geral, publi
cado em 1951, da autona de Franc;:ois Boucher, conservador-chefe do
Mus~u Carnavalet. 0 vestuario e considerado aqui em sentido amplo,
1st? e, com. ~odosys seus acessorios - luvas, calc;:ados, penteados e
ate mesmo JOlas. E_em parte grac;:as aos esforc;:os de Franc;:ois Boucher,
que reUnLU as colec;:oes, que urn museu do vestuario acaba de ser aberto
em Pans no reclOto do Museu das Artes Decorativas.

Em?ora nao in~eresse diretamente ao seu objeto, os historiadores
da a,rte tern mUita cOlsa a encontrar no enorme Dictionnaire d'archeofogie
chretlenne et de ltturgle realizado entre 1907 e 1951 em trinta volumes
verdadelro trabalho de beneditino e no qual trabalharam, alias, doi~
monges da ordem, Dom Cabrol, que 0 comec;:ou, e Dom Leclerq, que
o termlOOU com a ajuda de Henri Manou. ,

~em duvida 0 mais antigo esforc;:o enciclopedico do seculo XIX foi
o Pemtre graveur de Adam Bartsch, editado em frances em Viena, que
compree~~e vlOte e urn volumes redigidos entre 1803 e 1821 30. Essa
enclclope~lada gravura fo! renovada pOl' outro alemao, J. D. Passavant,
autor da celebre monografla sobre Rafael, num Iivro igualmente editado
e,m frances, e.m Leipzig, em seis volumes, de 1860 a 1864, e com 0 mesmo
titulo: Le pemtre graveur.

Atualmente, esta sendo realizada, sob a direc;:ao de Walter L.
~trauss, .em Londres, u~a reedic;:ao da obra de Bartsch, porem ilustrada;
e patroclOada p~lo Bntlsh Museum, pelo Metropolitan Museum de Nova
York, pela NatIOnal Gallery de WaShington, pelo Albertina de Viena
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e pelo Warburg Institute. Prev€em-se cern volumes. Essa empresa, ,nil
que Bartsch e apenas urn suporte, apresenta ddlculdades, pOlS nUlltas
das opinioes do autor precisam ser revistas.

A identificac;:ao das obras de arte mobilia ria , pinturas, esculturas t'

objetos de arte encontra uma base solida na reconstit~ic;:ao de seu p('Jigr~'I',
isto e na serie dos diversos amadores que as posSUIram. Como a mall)1
parte desses objetos passou, mais cedo ou mais tarde: pelas vendas plH".lil':I~',
e do mais alto interesse conhecer os catalogos de tals vendas, tareta :11 dll:1
para os pesquisadores, porquanto a maioria desses catalogos. que CI alll
quase sempre publicac;:6es de escasso valor, pelo menos no c~so do~,
mais antigos, foi jogada fora, mutilada ou perdlda, e as colc~ol.:s till '
deles se fizeram nos depositos publicos foram frequentemente pllhada~,
Desse modo, era muito importante possuir urn repertorio de tais vcnda~,
Durante muito tempo se utilizou 0 Dictionnaire des ventes d'ur' d\.' II
Mireur 31, publicado em sete volumes em 1911 e 1912, mas t:xistl' 11111
instrumento mais completo e aperfeic;:oado sob a forma de rt:p\,'llod",
que menciona os exemplares existentes nas grandes b~b.liotecas Illibli ·a'·
do mundo inteiro com as caracterfsticas de cada especlme quando '~ll'
traz anotac;:oes m;nuscritas. Trabalho de formiga e que sc imaginal Iii

tel' sido realizado pOl' uma equipe de documentanstas adstntos a :s~,t
humilde tarefa. Na verdade, ele e obra de urn homem e dc unla Vlll:l.

Partindo de 1600,0 holandes Frits Lugt (1884-1970) publicou 0 prillH'ilil
volume dessa obra em 1938, 0 segundo em 1953,0 terceiro el11 I\)(>,\.
o quarto, finalmente, apareceu depois de sua morte. Em 1921 1.:11: pllbll
cara urn Diciondrio das marcas de cofecionadores 32, que compk\oll ('(lill
urn suplemento em 1956. Frits Lugt nao era urn historiador dl' 0(11 III

Como defini-Io? Formara-se "no local", na pratica cotidiana I'Ill t'il~,,'
do negociante de arte Frederic Muller de Amsterdam, deixando (l lIll'i

cinquenta anOS para se entregar sem coac;:6es as ~Iegrias do amaclOlI~II't'.
quando a morte de seu pai Ihe legou um capital que ele soub..: la/l'!
frutificar. Reuniu urn gabinete de cern mil pec;:as, gravuras, dt:sl'nhl):,
dos maiores mestres e dos outros, miniaturas hindus, retratos em nlllll:1
tura, Iivros antigos. aut6grafos de artistas, etc. Amando tanto a FI ;111(,';1
como a Holanda, quis ele que essa colec;:ao aproveitassc a .ambos 01,

paises, fundando para isso urn Instituto Neerland~s em Pans, pilla I)

qual comprou urn hotel antigo. fundac;:ao que fOi maugurada elll IlIt, I
tendo Sadi de Gorter como conservador e onde, desde essa dala. 11'11I

lugar magnfficas exposic;:6es. .
Frits Lugt era habil financista, tanto quanta pertll1entc aIlladll1

as duas coisas nao sao incompatfveis - ao contrario, uma e outr;~ 1~''111'
rem discernimento e intuic;:ao. Ele foi 0 connoisseur consumado, Illll'Il'~
sado na qualidade e na integridade das pec;:as, como 0 sao os ver(!a~kllll"
amadores de desenhos e colec;:oes graficas. Para ele, a obra tlJ)H'a dl\
historiador de arte era 0 repertorio ou 0 catalogo. Ao longo til' , 11,1
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vida, por urn labor paciente, enriqueceu 0 museu do Louvre com urn
precioso lnventdrio dos desenhos das escolas do Norte )] 0 homem era
de abordagem bastante severa e de estrita cortesia. Nao concedia facil
mente sua amizade: tive a sorte de ser urn dos eleitos.

Os psicanalistas diriam que a necessidade de contabilizar, de cole
cionar, de inventariar e de entesourar e urn instinto da fase anal. Seria
porque seu alto grau de evolur;ao tivesse levado os franceses ao estadio
genital que eles se mostraram tao negligentes em inventariar suas rique
zas artfsticas, enquanto ao redor deles tantos povos se entregavam a
essa tarefa com maior ou menor paixao? Na Alemanha, inventariar e
uma verdadeira mania. Sob 0 tftulo de Kunstdenkmiiler, ha tres quartos
de seculo, segundo a antiga divisao do Reich por provfncia (Provinz),
cidade (Stadt), regiao (Kreis) e Estado (Land), mais de trezentos volu
mes de inventarios foram publicados (inclusive sobre a Alsacia-Lorena)
e calcula-se que sejam quinhentos ao todo )4 (Kunsthandbuch).Muito
c6modos, porque podem servir para uso turfstico; a casa editora Deut
scher Kunstverlag, que publica 0 inventario, publica tambern uma serie
sistematica de repertorios por provfncia. A Baviera prossegue seu pro
prio repertorio, ilustrado por desenhos (Bayerische Kunsldenkmiile) ,
sempre editado por Deutscher Kunstverlag de Munique. E reedita-se,
atualizando-o, 0 velho Handbuch de Gustav Dehio, que prestou servir;os
a gerar;6es de historiadores de arte. Quem quiser encontrar uma infor
mar;ao precisa sobre qualquer monumento ou objeto de arte localizado
na Alemanha nao tern, pois, senao 0 embarar;o da escolha. Na Austria
eo Dehio Handbuch, atualizado e editado por Anton Schroll, que faz
as vezes de inventario. A Sufr;a comer;ou seu inventario em 1934 (Die
Kunstdenkmiiler der Schweiz); estao previstos oitenta volumes.

Foi por urn decreto real de 7 de julho de 1903 que se decidiu fazer
o inventario artfstico dos Pafses-Baixos, que desde esse tempo aparece
regularmente (De Nederlandsce Monumenten van Geschiedenis en Kunst).

Na Belgica, que no Instituto Real do Patrim6nio Artfstico possui
. urn rico servir;o documentario, a Flandres do Leste, a Flandres do Oeste
e a Val6nia enpreenderam em 1956 seus proprios inventarios.

A Italia tentou em 1931 urn lnventdrio degli oggelli d'arte, mas este
foi abandonado apos nove volumes. Todavia, 0 Elenco degli edifici mo
numentali in ltalia distinti per provincie, publicado pelo Ministerio da
Instrur;ao Publica, prossegue regularmente.

o fundador dos estudos de historia da arte espanhola Gomez More
no, em 1901, lanr;ava os pianos de urn inventario do qual ate 1908 se
completaram apenas os volumes para as provfncias de Leao, Zamora,
Salamanca e Avila, trabalho gigantesco, retomado em 1924 pelo Minis
terio da Instrur;ao Publica, interrompido em 1934 pela guerra civil. reani
mado em 1939 por diversas institui<;6es, entre elas 0 Seminario de Arte
da Universidade de Sevilha, dirigida por Jose Hernandez Dfaz, que em
preendeu urn Catdlogo arqueol6gico y artistico da Andaluzia. Em 1967
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a Direr;ao Geral das Belas-Artes decidiu prosseguir esse trabalho de Sfsifo,
come<;ando por republicar as primeiras series do lnventdrio de Gomez Mo
reno, inclusive Avila, que ficara inedito.

Quanto a Portugal, foi a Academia Nacional de Belas-Artes que
tomou a iniciativa de fazer 0 inventario das riquezas artfsticas mal conhe
cidas e pouqufssimo estudadas desse pafs; publicar~~-se varios volumes,
mas a partir de 19500 inventario ~a Academia fO! IOterrompldo. _

Nascido de urn sentimento de IOfenondade do presente em rela<;ao
a urn passado cujos tesouros insubstitufveis importa fixar, 0 inven.ta~~o
artfstico e invenr;ao moderna. Todavia, ja se pretendeu ver nele a Idela
contida nas Memoires pour servir a l'histoire des Maisons royales de
Felibien (1681). Mas, sem duvida, 0 merito de tal ini~i~tiva deve ser
atribufdo a um monarca, conhecido sobretudo pelo geOlo que desen~
volveu na guerra, mas que fez muito pela cultu~a de seu pafs: 0 rei
da Suecia Gustavo Adolfo. Nao foi ele quem orgaOlzou 0 pnmelro servI
<;0 de conservar;ao dos monumentos hist6ri,cos da Europa por urn edito
de 20 de maio de 1630, obrigando os antlquanos e hlstonadores a pesqUl
sar os antigos monumentos e a inventariar as inscrir;6es run.icas~ Em
1643 ele renovava essas instrur;6es e nomeava IOspetores reglOnals en
carre'gados de operar 0 recenseamento. Depois dessa a.nte~ipar;ao',~era
preciso esperar ate 1807 para que se funde na Escandmavla uma Co
missao Real para a Conservar;ao dos Monumentos", desta vez na DlOa
marca.

No entanto, na Fran<;a a Assembleia Constituinte prescr~vera 0
recenseamento das obras, que, em consequencia dos aconteclmentos
da Revolu<;ao, se transformaram em propriedad: da ~ar;ao, mas ISS0
nem sempre implicava urn desfgnio de conservar;ao, Ja que uma p.arte
<..:stava destinada a ser destrufda. A Comissao dos Monumentos pubhcou
para esse fim, em 1793, uma instrur;ao sobre a maneira de inventariar,
t:sfor<;ando-se por reunir na provfncia uma rede de ~orre~pondentespara
'xecutar esse inventario-geral; mas a extrema penuna flOancelra de~ses
tempos e a ausencia de pessoal competente impediram qualquer reallza-

\'iio desse genero. ....
Quando, sob a monarquia de Julho, 0 hlstonador GUlZOt se torna

l\Iinistro, preocupa-se em recensear "todos os documentos Cj~eyodem
t 'stemunhar a historia moral e intelectual do pafs": arqUlvos, blbliotecas,
Ill~\Oumentose objetos de arte. Os monumentos Ihe interessam de man,e~ra
tuda particular, e ele se ocupa dos mfnimos detalhes para seu IOventano .
.. As notfcias descritivas", diz ele, "juntar-se-ao frequentemente um pla
!Ill um corte e pelo menos uma ou duas eleva<;6es. 0 conjunto desses
lra'balhos formara uma verdadeira estatfstica monumental da Franr;a:"
( ) cctico Merimee, recem-nomeado inspetor-geral dos Monumentos HIs
luricos, ironizava essas ambir;6es grandiosas: "Espero que esteJamos
qllites com elas depois de duzentos e cinquenta anos de trabalho e nove
l'I'ntos volumes de pranchas." Mais otimista que Merimee, Grille de
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Be.auzehin, inspelor da regiao da Lorena, ap6s uma turne pavorosa nos
dOls dlstfltos de Toul e de Nancy atraves de estradas esburacadas, decla
ra, desanimado: "Seriam necessarios. a mesma velocidade, cento e trinta
anos para toda a Franc;:a." Mas falta pessoal qualificado e dinheiro, COmo
sempre. A eSlatfstica monumental de Paris, confiada a Lenoir em 1835
s6 sera.publi~ada trinta e dois anos mais tarde. Sob 0 Segundo Imperio:
renuncla-se as grandes ambic;:6es de Guizat, que queria realizar urn in
ventario ci~nlifico,e em 18590 ministro Rouland apela para as socie
dades clentlfIcas a fIm de redigir urn repert6rio arqueo/6gico da Franc;:a,
que aparecera a razao de urn fasciculo por departamento. Em breve
a pr6priaideia do inventario sera abandonada e substitufda pela de listas
de c1asslflcac;:ao dos principais monumentos.
. .Nao e por duzentos e cinquenta nem por cento e trinta, mas por

Ctnquenta anos que se estendera a realizac;:ao do lnventaire general des
monuments et des richesses artistiques da Franc;:a, decidido em 1964 e
cuja reali.zac;:ao foi confiada a uma Comissao Nacional presidida por
Julien Cam, grande organizador, administrador das bibliotecas da Fran
c;:a. J?eve compreender quinhentos volumes, OU seja, mil tomos. Como
o pnmelro volume apareceu em 1970, 0 profano poderia ironizar como
out.rora Merimee, sobre as consequencias de tao longo praza, m'as isto
sena esq uecer os an?s de preparac;:ao necessarios para criar as comiss6es
reglOn,aIS, os comites departamentais, as equipes de operac;:ao, definir
urn metodo de pesqUlsa e de execuc;:ao, estabelecer os manuais de instru
c;:6~s cien.tificas e de prescric;:6es tecnicas e lingufsticas, fixar os pianos
de mvestIgac;:ao tanto dos arquivos COmo dos monumentos _ numa pala
vra, constltulr as normas e 0 organograma da empresa. Publica-se aproxi
madamente urn volume por ana desse inventario, na medida da sua
conclusao pelos comites regionais e sobretudo da possibilidade de reunir
os fundos necessarios apublicac;:ao, em geral grac;:as as autoridades locais.
o inventario e totalmente exaustivo, nao omitindo os mais humildes
testemunhos que oferec;:a~algum interesse) mesmo que datem do secuJo
~assado e mcluslve de edlflclOs demo lidos. E precedido por estudos sinte
tICOS. relatlvos aos estilos, as tecnicas OU a iconografia, estudos esses
segUldc:sde quadros analiticos e estatisticos estabelecidos por meios me
~anografIcos. Paralelamente aos volumes do inventario, publicaram-se
mstrument?s de trabalho, obras tecnicas sobre a arquitetura. a escultura
e a tapec;:ana.

. 0 inventario teve P?r efe~to despertar 0 gosto pelo passado no plano
regIOnal. Por certo, sera preclSO tempo para realiza-Io, mas atualmente
~pub!Jcac;:ao nao e ,0 unico objetivo perseguido. A massa de informac;:6es
Ja coletadas, que e eno.rme, fOI tratada pela informatica e ja pode ser
consu~tada por esse. melO no hote) de Vigny, restaurado para esse fim
no balrro do MaraiS, em Paris. E 0 unico banco de dados referentes
a arte que existe no m~ndo a disposic;:ao do publico. Nao sao apenas
os estudantes ou hlstonadores de arte que vern consul.ta-Io _ vieram

o SABER ENCICLOPEDICO 319

diretores e produtores cinematograficos em busca de urn cenario apro
priado. e ate pessoas a procura de informac;:6es para alguma compra
eventual de uma casa antiga ou de urn solar! A Escola ?O Louvre, 0
Instituto Frances de Restaurac;:ao de Obras de Arte, as BlbllOtecas dos
Monumentos Hist6ricos, da Escola de Belas-Artes e da Escola .NaclOnal
das Artes Decorativas providenciaram a aquisic;:ao de um loglclal para
estarem ligados a rede. . .

Existem tambem pesquisas de inventario no plano mternaclOnal.
Sob a direc;:ao de Marien, os In ventoria archeologlCa publicaram d: 1953
a 1967 toda uma colec;:ao repertoriando os conJuntos de escavac;:oes na
Tchecoslovaquia, Dinamarca) Alemanha; Espanha,_ F~anc;:a, Inglaterra,
Iugoslavia, Italia, Noruega, Austria" Polonla, Romema e Hungna..

o Instituto Neerlandes de Histona da Arte de Haw, durante mUlto
tempo dirigido por Horst Gerson, cuja ultima obra sobre Rembran_dt
fez muito barulho, inventaria tudo 0 que no mundo eXlste de neerlandes,
seja flamengo ou holande~. . , . , . ,

o inventario internaclOnal malS notavel Ja empreendldo, e que .esta
ern curso de realizac;:ao, e 0 Corpus Vitrearum Medii Aevi. DeseJado
desde 1905 por Emile Male, eie nasceu ap6s a ultima guerra de urn
sentimento geral. na Europa devastada, da urgencia que havla ern salvar
os vitrais das igrejas da Idade Media que em sua malOna havlam sldo
retirados durante 0 conflito e que se encontravam num ~stad_o d,e conser
vac;:ao muito precario. A primeira medid,a de conservac;:ao nao e 0 mven
tario? 0 Comite Internacional da Histona da Arte nomeou para esse
fim, ern 1953, urn comite diretor formado por Marcel_ Aubert, Johnny
Roosval e pelo sufc;:o Hans R. Hahnloser. Esse comlte estava en,car~e

gada de preparar os projetos e os regulamento~.~ealizaran;~secoloqulOs
em Berna ern 1952, em Paris em 1953, em Coloma em 195,4 '. Ao mes~o
tempo que 0 Corpus, elaboraram-se principios para a dlfIcIl conservac;:ao
dos vitrais.

A Franc;:a possui, sozinha, tantos vitrais a.ntigos quanto toda a Euro
pa. Para cobrir tudo 0 que subsiste do que fOI pmtad? sobre vldro nesse
pals antes de 1510, aproximadamente, senam necessanos qu~renta volu
mes, ou 0 dobro, se a investigac;:ao fosse e~tendld~ aos seculos XVI
e XVII. Todo 0 corpus internacional devena a,tmgn u~a centena de
volumes. Na Franc;:a a publicac;:ao do Corpus esta lIgada a do lnventatre
general atras citado. ... ,. .

Ao longo de todo 0 seculo XIX: 0 plonelro da hlstona do vltral
tinha sido Jean Lafond; em seguida fOi LoUIS Grodeckl, co-duetor, co~
Jean Taralon, do comite frances do Corpus e que, ao mo~rer, era presl
dente da organizac;:ao internacional. Dev:mos-Ihe uma smtese :m dOls
volumes do vitral europeu da ldade Media em sua fase de genese e
de expansao 36. . .

o problema do glossario dos termos de arte fo~ ~als o~ menos
bern resolvido, geralmente em pequena escala, por mlclatlvas Isoladas.
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~m dos ~Iossa,rios ,?ais notaveis e 0 Dictionnaire pO/yg/offe des fames
dart et d arche%gle, que a erudt<;ao filol6gica do frances Louis Reau
perm~tlU realizar facJlmente em seis linguas: espanhol, italiano, ingles,
alemao e ru~so, sendo as entradas em frances. Antes disso ele elabo
rara outro lexlco pollglota sucinto, compreendendo dez lexicos suces
SIVOS e~ latlm, ItalIano, espanhol, portugues, ingles, alemao, flamengo
holandes, sueco, p%nes e russo

o esfor<;o mais notMio realizado na Alemanha e 0 G/ossarium arfls,
~mpre~ndldo em 1964. por editores de Estrasburgo e Tubingen, relativo
a. arqultetura e aos obJetos mobiliarios; e publicado em fasclculos tema
tICOS com 0 concurso de professores alemaes, franceses, ingleses e sui<;os.
Concebtdo IOICtal~ente com ~ase num plano multillnglie, teve que ser
reduzldo ao frances e ao alemao por razoes financeiras. A terminologia
compreendlda_em cada fasclculo esta c1assificada em capitulos e famllias
de termos, e nao na ordem alfabetica continua. A defini<;ao quase sempre
se acompanha d~ u,m desenho esquematico, seguindo-se a terminologia
francesa e seus SIOOntmos. Os indices facilitam a consulta e a obra com
~orta eleme~tos bibliograficos. 0 melhor fasclculo, sem duvida, e aquele
consagrado as Escadas e rampas, de tal precisao que, por exemplo, na
parte referente aos degraus encontramos todos os matizes e todas as
r:tanelras de construi-Ios; essa nomenclatura valoriza a extraordinaria
nqueza de f~rmas gerada.s por esse tema da dispos-i<;ao dos degraus.

, Como Vlmos mals aClma, a dire<;ao do Inventario Frances do Patri
momo acompanhou suas publicac;6es de excelentes dicionarios sobre a
arqultetura, a escultura e a tape<;aria.

2

PELO NAO-DITO, A BUSCA DO JA-DITO

A primeira tarefa de urn historiador de arte no limiar de uma pesquisa
e conhecer tudo quanto se publicou antes dele sobre 0 assunto.

Essa busca dos dados, 0 acumulo crescente da literatura de arte,
cientifica ou nao, torn a-a cada vez mais problematica.

Em 1969, por iniciativa do Centro Nacional de Pesquisa Cientifica
(CNRS), em Paris, sob a presidencia de Louis Hautecoeur, entao presi
dente do Comite Frances de Hist6ria da Arte, reuniu-se urn col6quio
internacional para estudar esse problema 37

Publicadas, muito copiosas e detalhadas, as atas desse co16quio leva
ram em conta, para numerosos paises, repert6rios bibliograficos mais
ou menos completos de hist6ria da arte de orienta<;ao nacional. Nesse
dominio, foi a Italia que mostrou 0 caminho, ha quase dois seculos,
I'da publicac;ao em Roma, em quatro grossos volumes, de 1783 a 1792,
liil obra de A. Comolli Bibliografia storico-antica dell'architettura civile
(,( urti suba/terne, Essa bibliografia abrangia apenas a arquitetura e as
:lrlCS derivadas. Atualmente, e na Italia que os esforc;os se mostram
111:lis dispersos nesse dominio,

As atas do col6quio de 1969 fizeram ressaltar a existencia da maior
diVl'rsidade, nao dispondo alguns paises de repert6rio nacional e outros
Jlllssuindo varios que se duplicam ou se recobrem mais ou menos, Mas
Ii:lvia nessa epoca apenas duas bibliografias de carater internacional,
"lIjll programa visa va 0 conjunto das publicac;6es feitas sobre toda a
11I:II~ria da hist6ria da arte.

Tollos se lembram de que urn mecenas, Jacques Doucet, que ia
,Ih:lstec 'r a Universidade de Paris de todo 0 equipamento necessario
,\ 11111 illstituto de arte, criara em 1910 urn Repertoire d'art et d'archeo
1/ '";11' IS que publica anualmente a relac;ao - c1assificada por assuntos

,1I11()I\'S, COIll uma rcscnha de duas ou tres linhas - dos artigos apare-
, ,.I"" IlI)S pnil idiws, A dirc<,;,lo desse repert6rio foi confiada a Marcel
\,11)1'1 t, qlll' :1 COllsnvou atl~ sua morte, Essas rela«6es eram feitas de
1,",,111 ""Ill (I qlll' l'lltravil 11:1 hihliotl:ca Doucet. quc comprilva pratica
'II" "'" 1111111 () qlll' :I1':lll'ciil de lili!. Oualldo il hihlioll'C:l roi dll:llla ;'1
11 111 \" I ',III.IIIt-, a qll:" l':llIav:11l1 "s l'II'dilo:'i P:II:1 11Ill:-;sel~llll II l'o!lIIl':1 \'x
1'"',1\,1.1, 1)"\11<'1." /(,'I,,'/tl//I"I':H,:,'lIl JIll I 111\1:1 '11:,\ ('1111 '1.\111", "\II
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1927 a empresa tornou-se mais ambiciosa e estendeu-se aos livros.
Em 1930, uma reforma importante fundiu num quadro unico livros e
peri6dicos. 0 Repertoire, nesse momento, tornou-se pOl' demais volumoso.
e em 1964 decidiu-se alivia-Io suprimindo tudo 0 que era consagrado
a Antiguidade. ao Isla e ao Extremo-Oriente. Ficou, portanto. reduzido
a arte crista do Ocidente e do Oriente. As despesas do Repertoire eram
pagas (dificilmente) pela Sociedade dos Amigos da Biblioteca Doucet,
com a colabora~ao da Unesco. Mais tarde, foi 0 Comite Frances de
Hist6ria da Arte que se encarregou da realiza~ao dessa publica~ao im
pressa, a expensas do CNRS'w

Em 1929 aparece urn segundo repert6rio internacional de hist6ria
da arte, desta vez nos EU A. De empresa privada, foi criado por N. N.
Wilson e traz 0 nome de Art Index; atualmente, e publicado sob 0 con
trole da American Association of Museums. da Association of Museum
Directors e da H. W. Wilson Company. A publica~ao desse 6rgao e
trimestral, mas ele nao comporta resenhas, somente as men~6es biblio
graficas puras. A diferen~a do Repertoire, abrange a totalidade da arte
mundial, mas compreende apenas a literatura anglo-saxonica.

Entretanto, a situa~ao seria modificada pela entrada em li~a de
uma novo 6rgao que se beneficiava dos poderosos recursos financeiros
da Paul Getty Trust: 0 RILA (Repertoire International de la Litterature
de l'Art).

Patrocinado pelo Comite Internacional da Hist6ria da Arte. 0 Colle
ge Art of Association of America e a Art Libraries Association of North
America, 0 RILA abarca toda a literatura de arte internacional na forma
rna is abrangente, indo ate as teses universitarias nao publicadas, aos
catalogos de exposi~6es, as conferencias, as entrevistas e aos obituarios.
Seu campo de a<;:ao cobre toda a civiliza~ao ocidental ate os nossos dias,
a partir da Antiguidade tardia (seculo IV). As informa~6essao coligidas
em diversas fontes, gra~as a uma rede de institui~6es correspondentes
que vai ate a Universidade Karl-Marx de Leipzig e a Biblioteca Regional
(Sachsische Landerbibliotek) de Dresden. Cada men~ao bibliografica
e acompanhada de urn resumo, solicitado, na medida do possivel, ao
proprio autor. Os princfpios de c1assifica~aoe nota~6es sao os da Library
of Congress de Washington. 0 computador da City University of New
York e utilizado para a informatiza~ao.

Em setembro de 1984, urn col6quio reunindo em Luca, Italia, os
representantes do RILA e do RAA estudou as possibilidades de unir
os esfor~os das duas equipes e de racionalizar as men~6es na eventua
lidade de torna-Ias utilizaveis, a fim de fazer delas as bases de uma
explora~ao informatica. 0 problema da informatiza~ao dos dados ja
havia sido objeto das reflex6es do precitado col6quio de 1969. 0 col6
quia de Luca, em 1984, estudou a questao de forma rna is aprofundada.
Por fim, a 28 de maio de 1985, estabeleceu-se entre 0 Centro Nacional
da Pesquisa Cientffica (CNRS) e 0 RILA, instalado em Williamston,
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uma conven~ao pela qual se realizava a fusao .do RILA e do RAA,
ressalvada a independencia de cada urn desses dOls c~ntros de p~sqU1sas.
A publica~ao sera bilingue e os resumos aparecerao em mgles ou em
frances, segundo a origem. . '

A vantagem da informatica e a ?e poder registrar urn numero de
dados praticamente ilimitado. 0 que nao delxa de se,: preclOso para certo~

enunciados que exigem varias entradas em referenclas. Seu defelto e
o de nao poder ser consultado senao em determlOados pontos; _nem
todo historiador de arte pode tel' urn termmal em sua casa, e nao se
carrega urn terminal dentro do bolso. . .

A consulta informatica e indispensavel para as blbhotecas, que de-
vern equipar-se para esse efeito. Das tre: ?1aiores bibliotecas do mundo,
duas tern seus catalogos sobre mformatlca: a Library of Congre~s de
Washington e a British Library de Londres. 0 da Blbltoteca Naclonal
de Paris s6 estara pronto daqui a muitos anos. . .

A Funda~ao Wildenstein estabeleceu urn repertono, das vendasefe
tuadas em Paris nO seculo XVllI. Urn extrato relauvo a escola Itahana
apareceu na Gazette des beaux-a:ts.d~ julho-agosto-setembro de 1982.
Esse trabalho nao e uma repetH;ao muul do CATARD, exame dos du
zentos mil catalogos de vendas referentes a todas as artes, para prep,arar
urn banco de dados a serem tratados pela informatica. Esse proJeto,
confiado ao professor frances Thuillier, foi decidido pelo Centro Naclo
nal da Pesquisa Cientifica a 13 de fevereiro de 1984, trabalho enorme,
mas que era urgente, pois os catalogos se ach~m dlspersos por todo
o mundo; alem disso, muitos, pOl' sua dlmensao de simples ltvretos,
sao uma tenta~ao para os saqueadores de bibliotecas, que se tornar~m

mais numerosos devido ao aumento da frequencia - e aSSlm as cole~oes

dos fundos publicos vao diminuindo. .
A segunda etapa de uma pesquisa e a leitura dos relat6nos refe-

rentes as obras ou por vezes de artlgos publtcados sobre 0 .assunto esc~

Ihido. Naturalmente eles se encontram dispersos nos multlplos pen~
dicos que tratam do assunto. Para Iimitar-se apenas as revistas de destJ
na~ao geral e de voca~ao cientffica, os relat6rios crftJcos. mals desenvol
vidos sobre a hist6ria da arte sao: em frances os do Bulletin Monumental,
que trata apenas da arqueologia. mas num sentido a.mplo; em ale~.ao
o Zeitschrift fiir Kunstgeschichte (desde 1931) e os dlferentes anuanos
(Jahrbiicher); em ingles os do Art Bulletin, 6rgao da College Art Assocl_a
tion (EUA). A Gazette des beaux-arts, na Fran~a, pr;encheu essa f~n.~ao
durante muito tempo. Sob 0 Impulso de Jean Adhemar, seu penult.lmo
redator-chefe, ela se orientou para outro caminho. Uma se~aoda revista.
a Chronique des arts, atraves de breves notfcias, informa sobre toda
a atividade artfstica mundial (incluindo os pnnclpals estudos pubhcado.s),
iniciativa muito util, porque a Gazette e 0 unico peri6dico que coltge
e divulga essas informa~6es.
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historia da arte nos ultimos cern anos, desde que escapou aos especia
h~las, e a hist6ria do que e fotografavel", diz Malraux em Le musee
'1/IIIginaire.

Gra<;as a Deus, a historia da arte nao esperou a fotografia para
'.\,' "azec nem sequer para recorrer ailustra<;ao. Ha muito tempo a gravu
':1 vinha concorrendo para a difusao da obra de arte.

Se nao Jevarmos em conta as xilografias populares, que podiam
-.l'r concebidas mais ou menos em rela<;ao com alguma imagem pintada
llll csculpida venerada pelos fieis, as primeiras reprodu~6es de obras
Ii, arte, enquanto tais, remontam a segunda parte do seculo XV, na
It;ilia. As antiguidades sao 0 seu objeto, desenhadas pelos artistas e
dL'pois, no seculo XVI, gravadas para que os visitantes de Roma possam
I 'var uma lembran~a. Urn frances, Lafreri, nascido em Salon em 1512,
vini instalar-se por volta de 1540 em Roma, onde fara belfssimas gravuras
dos monumentos antigos 40

Para alem dos montes, as pessoas estao curiosas par saber 0 que
sc faz na Italia, onde mandam fazer desenhos, como 0 lote reproduzindo
os jardins da Villa d'Este executado pelo arquiteto frances Duperac,
que 0 cardeal Hipolito d'Este envia ao imperador Maximiliano II em
1571 41.

Na Idade Media 0 artista, que nao se distinguia do artesao, nao
tcria pensado em prolongar a obra executada para assegurar sua difusao.
Esta, uma vez feita, ja nao Ihe pertencia, estava mais ligada ao coman
ditario que ao criador. Era preciso, para que sentisse a necessidade de
difundi-Ia, que este ultimo tomasse consciencia de seu genio. Mantegna,
no seculo XV, parece ter sido 0 primeiro a pensar em multiplicar sua
obra atraves da gravura. Mas e com Rafael que vamos encontrar pela
primeira vez uma verdadeira empresa da gravura ligada ao atelie de
urn mestre 42 Vindo de Veneza para Roma em 1510, Marco Antonio
Raimondi consagrou dez anos de sua vida a gravar as obras do pintor
da Camara da Assinatura. Nascido em Bolonha, Raimondi formou-se
em Veneza copiando gravuras de Durer, alias de forma urn pouco indeli
cada, pois chegava a reproduzir 0 monograma do artista. Foi assim que
aprendeu a modular urn tra~o de buril, e, a partir da arte incisiva de



326 HISTQRJA DA HISTQRIA DA ARTE

Durer, sabeni adaptar-se a delicadeza dos modelados de Rafael. Essas
reprodu~6esnao sao feitas a partir das pr6prias pinturas, mas dos dese
nhos preparados pelo mestre. Urn de seus alunos, Baveria, era especial
mente encarregado de ocupar-se da empresa. Assim, 0 que se chama
de A Bfblia de Rafael, as pinturas do Antigo e do Novo Testamento
das Lojas, conquanto pouco acessfveis e pouco visfveis, se tornarao cele
bres. A atividade do atelie se estende alem da reprodu~ao dos quadros
ou afrescos; Rafael, vendo 0 sucesso dessa difusao, desenhara compo
si~6es mitol6gicas decorativas ou fantasistas destinadas a gravura. 0
gravador era guiado, nas Iinhas gerais, por urn desenho estresido feito
a partir deste quando se queria preservar 0 original. Os processos de
laborat6rio modernos permitiram detectar a presen~a desses desenhos
estresidos sobre desenhos originais ou c6pias de mestres antigos, notada
mente para retratos. Outros gravadores trabalharam para esse labora
t6rio de Rafael, como 0 Mestre com 0 dado. Assegurada pela represen
ta~ao atraves dos seculos por c6pias interpostas, a perenidade do rafae
lismo como prot6tipo da pintura se mantem ate os nossos dias.

Na Fran~a, no seculo XVI, os pintores da escola de Fontainebleau,
II Rosso, II Primaticcio, fizeram grande emprego da gravura para divul
gar suas obras. Felizmente, alias, pois e em grande parte por essas gravu
ras que os conhecemos 4.1.

Urn dos artistas mais bern organizados para a divulga~ao de suas obras
foi Rubens. Segundo Max Rooses, vinte burilistas e apenas tres agua-for
tistas trabalharam na reprodu~ao de seus quadros. Rubens Ihes dava como
modelos desenhos em grisalha que ele pr6prio fazia ou mandava urn de
seus alunos executar; segundo Bellori, foi Van Dyck quem fez essas grisa
Ihas enquanto trabalhou em seu atelie. Rubens acompanhava 0 trabalho,
intervindo as vezes no curso da execu~ao, revendo sempre as provas de
ensaio e por vezes retocando-as, mudando ate mesmo elementos da compo
si~ao, 0 que nao e de molde a facilitar a tarefa dos exegetas. Quando se
veem essas admiraveis provas, s6 se pode deplorar 0 pouco caso que Ihes
vota a critica atual, obnubilada pela fotografia. Conservada intacta em
cart6es desde a sua origem, a gravura, que registrou 0 quadro ainda novo,
pode as vezes dar uma impressao melhor dos valores do original que a
fotografia de uma obra que sofreu os efeitos do tempo e das restaura~6es.

Apesar das possibilidades que Ihes oferecia a gravura, os historia
dores ou crfticos de arte nao sentiram a necessidade de ilustrar a sua
narrativa. Vasari, como vimos, constituiu uma verdadeira iconoteca for
mada de desenhos, mas nao reproduziu nenhuma obra dos artistas de
que falava. S6 para a segunda edi~ao de suas Vites, em 1568, e que
ele fez preceder cada uma das biografias de urn retrato gravado. Talvez
nisso ele seguisse 0 exemplo de Paolo Giovio. Alias, nao era normal
colocar retratos, visto tratar-se de biografias?

Essa falta de interesse pela iJustra~ao da hist6ria da arte durani
ate 0 seculo XVIII. E notavel que a Teutsche Akademie (1675-1679)
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de Sandrart, embora tao abundantemente ilustrada, s6 comporte gravuras
que reproduzem a arte antiga e, para os modernos, retratos. Essa indife
ren~a para com a representa<;ao das obras, com efeito, nao existe na
arqueologia. Desde 0 princfpio, esta repousa essencialmente no docu
mento, e os livros de arqueologia, alias, sao quase sempre coletaneas
de documentos - dizia-se monumens -comentados: tanto para a Anti
guidade c1assica quanto para a Antiguidade crista ou, a partir dos mau
ristas, para as antiguidades nacionais ou ate mesmo medievais. No seculo
XVIII, as representa<;6es se fazem cada vez mais precisas; as das coleta
neas de Cochin sao adminiveis em finura. Mas nas gravuras do seculo
XVII a plasticidade da obra e por vezes melhor reproduzida que no
seculo XVIII. quando 0 neoclassicismo tende a estilizar urn pouco exces
sivamente 0 tra<;o. Basta, para perceber as diferen<;as, comparar aRoma
sollerranea de Bosio (1632), ou seu complemento por Paolo Aringhi
(1651), com a obra de Bottari sobre os cemiterios de Roma (1737).

As coletaneas de Cochin, que justapoem uma representa<;ao a uma
descri<;ao pormenorizada, preludiam os nossos catalogos modernos. No
seculo XVIII, porem, os catalogos de museus - a menos que fossem
de antiguidade - ou de vendas publicas sao desprovidos de ilustra<;oes,
c assim sera por muito tempo.

Publicado em 1752, 0 Catalogue des tableaux de la Couronne de
France, redigido pelo guarda desses quadros, 0 pintor Lepicie, e 0 primei
ro do genero a ter urn carater crftico, que se traduz pelo termo "raisonne"
(racional), aparecido pela primeira vez e que fara fortuna. Quanto aos
catalogos de vendas, os croquis que deles fara a margem Gabriel de
Saint-Aubin mostram como se ressentiam da ausencia de ilustra<;ao.

Ainda aqui, para a arqueologia, e lamentavel que ja nao se levem
em conta as gravuras dessas colet<lneas dos seculos XVII e XVIII. Quan
Jo se ve a que ficaram reduzidos os baixos-relevos da cotuna de Trajano,
nao se pode deixar de reconhecer que, considerando-se ser ela uma
restitui<;ao, a cole<;ao de gravuras de Pietro Santo Bartolo, dedicada
:1 Lufs XIV, traduz as formas de maneira mais autentica que as fotogra
lias, mesmo as que foram tiradas pelo Instituto Alemao de Roma, antes
lJue a degrada<;ao estivesse tao adiantada como hoje 44.

No come<;o do seculo XIX, a HislOire de ['art par les monuments
de Seroux d'Agincourt, publicada em 1811 e 1823, mas preparada muito
;1I1Ics, foi a primeira obra de hist6ria da arte a prover-se de uma ilustra<;ao
:Ihundante. Conservados na Biblioteca Vaticana, os dossies de Seroux
kstemunham a imensa pesquisa por ele realizada. Mas 0 resultado na
i1l1stra<;ao de seu livro e bern pobre para tamanho esfor<;o. 0 pre<;o
('lcvado das estampas a talho-doce proibia 0 seu emprego. Admiraveis
:IlJuarelas 45 de grandes artistas sao reduzidas a sumarias gravuras a tra<;o.
Slirpreende-nos hoje que se tenha podido contentar-se com isso. Mas
,'ssa visao (0 linear de W61fflin) corresponde bern a estetica neoclassica;
:,kis e1a nasceu, no seculo XVIII. da influencia dos vasos gregos exumados
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dos tumulos etruscos e que se acreditava terem sido criados por essa
civilizac,;ao. Flaxman, ilustrando por esse processo Homero, Virgflio e
Dante, assegurava 0 seu sucesso. Os anistas do tempo do Imperio 0

copiaram aporfia ~6

A passagem para 0 seculo XVIII e bern marcada pelo marchand
erudito J. P. Lebrun, marido da Sra. Vigee-Lebrun. Sua Galerie des
tableaux flamands et hol/andais, publicada em 1792 e 1796, e ilustrada
com aguas-fortes; seu Rewei/ de gravures ... d'apres un choix de tableaux
de toutes les ecoles mistura os do is processos, com predominancia do
trac,;o 47

E a trac,;o que 0 pintor Charles Paul Landon (1760-1826) empreende
toda uma serie de obras que abrange tanto a Antiguidade como a arte
contemporanea, que ele pr6prio comentava a partir das gravuras a trac,;o,
que fazia executar principal mente por Charles Pierre Joseph Normand
(1760-1840). Landon sucedeu a Dufourny como conservador das pintu~

ras, dos desenhos e da calcografia do Museu Napoleao. Sua obra fOI
continuada por sua filha, a Sra. Soyer 4R.

E tam bern com gravuras a trac,;o que se ilustrou a Histoire de ['art
par les monuments de Seroux d'Agincourt, e vimos como e com quais
artistas ele recolheu 0 material na Italia 4Y.

Enquanto Landon colocava no comercio uma colec,;ao do Museu
Napoleao a baixo prec,;o, Jean-Gilles Filhol fazia dela uma colec,;ao de
luxo, ilustrada com aguas-fortes, destinada aos amadores. Publicou-a
por subscric,;ao em cento e vinte fasciculos que, encadernados, formaram
dez volumes. Cada prancha e comentada e cada volume acompanhado de
urn "curso elementar de pintura", contendo setenta e duas pranchas (totali
zando, pois, setecentas e vinte) 50, trabalho imenso confiado a toda uma
equipe.da gravadores, mas que se escalonou no tempo, ja que Filhol princi
pou em 1801 com 0 "Museu Central da Franc,;a" e terminou em 1814 com
o "Museu Napoleao". Em 1827 ele acrescentou uma sequencia, redigida
por Jal, para publicar os quadros que deram entrada sob a administrac,;ao
real 51. Filhol nao se limitou ao museu: publicou tambem, ilustradas da
mesma forma, uma Histoire de I'art chez les egyptiens, uma Histoire de
I'art chez les grecs e uma Histoire de I'art chez les romains.

Poderfamos ser levados a crer que a Iitografia iria transformar a
ilustrac,;ao do Iivro de arte. Ela apenas facilitou a sua execuc,;ao, mas
nao Ihe mudou 0 espirito, salvo para as series das "Viagens Pitorescas",
que alcanc,;aram tao grande sucesso durante a primeira metade do seculo
XIX e nas quais se dedicava urn cuidado muito especial a expressao
"paisagista". Mas, para as obras propriamente de hist6ria da arte, conti
nua-se a empregar todos os processos de gravura e abusa-se da gravura
a trac,;o. Se admitirmos esta para as edic,;6es baratas de formato in-16~

ou in-8? como as de Landon, em grande formato, ao perder sua qualidade
de vinhetas elas se tornam fastidiosas, como Le Vatican, em oito volu
mes, de Erasmo Pistolesi, que data de 1829 52
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Na metade do seculo, tentou-se compensar a ausencia de cor pelo
emprego de cromolitografias, cujo resultado foi tao pouco feliz que a
palavra chromo passou a caracterizar, na lfngua francesa, uma repro
duc,;ao de rna qualidade.

Nao se imagine ter sido necessario aguardar a fotografia para reali
zar uma grande difusao das obras de ane. Jean Adhemar lembrou co
mo, grac,;as a uma estampa do alemao Muller, executada em Paris em
1810, a Madonna Sistina de Rafael, pertencente ao Museu de Dresden,
prot6tipo dessa beleza e feminilidade que ja fascinavam os homens do
seculo XVIII, continuava a exercer 0 seu imperio sobre a imaginac,;ao dos
romanticos, de Balzac a Dostoievski 5.1. No seculo anterior, Mariette ja
nao recenseava com cuidado as gravuras que reproduziam obras de Rafael?

Quando, em 1864, Cavalcaselle publicava em ingles, com Crowe,
sua Nova hist6ria da pintura na ltalia, para a qual se preparava execu
tando centenas de desenhos nos museus, palacios e igrejas, havia ja
doze anos que, em Florenc,;a, Leopoldino Alinari, abandonando 0 empre
go que ocupava na casa do calcogravador Giuseppe Bardi, .fundara 0

,Helie de fotografia que bern depressa, quando a ele se aSSOClaram seus
dois irmaos, tornara a firma celebre no mundo inteiro: Fratelli Alinari 54.

Comec,;ou fazendo 0 retrato, mas logo passou a executar para os turistas
rcproduc,;6es dos quadros dos Ufizzi. Nessa epoca Florenc,;a e muito fre
quentada pelos amadores de arte e em breve toda a Europa ja conhece
cssa casa Alinari. 0 duque de Luynes Ihe encomenda fotografias do
Ido da Capela Sistina; 0 que interessa ao principe Albert sao as provas
lios desenhos conservados em Florenc,;a e em Viena. Quanto a Ruskin,
Vila ele na Inglaterra alguns desenhas de Rafael gravados em fac-simile
11m Bardi a partir das fotografias de Alinari 55, comprou algumas c6pias
t', por sua conta, encomendou a Alinari fotografias de detalhes do afresco
,It; Botticelli na Capela Sistina Moises e as Ii/has de Jetro, cliches que
.Iparecem, alias, no catalogo impressa que a casa envia a seus clientes
"Ill 1876. Mas a documentac,;ao artistica realizada na Toscana ja e impor
1:1I11c no catalogo de 1873; nao cessara de ampliar-se nos catalogos subse
'Iii 'ntes, estendendo-se a localidades afastadas que a estrada de ferro
'I 11l1a acessfveis, cada numero acompanhando-se de breves comentarios
,·xplicativos.

A atividade da casa logo se estendera a toda a Italia e ate mesmo
1,11;\ das fronteiras da peninsula.

o interesse de Alinari se volta tambern para as artes menores, domi
/1111 no qual ele havia sido precedido por seu concorrente Brogi, em
I IIlIcnc,;a, e por Lombardi, em Siena. Reproduzindo objetos que ate
, /ll:lll quase nao haviam chamado a atenc,;ao dos gravadores, Alinari
1"'lIsava sobretudo em prop6-los aos artesaos florentinos como modelos
i1t·',.~('S m6veis "antigos" que a sociedade da epoca, amante do novo,
Illdnia aos originais. Na Franc,;a, vendiam-se a prec,;o vii mobiliarios
I 1I1~ XV ou Luis XVI para reviver seu novo brilho em capias rutilantes.
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Em Florenc;a, sao as copias de cofres, cadeiras, bufetes, mesas do Quattro
cento e do Cinquecento que fazem furor; e 0 momenta em que a poltrona
dita Savonarola, em bora tao desconfortavel, vai-se transformar na cadei
ra f10rentina por excelencia.

Os historiadores de arte se aproveitarao, assim, dessas reproduc;6es
e daf decorre, sem duvida, 0 fato de que nos primeiros estudos sobre
o Renascimento italiano se tenha levado em tao grande conta as produ
c;oes de arte menor.

Enquanto Alinari e Brogi vasculham a Toscana, a casa Anderson
se instal a em Roma e explora os recursos inesgotaveis da Cidade Eterna.
Essa produc;ao fotogratica de obras de arte se revela, pois, rentavel e
outros tipos de comercio se fundam na Europa para explora-Ia. Em
Munique, HanfstaengJ e Bruckmann iniciam a prospecc;ao fotogratica
dos museus da Alemanha e do Norte da Europa. Mais tarde, 0 primeiro,
afora as tiragens de cliches, vendera a prec;o mais baixo para os estu
dantes reproduc;oes fotomecanicas.

Na Franc;a, as mais antigas campanhas de fotografias de obras de
arte foram promovidas pelo Servic;o dos Monumentos Historicos. A 28
de fevereiro de 1851, a Comissao desse organismo decidia enviar varias
missoes de "heliografos" para fotografar monumentos de diversas pro
vfncias. Assim comec;ou essa extraordinaria colec;ao dos Monumentos
Historicos Franceses, que comporta cliches soberbos de formato 30 x
40, de grande interesse, pois quase sempre eles registraram os monu
mentos em estado absolutamente puro, antes de qualquer intervenc;ao
de restaurac;ao; esses cliches me foram de grande utilidade quando em
preendi 0 estudo arqueologico do Monte Saint-Michel. Infelizmente,
os negativos dessa coJec;ao unica foram muito danificados pela ultima
guerra.

As revelac;oes a carvao "inalteraveis" dos quadros executados pela
casa Adolfo Braun em Dornach (perto de Mulhouse) foram por muito
tempo consideradas como as melhores da Europa. Braun tinha escrito
rios de venda em Paris e Nova York e editou urn catalogo em 1896.
Em 1898, Jacques Ernest Bulloz, primo de Braun, separou-se dele para
fundar sua propria casa em Paris. Bulloz fora iniciado na fotografia pelo
irmao de sua mae, Louis Person, fotografo de Napoleao III.

A casa Neurdein realizou entao uma obra gigantesca. Onde quer
que houvesse algum testemunho monumental de outrora, 0 fotografo
de Neurdein passava por ali, e a casa editou cartoes posta is em fototipia
de excelente qualidade. Os turistas tinham a surpresa de descobrir em
vilarejos perdidos cartoes postais de tudo 0 que neles havia de monu
mentos antigos. Na catedral de Chartres, chegavam as centenas os car
toes postais oferecidos. Todos os cartoes das moldagens do Museu de
Escultura Comparada 56 eram vendidos por Neurdein ao Trocadero. Ho
je, os cartoes Neurdein sao procurados pelos colecionadores. Essa incrf
vel riqueza documentaria de todo urn territorio permite medir a atual
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regressao do nfvel de cultura dos turistas. Esses cartoes em preto-e-branco
desapareceram e, como as fotografias em cores nao seriam rentaveis
em pequenas quantidades, os vilarejos perderam a sua iconografia. 0
que se oferece ao turista e 0 mesmo cartao postal que se vende tanto
em Calais como em Nice, em que 0 monumento e representado novinho
em folha, cintilando sob urn ceu azul-da prussia, para satisfazer a essas
tribos de fotofagos acometidos pelo mal agudo da heliotropia, que e
proprio do nosso tempo.

Os restos dos negativos Neurdein foram adquiridos pelo casal Fis
cher, que devia conhecer urn fim tragico 57, para a casa Roger-Viollet
(a Sra. Fischer era a filha de Roger Viollet). Roger Viollet comec;ara
a reunir sua colec;ao de cliches por volta de 1880; comprou sucessiva
mente varios acervos, entre os quais 0 de Olivier, muito conhecido apos
a Primeira Guerra Mundial por sua magnffica barba loira em leque que
o fazia assemelhar-se a urn retrato de Holbein. Olivier tinha seu acervo
na rue de Seine, 3; foi la que se instalou a empresa Roger-Viollet, que
atualmente, ultrapassando a arte e a historia, se orienta para a atualidade
co fato comum.

Notemos que os fotografos dessa epoca, quando trabalhavam com
monumentos, tomavam 0 cuidado de operar com camaras e objetivas
oscilantes e descentradas, 0 que, em caso de imersao e contra-imersao,
permitia corrigir as deformac;oes para obter fotos rigorosamente ortogo
nais. Hoje, na maioria das vezes, a "rentabilidade" - que exige uma
cxecuc;ao "em quantidade", portanto rapida - ja nao permite tais cuida
dos, 0 que confere urn grande valor a colec;oes de fotografias executadas
por historiadores de arte, como 0 alemao Georg Weise, 0 americano
Robert Smith e, mais antigamente, na Franc;a, Eugene Lefevre-Pontalis,
diretor da Sociedade Francesa de Arqueologia.

Foi em 1875 que Auguste Giraudon instalou na rue des Beaux-Arts,
'm Paris, uma loja de fotografia de arte com 0 nome de "Biblioteca
I:otogr3fica", Este sera por muito tempo 0 principal estabelecimento
l'specializado do genero em Paris. Giraudon, a quem conheci, estava
;'1 espreita de tudo 0 que pudesse enriquecer sua loja: grandes museus
Jo mundo, exposic;oes temporarias - que comec;avam a multiplicar-se
entre 1900 e 1910 -, colec;oes particulares e tambem colec;oes de cliches
dc amadores, que as vezes ele conseguia obter como legado, tanto as
pcssoas 0 sentiam impelido nao so pelo interesse comercial como tam
!l0m por uma especie de instinto de amador que 0 levava a nao poupar
d 'spesas quando se tratava de enriquecer sua coleC;ao com alguma pec;a
;Iinda inedita encontrada fora de Paris.

Em 1953, Giraudon filho transformou 0 negocio em SARL e empe
I1hou-se em conservar-Ihe 0 espfrito. Mais tarde, a agencia Giraudon
~' despersonalizou, sendo comprada pela Librairie Larousse, que recen
t 'mente deixou de pertencer a familia Larousse, descendente desse Pier
1(' Larousse que foi iniciador e realizador da famosa enciclopedia que
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traz 0 seu nome. Giraudon, portanto, assumiu 0 carater impessoal de
urn "neg6cio", cujo diretor e responsavel perante urn conselho adminis
trativo e onde 0 que conta e s6 a sacrossanta "rentabilidade". Resultou
daf que algumas instituic;:6es perderam a vantagem de que gozavam com
Giraudon pai ou filho, que enviavam a seu pedido urn operador para
fazer gratuitamente urn cliche de uma obra ainda nao reproduzida.

S60 "numero" e comercial, mas a casa Giraudon, comprada por
Larousse, transmitiu a nova agencia trezentos mil cliches em preto-e
branco e sessenta mil diapositivos em cores, cobrindo urn fichario de
vinte e cinco mil palavras-chaves para 0 preto-e-branco e dez mil para
o colondo. 0 Paul Getty Trust, nos Estados Unidos, adquiriu todo
o acervo Giraudon em provas, como 0 fez para outros acervos europeus,
a fim de constituir uma fototeca de arte na costa oeste 58.

Embora se trate de urn fot6grafo muito mais recente, nao posso
resistir ao desejo de evocar aqui a mem6ria de urn valoroso prospector
de imagens, connoisseur em hist6ria da arte, ja que fez 0 curso da Escola
do Louvre, Emmanuel Boudot-Lamotte, que percorrera 0 mundo inteiro
- se quisessemos uma foto de uma obra de arte do Museu de Cabul,
de uma ilha grega, da i1ha de Pascoa ou de urn convento barroco hungaro,
poderfamos ter certeza de encontra-las em sua casa. Seu apartamento
na rue de Vemeuil era urn imenso fichario que invadia ate as depen
dencias privadas. Ele trabalhava unicamente com a Rolleiflex, cujo for
mato quadrado mio corresponde ao das publicac;:6es, mas esses enquadra
mentos inteligentes justificam esse formato e a luminosidade de seus
cliches era perfeita, pois ele sabia aguardar 0 melhor momenta para
tirar a fotografia. Boudot-Lamotte faleceu ha alguns anos e nao sei 0

que foi feito desse precioso acervo.

As primeiras obras de hist6ria da arte que utilizaram as fotografias
para as ilustrac;:6es 0 fizeram sob a forma de provas tomadas diretamente
sobre 0 cliche negativo e coladas em pranchas fora do texto inseridas no
livro. Assim apareceu em Paris, em 1851,0 Italie monumentalede Eugene
Piot, que oferecia vinte fascfculos contendo cada qual cinco pranchas.
Pela recente obra de Isabelle Jammes, pode-se conhecera organizac;:ao
de uma industria de ilustrac;:ao fotognifica instalada em Lille por Blan
quart-Evrard e que durante os cinco anos de sua existencia (1851-1855)
tirou cern mil provas referentes aos sftios turfsticos, a arqueologia antiga
ou as belas-artes, como L'album photographique de {'artiste et de {'ama
teur, L'art religieux. Architecture et sculpture ou albuns de quadros cele
bres 59.

o fechamento da casa Blanquart-Evrard prova que 0 processo nao
era re~tavel. A ilustrac;:ao fotografica s6 se tomara possivel quando se
puder Impresslonar a partir dos positivos fotograficos uma chapa meta
l~ca, para obter em laborat6rios de fotogravura imagens em grande quan
tldade. Isso s6 se fara nos anos 1875-1880. A invenc;:ao do chamado pro-
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I I (1 uc heliogravura, verdadeira gravu ra em talho-doce obtida quimica
11'lillC a partir de uma prova fotografica, se deve a urn vienense, Karl
I, IIL'~,ch, que obteve as primeiras provas desse genero em 1875. Em 1880,
, 11'.'lilvam-se de Florenc;:a a Paris, para faze-las gravar para 0 catalogo,
.1'.1 I(lVas fotognificas tiradas por Alinari das obras da colec;:ao do prfnc,ipe
I \'I11idoff, que iam ser vendtdas a San Donato In Polveroso. Esse catalo
I"l. portanto, e de certa forma urn incunabulo da ilustrac;:ao fotome
L filii ·a. No mesmo ano, 0 lahrbuch des preussischen Kunstsammlungen
IlIilllica magnfficas "heliotipias" de medalhas do Renascimento. No en
1,11\ to, a ideia de qualidade permanecia Iigada a i1ustrac;:ao fotografica;
I III Ig88, para tomar mais agradavel e fazer dele urn livro de luxo, a
L ,I~a Hoepli de Milao inseria algumas provas fotograficas fora do texto
.Ill Donatello de Jacopo Cavalucci, que era ilustrado com reproduc;:6es
!Illomecanicas. Mas a verdadeira decolagem da reproduc;:ao nos livros
de arte se fara quando se tomar possivel efetuar as ilustrac;:6es das ima
gl'I1S ao mesmo tempo que as do textos, grac;:as ao processo da fotogra
vllra com trama, que recebera 0 nome de similigravura e sera 0 meio
'lIHis corrente ate a Segunda Guerra Mundial, mas que e hoje cada vez
l11cnos empregado, porque exige, para ser de qualidade, os chamados
p:lpcis cuche (revestidos de uma camada gredosa), pesados e mUlto ca
lOS, requerendo uma brochura costurada.

Bertold tirara uma patente em 1856 para 0 sistema da trama, mas
" Tiam necessarios anos para tomar essa invenc;:ao comercialmente utili
I.:ivel, 0 que foi conseguido pelo americana Iver em 1885. Na Franc;:a,
1Ill! dos primeiros livros com imagens inteiramente impresso dessa manel
1:\ e 0 de Gustave Le Bon sobre La civilisation des arabes, editado por
I:irmin Didot em 1884.

A Comissao dos Monumentos Hist6ricos tinha, pois, seus fot6grafos
lilulares. Entre eles, cumpre assinalar Mieusement; foi a partir de seus
cliches que se fizeram para 0 heliogravador Dujardin, que entao come
~ava sua brilhante carreira, as quatrocentas reproduc;:6es de urn livro
l'xecutado em 1884 sob a direc;:ao de Anatole de Baudot: La sculpture
rran~aise du Moyen Age et de la Renaissance 60. 0 objetivo declarado
de Baudot, ao publicar essa magnifica obra in-folio, era afastar os alunos
artistas dos modelos antigos - que s6 podiam, segundo ele, engendrar
o academismo - oferecendo-Ihes modelos mais aptos a suscitar a criac;:ao
de formas originais, inspiradas na arte francesa anterior ao seculo XVII.
Essas heliogravuras de sabias gradac;:6es, de sombras transparentes, sao
admiraveis. Algumas, como as da porta vermelha de Notre-Dame de
Paris, comparadas ao estado atual desses monumentos, ilustram 0 lamen
tavel abandono em que foram deixadas essas obras-primas durante varias
gerac;:6es indiferentes; em breve essas fotografias serao os unicos teste
munhos de sua existencia.

Urn teste notavel do estado da edic;:ao ilustrada no comec;:o da foto
gravura e 0 Iivro in-folio Le cabinet des antiques de la Biblioteque natio-
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nale de Ernest Babelon, que data de 1887. Nas pranchas fora do texto
desse livro de grande luxo, urn dos mais belos ja produzidos pela edic;:ao
de arte, escolheu-se segundo 0 que pareceu ser mais conveniente, seja
a heliogravura (que predomina largamente), seja a gravura a mao; a
escolha e muito inteligente; os entalhes, por exemplo, sao em gravura.
As heliogravuras Dujardin sao admiraveis por seu aspecto aveludado.

Em 1890, em sua Sculpture florentine, Marcel Reymond podera
declarar: "No Iivro de arte, e mais essencial mostrar as obras que falar
a respeito delas. Os progressos da fotografia e da fotogravura transfor
maram completamente as condic;:6es da critica de arte e a maneira de
editar os livros." Uma das consequencias desse meio de difusao foi a
criac;:ao por Adolfo Venturi, em 1886, da revista Archivio storico de//'ar
te, que alguns anos depois passou a chamar-se L 'arte 61.

No princfpio, quando comec;:ou a substituir a gravura, a fotografia
nao foi acolhida por todo mundo com igual favor. Urn cientista italiano
como Govi nao declarava: "A fotografia jamais podera substituir a gra
vura para traduzir as pinturas" 62? Govi negava a esse processo mecanico
(urn "olho de vaca", din) Cocteau) a possibilidade que tern a mao huma
na de traduzir os matizes do modelo e os valores de urn quadro. E,
teoricamente, isso e verdadeiro, tanto mais quanto as emuls6es de entao
s6 eram sensiveis a certos comprimentos de onda, 0 que sera corrigido
no fim do seculo pelo emprego das chapas pancromaticas. Entretanto,
o olho se habituara as deformac;:6es da fotografia, assim como se familia
rizara com a do talho-doce, do buril e, depois, da Iitografia.

Michele Archangiolo Migliarini, entao diretor dos Ufizzi, propu
nha a seu ministro recusar a Leopoldino Alinari a autorizac;:ao de repro
duzir os quadros de sua galeria, porque, alem do fato de que nao se
podia expor essas obras-primas a serem traidas por urn processo tao
incerto, isso poderia privar de trabalho artistas que viviam das c6pias
que delas se faziam 63.

Esta era tambem, na Franc;:a, a opiniao do visconde Henri Dela
borde, para quem a fotografia era "a effgie bruta da realidade" e a
negac;:ao do ideal. Quanto a gravura, tern ela uma dupla tarefa a cumprir.
Deve ao mesmo tempo copiar e comentar a pintura. 0 gravador deve
procurar equivalentes dos efeitos dos pintores "apropriados a sua arte "64.

E notavel que nas mais antigas reproduc;:6es das obras de luxo feitas
em heliogravuras, das quais as pranchas eram tiradas uma por uma,
os fotogravadores trabalhavam com tamanho cuidado que se esforc;:a
yam por dar 0 finito e a luminosidade da gravura. Isto ocorre, por
exemplo, com as pranchas da Monographie de la cathedra/e d'Amiens 6;;

de Georges Durand, publicada em dois volumes em 1901 e 1903. Essas
pranchas sao ainda hoje impecaveis e semelhantes as de La cathedra/e
de Reims de Paul Vitry 66, publicadas vinte anos mais tarde e cujas sober
bas gravuras guardam 0 testemunho do que era a catedral-martir antes
da guerra de 1914.
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Alias, e sintomatico que naquela epoca, quando se reproduzia foto
mecanicamente urn quadro, se colocasse a legenda "conforme 0 quadro
de X ... no museu de ... ", como 0 teria feito urn gravador.

A obra de Cblestin Wolfsgruben e de Albert Hubl, As abadias e
claustros da Austria 67, editado em Viena em 1898, e ornada com pran
chas fora do texto, em heliogravura de Otto Schmidt, que constituem
verdadeiras obras de arte. Ao folhear esse Iivro, reencontro a beleza
dos mosteiros e das paisagens muito melhor que nas tristes reprodu<;:6es
em offset do Iivro em que os estudei 68 Antigamente, a competi<;:ao se
fazia sobre a qualidade - hoje, 0 que importa e a quantidade. E, para
alcanc;:ar as tiragens requeridas, e preciso sacrificar essa "qualidade"
que nossa epoca decididamente espezinha cada vez mais. Nesses tempos
da idade de ouro, para se ter a possibilidade de urn trabalho bern cuidado,
repartia-se a execu<;:ao ao longo de varios anos e vendia-se a obra em
fascfculos, por subscri<;:6es. Eo caso dessa obra austriaca, que foi publi
cada em dez fascfculos de 1898 a 1902.

Alguns editores empenham-se em aproveitar-se dessa possibilidade
de multiplicar a imagem para realizar em edi<;:6es de luxo obras de hist6ria
da arte que nao fazem concessao ao grande publico. Assim, enquanto
Max Rooses executava seu catalogo monumental da obra de Rubens 69,

quase inteiramente ilustrado, como vimos, com gravuras antigas, prepa
rava ele para 0 editor Flammarion de Paris uma monografia do mesmo
artista que tera uma tiragem de quinhentos exemplares com encader
nac;:ao de luxo. De formato in-quarto, conta nada menos que seiscentas
e trinta e tres paginas. E ilustrada com similigravuras impressas no
texto e com sessenta e cinco heliogravuras fora do texto que trazem
o elemento de luxo 70 0 papel e a ilustra<;:ao desse incunabulo do livro
de arte sao ainda hoje irrepreensiveis, enquanto obras dessa natureza
impressas vinte anos atras estao ja envelhecidas e em rulna.

Contrariamente ao que se poderia pensar, os desenhos, mais que
as pinturas, padecem da reprodu<;:ao fotografica. Ha nos desenhos a
plumbagina, sobretudo, matizes tao finos que nao sao registrados pelas
revela<;:6es, quase sempre, alias, demasiado apressadas. Tendo de fazer
o repert6rio dos desenhos de Gericault, muitas vezes pude felicitar-me
por ter urn fac-simile antigo, feito a partir de urn calque ou de urn original
4ue levava em conta os menores valores.

Nao se creia, alias, que 0 uso da fotografia tenha sido admitido
sem nenhuma reserva por todos os historiadores de arte contemporaneos
~~ nao raro pelos eruditos, mesmo neste seculo. Wblfflin preocupava-se
com a maneira de fotografar os quadros e censurava os operadores por
falsearem as esculturas do Renascimento it alia no ao evitar a frontalidade
para "animar" a figura 71.

Berenson recomenda a acumula<;:ao de fotografias e ate, quando
sC trata de esculturas, feitas por operadores diferentes. Todavia, ele
dcclara: "Nao seria necessario descartar como excessivamente su bjetivas
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as reproduc;;6es manuais, tais como os desenhos e qualquer especie de
gravura sobre madeira ou de litografias. Elas sao subietivas. mas nao
mais, no fundo, que as fotografias tiradas pelos amado res e artistas que.
por bem ou por mal. reproduzem aquilo que desejam ver. Estes in terpre
tam nem mais nem menos que 0 desenhista; e. se este ultimo e um
amador ou urn artista de talento, como foi 0 caso de Viollet-Ie-Duc
ou de Ruskin, seu esboc;;p pode ser uma revelac;;ao."

Como nao aprovar estas palavras de Berenson, quando se conside
ram as gravuras ligeiramente coloridas de Anton Maria Zanetti, conser
vadas na Bibliotheca Hertziana de Roma 7] a partir das pinturas hoje
destrufdas de Giorgione e Ticiano no Fondaco dei Tedeschi de Veneza?

Max J. Friedlander, em seu manual Da arle e do connoisseur 7"
dedica algumas linhas ao uso da fotografia. Constatando a proliferac;;ao
das reproduc;;6es e das fototecas, nao chega ele a declarar: "As conse
qi.iencias deploraveis desse estado de coisas sao conhecidas de todos"?
E ele se explica: "0 simples fato de possuir uma reproduc;;ao fotografica
- ou a certeza de poder obte-Ia - diminui 0 interesse pelo original.
Imaginem-se os sentimentos do amador de arte que, em Castelfranco,
se visse face a face com 0 retabulo de Giorgione numa epoca em que
ainda nao existia nenhuma fotografia dele e que devia considerar esse
encontro com a obra como 0 ultimo - como a emoc;;ao experimentada
devia permitir-Ihe compreender melhor 0 original I"

E Friedlander conclui: "Na verdade, a fotografia tornou-se um auxi
liar precioso, indispensavel, mas e precise emprega-Ia com discric;;ao e
comedimento, sem deixar que ela tome 0 lugar do original."

Que a imagem fotografica possa substituir 0 original e precisamente
a v'irtude que Malraux [he reconhece, porque permite promover a obra
de arte representaqa a dignidade do "museu imaginario", e tam bern
porq ue a su bjetividade que autoriza tira dela potencialidades que 0 histo
riador de arte pode fazer aproveitar aos leitores.

Essa subjetividade comanda a historia da arte, concebida por Mal
raux, de L'univers des formes, cuja ilustrac;;ao para os primeiros volumes
foi feita pelo proprio escritor, que ainda vejo de gatinhas em seu salao
compondo 0 jogo das imagens de Sumer de Andre Parrot,

Eu fica ria com a consciencia pesada se nao apreciasse esse valor
da interpretac;;ao da objetiva fotografica guiada pelo olho do operador,
ja que eu proprio dei um exemplo disso, bem antes de Malraux, num
domfnio completamente ignorado por ele, alias - a arquitetura -, com
meu Iivro sobre 0 Monte Saint-Michel. Julgando que a explorac;;ao visual
objetiva dos monumentos do Monte tivesse side feita de maneira exce
lente par meu predecessor Paul Gout, e como se tratasse de uma obra
de luxe com tiragem numerada de quinhentos exemplares, quis oferecer
aos subsc'ritores algo inedito, realizando - e as vezes era eu proprio
quem operava - uma campanha de tomadas de vista de um valor mais
sugestivo que descritivo, enderec;;adas mais a imaginac;;ao que a inteli-
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gencia, sem que isso, todavia, prejudicasse a compreensao de um texto
arqueologico severo, cuja ilustrac;;ao era assegurada por numerosos ma
pas e gravuras, procedimento que a meu ver e indispenscivel em obras
sobre a arquitetura 7.1.

Entretanto, embora esse valor de interpretac;;ao - que, paradoxal
mente. a foto permite mais que a gravura - anime sempre livros feitos
para 0 grande publico sem que as imagens tenham af 0 valor das de
L'univers des formes, os historiadores de arte se ativeram, de urn modo
geral, a objetividade.

Mas. para fazer desta uma qualidade, e necessario muito trabalho,
finura e compreensao da obra, obtida por uma observac;;ao atenta. As
obras mais caracter(sticas nesse genero sao as do editor Hirmer de Muni
que, tao apaixonado pelas virtu des da imagem que nao deixa a ninguem
mais, senao a ele proprio, 0 cuidado de executar as tomadas de vista
para a ilustrac;;ao dos livros que produz, figurando seu nome em compa
nhia do nome do autor.

Quanto areproduc;;ao em cores, a princfpio ela escandalizou a gera
c;ao dos pioneiros. Berenson Ihe era hostil. Ja Roberto Longhi, que
,dias era sempre de opiniao oposta a de Berenson, recomendou calorosa
mente 0 seu emprego 75 A Unesco atribuiu-Ihe tanta importancia que
rublicou a partir de 1949 um repertorio das reproduc;;6es em cores cujos
fascfculos anuais eram prefaciados por urn historiador de arte ou por
llln conservador de museu no torios. Em 1963. 0 Burlington Magazine
consagrou-Ihe urn editorial 70 ressaltando nao so sua pouca fidelidade
como sua extrema variabilidade. 0 editorial cita uma pesquisa feita pela
rcvista inglesa dos consumidores, Which? A pesquisa abrangia quarenta
c seis reproduc;;6es, feitas por doze editores, e que iam de Leonardo
da Vinci a Paul Klee. 0 juri foi constitufdo por quatro especialistas.
(>s resultados evidenciaram as divergencias destes ultimos.

E certo que as reproduc;;6es em cores sao muito variaveis de um
rotografo para outro e dependem dos processos tecnicos. Com a fotogra
vura, a trama, as cores eram exaltadas; com 0 offset elas sao abrandadas.
Alem disso, as cores empalidecem pouco a pouco, mais ainda nos diapo
sitivos que nas revela<;6es de negativos.

Admira-me que ainda nao se tenha afirmado que 0 verdadeiro inte
(csse da reproduc;;ao em cores talvez nao esteja na cor, mas num melhor
vquilfbrio dos valores, pois na fotografia em preto-e-branco 0 valor
dns vermelhos obscurecidos e 0 dos azuis torna-se palido. Ademais,
lias reproduc;;6es em cores QS fundos escuros sao mais transparentes que
II;\S em preto-e-branco.

Parece que, nesse domfnio, nao se devem esperar grandes progres
·,tls. pelo menos a curto prazo; ao contrario do que se poderia pensar,
;1 introdu<;ao do offset 0 comprova.

J
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o AUXILIO DA CIENCIA

Ao longo do seculo XX, a hist6ria da arte iria receber, para analisar
a obra de arte, 0 auxflio da ciencia. Os votos de Caylus se cumprirao,
mas com quanto atraso!

No seculo XIX, os estudiosos estavam preocupados em saber como
os quadros haviam sido pintados. Charles Eastlake, como vimos, mos
trou-se precursor nesse domfnio ao publicar seu tratado em 1845, no
qual inseria textos originais 77.

Essas pesq uisas tecnicas podem ser associadas a restaura«ao das
obras de arte ou mesmo acria«ao de novas obras. :E 0 caso da arte do
vitral, para a qual logo se empreenderam pesquisas de carater tecnico 7R.

Foi no mesmo espfrito que teve lugar em Munique, em 1938, a
funda«ao por Doerner de urn Instituto de Pesquisas Pict6ricas, do qual
Christian Wolters era diretor em 1960 7~.

Encontram-se vestfgios de exames cientfficos racionais no Museu
de Berlim em 1888. Em 1921,0 British Museum de Londres instalava
urn laborat6rio de pesquisas. Foi seguido em 1931 pelo Museu do Lou
vre, que recebia em doa«ao do Dr. Carlos Mainini todo urn equipamento
especializado para 0 exame das pinturas; 0 Dr. Mainini iniciara suas
pesquisas em Napoles, juntamente com 0 Dr. Fernando Perez. Este
ultimo foi, pois, 0 primeiro diretor desse laborat6rio, que no Louvre
recebeu 0 nome de "Instituto Mainini". 0 objetivo de Perez era apro
fundar a analise da pintura, e ele denominava "pinacologia" esse novo
metodo de investiga«6es. 0 laborat6rio foi doado ao Louvre, mas as
verbas de funcionamentoconcedidas pelo Estado demoraram ... A prin
cfpio 0 laborat6rio esteve ligado ao departamento das pinturas, cujo
conservador, portanto, foi seu diretor 80 Como se necessitasse de urn
tecnico para se servir dos aparelhos, entre 0 pessoal do Louvre, confiou-se
sucessivamente essa responsabilidade a dois assistentes que tin ham di
ploma de doutor em medicina, Jacques Dupont e Jean Vergnet-Ruiz. e
transformaram-se guardas em operadores. Ap6s a guerra. 0 laborat6rio
foi integrado ao or«amento com meios de funcionamento pr6prios, e quan
do, no ediffcio do Louvre 0 ediffcio de Flora, ocupado pelo Ministerio
da Fazenda, foi atribufdo ao museu. 0 laborat6rio foi instalado ali com
urn equipamento ultramoderno, sob a dire«ao de Madeleine Hours.
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Atualmente, todos os museus importantes tern seu laboratorio,
e a competencia desse orgao se estende a todas as obras de arte. 0
numero das instala~oes desse genero e consideravel. A Franc;a possui
malS de Vll1te, algumas das quais estritamente especializadas ~I. Uma
delas e de origem privada: eo laboratorio de arqueologia dos metais
do Centro de Pesqui;;a da Siderurgia em Jarville, fundado por urn
capitao de industria, Edouard Salin, que realizara escavac;oes na Lore
na e confiara a urn fisico, France-Lanord, 0 cuidado de interpretar
clentlf!camente os objetos exumados. Dai resultaram revelac;oes sur
preendentes sobre C!s metodos siderurgicos dos barbaros, superiores
aos dos romanos, e Edouard Salin escreveu urn livro baseado em todas
essas pcsquisas ~2

No tocan te as pinturas, 0 primeiro instrumento oferecido ao connois
seur para aumentar a eficacia do exame optico foi a lupa. Remontando
ao seculo XIV, ela serviu tam bern aos pintores, sobretudo nas escolas
do Norte. A fotografia permite aperfeic;oar essa analise superficial, se ja
por ampliac;oes (macrofotografias), se ja iluminando as superficies atrav~s
de uma )uz de incidencia mais ou menos oblfqua, que aumenta considera
velmente 0 relevo. A superflcie de urn quadro de Ingres pode assim
ter 0 aspecto de urn quadro de Van Gogh. Em seguida teve-se a ideia
- tratava-se sempre de quadros - de aprofundar 0 exarne e explorar
em sua espessura a camada pictorica. 0 poder de penetrac;ao dos raios
X, ~escobertos por Roentgen em 1897 e amplamente utilizados pelos
servlC;0s sanitarios dos exercitos durante a Primeira Guerra Mundial
iria fornecer 0 meio. Em 1938, 0 alemao Christian Wolters publicav;
urn hvro sobre A sigmficQr;c1o para a historia da arte da radiograjia das
pinturas gJ Percebeu-se tambem que outros raios fora do ambito do visf
vel, os infra-vermelhos, tinham urn certo poder de penetra~ao,diferente
do dos raws X, faculdade que se revelou preciosa para distinguir 0 dese
nho subjacente de urn quadro.

Portanto, foi pelos pintores que se comec;aram os exames meto
dicos. No Louvre, grac;as aos raios X, fizeram-se em quadros conhecidos
descobertas sensacionais, 0 que levou esses processos rapidamente ao
conhecimento do grande publico. Em 1953, Paul Coremans g~, no labora
tori~ do Instituto doPatrim6nio de Bruxelas, realiwu 0 primeiro estudo
metodlco de urn conJunto Importante: Le polyptyque de I'Agneau mysti
que de Van Eyck, exame cujo. relatorio foi objeto de urn volume do
Corpus des primitifs flamands 8). Mas a empresa que ofereceu os resul
tados mais notaveis foi realizada no laboratorio do Istituto Centrale del
Restauro de Roma, onde, gra~as a cerca de uma centena de cliches
a raios X da VOCafao de Sao Mateus e do Martfrio de Sao Mateus de
Saint-Louis-des-Franc;ais, p6de-se descobrir que, notadamente para a
segunda. ~omposi~ao, Caravaggio, antes de fixar a composic;ao atual
mente vIslvel, tentara duas outras, 0 que, alias, vinha confirmar a opiniao
de Bellori 86
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Em seguida, empregaram-se diversos processos de exame quimicos
ou ffsicos para detectar os materiais que compoem a obra de arte. As
propriedades da ffsica do aromo prestaram inestimaveis servic;os. Atual
mente, para testar os objetos cuja materia e superffcie devem perma
necer intactas, sera utilizado urn acelerador de partfculas com 0 qual
o laboratorio do Louvre sera equipado. Talvez assim se possa datar
o Santo Sudario de Turim.

Uma das mais recentes aplicac;oes de tecnica cientffica e a da dendro
cronologia, cuja iniciativa coube a Alemanha; em certos casos ela permi
teo por comparac;ao com as curvas de crescimento anual da vegetaC;30
que foram estabelecidas por servi~os especiais, datar a execuc;ao de urn
objeto em madeira e ate mesmo de uma pintura cuja espessura e visfvel
e legfve!. Urn laboratorio da Universidadc de Besanc;on se encarregara,
na Franc;a, dessas analises 87

Coisa curiosa: os arqueologos foram mais lentos - pelo menos
na Franc;a - em recorrer ao laboratorio. No Louvre, a "pinacologia"
cstava tao ligada a noc;ao de laboratorio que, salvo 0 das pinturas, natu
ralmente, os demais departamentos negligenciavam enviar-lhe para exa
me seus objetos de aquisic;ao, ate 0 dia em que aconteceu ... urn acidente.
Pec;o desculpas por con tar essa historia, mas acho que ela tern seu inte
resse, pois esses faros foram cuidadosamente dissimulados. Estou tanto
Illais autorizado a revela-Ios quanta nao foi pelo Louvre que tamei co
nhecimento de seus detalhes, colhidos por mim "na fonte" muito depois
LIe eu deixar os museus. Nao tenho, pois, a obrigac;ao de observar nenhu
III a reserva.

No dia 20 de marc;o de 1970 era colocada a venda no Hotel Drouot,
em Paris, uma espada merovingia, com a guarda em ouro e esmaltada,
em tal est ado de conservac;ao que logo se tornou uma atrac;ao mundia!'
Imagine-se pois 0 que nao significava 0 fato de 0 catalogo publicar a
roto da pagina do caderno de escavac;oes daquele que a descobrira a
13 de novembro de 1913! Esse homem era urn escavador, mas tambem
IIITI reparador de objetos de arte antigos de extrema habilidade. 0 rei
da Italia Ihe encomendara galvanoplastias de sua colec;ao de medalhas;
de Ihe enviou originais e capias confundidos, de tal modo que 0 monarca
11<10 soube distinguir uns dos outros; 0 reparador marcara as capias com
11m sinal imperceptive!.

Edouard Salin publicara esse objeto unico; 0 conservador do Museu
lias Antiguidades Nacionais de Saint-Germain-en-Laye estava enlouque
('ido pela ideia da provavel partida dessa pec;a tao rara para 0 estrangeiro
l' a fez classificar na vespera da venda pelo ministro da Cultural Em
virtude dessa classificaC;ao, ela foi adjudicada por apenas 140 mil francos
:lOS Museus Nacionais. Uma vez adquirida, 0 laboratorio dos Museus
pL:diu para examina-Ia e nao tardou a descobrir a fraude, que alias era
IIIll pouco grosseira. Assim, a ferrugem entre 0 guarda-mao da espada
(' 0 alvado da bainha (ausente) era feita com la colorida do tom ad
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hoc! A partir desse momento, nenhum chefe de departamento do Louvre
deixou de mandar examinar no laborat6rio seus projetos de aquisi<;ao.
Por um momento os Museus Nacionais pensaram em mover um processo
de restitui<;ao clo pre<;o de venda; foram dissuadidos disso por um jurista,
que lhes lembrou 0 velho adagio de direito romano: Nullus audirur suam
/urpi/udinem allegans ~x.

Os servi<;os prestados pelo laborat6rio sao desiguais segundo se trate
de pe<;as arqueol6gicas au de pintura ~9. Para a arqueologia, eles sao
consideniveis. Os diferentes processos de detec<;ao dos subsolos (que
vao da eletromagnetica a foto aerea) ou os modos de data<;ao dos objetos,
que se aperfei<;oam dia a dia, subverteram as sequencias arqueol6gicas
ou, ao contrario, confirmaram 0 faro dos eruditos. 0 conhecimento
dos materiais permitiu estabelecer lugares de produ<;ao, os itinerarios
das grandes correntes comerciais atraves da hist6ria e tambem detectar
as falsifica<;6es, 0 que e precioso, pois e na arqueologia que as falsifica
<;6es sao mais difundidas e mais diffceis de descobrir pelo simples exame
visual. So 0 ouro escapa a investiga<;ao cientifica, porquanto e inalteravel
e por isso mesmo imutavel em todos os tempos e lugares.

De um modo geral, a arqueologia, segundo os metodos atuais de
escava<;6es, acha-se confrontada com os problemas de tratamento dos
elementos recolhidos em grande quantidade e cujo valor artistico e fre
quentemente excluido de uma pesquisa que tende sobretudo a servir
a etnografia ou a sociologia. Portanto, a arqueologia realizou grandes
progressos, nao s6 pelos processos de analise fisico-quimicos dos dados
como tambem pelo emprego de analises matematicas realizaveis por
meio de programas de informatica. 0 aparecimento do computador por
volta dos anos 50 permitiu realizar uma revolu<;ao, passando das estatis
ticas unidimensionais as estatisticas multidimensionais. 0 estudo dos
objetos arqueol6gicos passou entao das ciencias naturais as ciencias ma
tematicas 9U. 0 milhao de objetos existentes num palacio de Ferrara ap6s
as escava<;6es efetuadas durante muitos anos na embocadura do P6,
sitio que foi uma encruzilhada de civiliza<;6es, constituiria um material
de primeira qualidade para esse genero de investiga<;6es. Mas a insufi
ciente explora<;ao dos resultados das escava<;6es e uma das carencias
da arqueologia. Sempre ha verbas para novas explora<;6es, capazes de
satisfazer acuriosidade dos pesquisadores, mas as instancias interessadas
sao mais circunspectas quando se trata de permitir a pUbJica<;ao desses
aridos trabalhos.

Sem duvida os resultados da aplica<;ao cientifica ao estudo das obras
de arte poderiam ser mais importantes se existisse no escalao interna
cional uma verdadeira pesquisa fundamental. Para isso, deve-se reconhe
cer que os arqueologos sao mais bem organizados que os historiadores
de arte. Em inumeros museus, milhares de especimes sao objeto de
exames perdidos para a ciencia, em virtude da ausencia de organismos
capazes de coordenar essas pesquisas e de proceder a sua sintese.
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A falsifica<;ao e facilmente detectavel na pintUTa pelo simples exame
visual, e acho que uma fraude como a de Van Meggeren ao fabncar
lim Vermeer nao poderia enganar mais ninguem hoje em dla. Mas, se
o exame cientifico pode ser um auxiliar util para os problemas de atnbuI-

.. 91 Aft(,'ao de obras antigas, nao pode resolve-los com Intelfa certeza. 0 0-

grafia por raios X, que se multiplicou como uma droga mlr~culosa,. e
a fotografia por raios infra-vermelhos contmuam submetldas a aprecla
<;<10 subjetiva. Citarei dois exemplos: a Pierc/ de Nouans, obra no estllo
de Jean Fouquet, ha muito tempo considerada como de sua escola. En:
1981 ela figurou numa exposi<;ao Fouquet do Louvre com um do~sle

de fotos por raios X e infra-vermelhos, justapostas com as que havlam. . n
sido tiradas do Carlos VII e do luvenal des UrsLns no mesmo museu .
Madeleine HOUTS concluia por uma semelhan<;a de fatura que permitia
considerar 0 quaclro como tendo saido das maos de Fouquet, admitindo
prudentemente que algumas diferen<;as podiam fazer pensar numa obra
de juventucle. No entanto, ao ensejo da inaugura<;ao, tres pessoas mals
lamiliarizadas com a pintura constataram que, em vez de uma obra ongl
nal. essas semelhan<;as testemunhavam um eco enfraquecido do estilo
do mestre: Rene Huyghe, eu e, 0 que era comprobat6rio, Charles Ster-
ling, especialista em primitivos franceses. .

Mas deve-se confessar que a falsifica<;ao tem algo de "fascmante",
capaz de virar a cabe<;a dos especialistas. Assinante do Burlington Maga
:ille, qual nao foi minha surpresa ao abrir 0 numero de feverelro de
\970 ever reproduziclo em pagina inteira um quadro sobremodo estra
IIho 93. Esse retrato de uma mo<;a com ar de Narceja, recem-adquirido
pdo Museu de Boston, era publicado como um Rafael desconhecido
pur John Sherman, professor do Instituto Courtauld de Londres, que
via nele uma obra de juventucle do mestre, posslvelmente Eleonora de
(ionzaga, esposa do duque Francesco-Maria della Rovere, pintada
IHJr ocasiao de seu casamento em 1505. Informava-se, por outro lado,
que 0 quadro, vendido por um antiquario de Ge~ova: naofora ap!esen
I;ldo na Alfandega. Teria feito parte da cole<;ao Fleschl de Genov_a.
A imprensa italiana logo se inflamou para denuncI~r essa exporta<;ao
ilicita de uma obra-prima; 0 Messaggero de 22 de Janeiro ~aZla saber
que os historiadores de arte Pietro Toesca, Roberto Longhi, Fedenco
f.eri e Giuliano Briganti 0 consideravam autentico. No Messaggero de
1,+ de janeiro, Federico Zeri protestava afirmando que nao tmha vlStO

L'sse quadro e que, de resto, nunca emitira um parecer dessa natureza
II 'm por escrito nem oralmente, 0 que era exato. Mas, a 25 de abnl,
I) Times publicava uma longa carta que the fora endere<;ada a3 de ma:<;o
por Mr. Sidney Sabin, marchand de Londres, que desenvolvla as razoes
I'das quais esse quadro Ihe parecia uma falsifica<;ao recente. John Sher
llIan respondeu-Ihe no mesmo jornal a 27 de abril, refuta.nd.o .:'eus argu
Illentos. 0 governo italiano estava decidido a obter a restituI<;ao da obra
"xportada ilegalmente. Ignoro qual tenha sido a sequencia juridica desse
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caso. 0 objeto esta hoje exposto no Palazzo Vecchio de Floren<;a, nesse
Museu Siviero ao qual ligou seu nome 0 diplomata que foi encarregado
da recupera<;ao das obras de arte roubadas na Italia. Na edi<;ao italiana
do livro sobre Rafael, escrito em 1983 pelos ingleses Roger Jones e
Nicholas Penny, eis que 0 reencontro g4 com aspecto identico ao do Bur
lington Magazine, sem duvida reproduzido por meio do mesmo diapo
sitivo. No texto ele e mencionado, sem mais, como "podendo ser atri
bufdo a Rafael" e designado simplesmente como "retrato de uma mo<;a".
E notavel, porem, que em outras obras publicadas sobre as pinturas
de Rafael desde 0 aparecimento desse quadro, a do americano James
Beck (1976), a do frances Jean-Pierre Cuzin (1983) e a do italiano Pier
Luigi Vecchi 9" nao se diz uma palavra sobre essa obra, cuja descoberta
fora sensacional. 0 silencio de Pier Luigi Vecchi e bastante significativo,
ja que ele cita abundantemente os trabalhos sobre Rafael de John Sher
man e notadamente remete a uma nota do artigo precitado do Burlington
Magazine %, mas para coisa muito diversa do referido quadro. ao qual
nao faz nenhuma alusao.

Nao conhe<;o essa obra senao pela fotografia em cores do Burlington
Magazine; esta permite discernir uma bonita trincadura de pintura sobre
madeira, daquelas que os falsarios ha muito tempo sabem obter ao forno.
Mr. Sidney Sabin acredita que essa pintura foi executada no seculo XX,
Impressiona-me sua aparencia falsamente pre-rafaelita. Seria ela uma
prima dos Cranach-Rohrich g7?

No come<;o dessas explora<;6es cientfficas sobre as pinturas, alguns
connoisseurs Ihe contestaram a utilidade. "Por que dar prioridade ao
que nao se ve em detrimento do que se ve?", diziam eles. Neste sentido,
ate que tin ham razao, mas sempre e util penetrar 0 que nao se ve, deixan
do-se a ultima palavra para 0 que se ve: foi isso 0 que quis 0 pintor.

IV

TERRITORIOS
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o fundador da escola modern a de historia da arte na Iullia no seculo
XX e Adolfo Venturi (1856-1941). Venturi era filho de urn escultor
de Modena e come<;ou sua carreira em 1878, assumindo a dire<;ao da
Galleria Estense dessa cidade, da qual elaborou urn cata]ogo cientffico.
Em 1888 era nomeado inspetor-geral de belas-artes no Ministerio da
Instruc;:ao Publica, em Roma. No mesmo ano, com Dominico Gnoli,
fundava ele a revista Arehivio storieo d'arle, que em 1898, sob sua dire
c;:ao, passava a chamar-se Carle. Foi para ele que em 1896 se criou
na Universidade de Roma a primeira catedra de historia da arte, que
era na verdade uma catedra de hist6ria da arte medieval e moderna,
pais ja existiam na universidade italiana catedras de arqueologia antiga.
Em 1901, Venturi empreendeu 0 que seria a grande obra de sua vida:
a Hist6ria da arte ita/iana I; 0 desenvolvimento cada vez maior que esta
ira assumindo 0 impedini de termina-Ia. Asua morte, ela se interrompera
no seculo XVI. A forma<;ao de Venturi decorre do metodo anat6mico
de Morelli e dos prinefpios de analise de Crowe e Cavalcaselle. Estetica
mente, contudo, 0 pensador que maior influencia exerceu sobre ele foi
Renedetto Croce; 0 que impressionou Venturi nao foram tanto os poucos
'nsaios que este escreveu sobre a arte 2 quanto sua concep<;ao filos6fica

(;cntral, que via na hist6ria 0 produto nao das sociedades, mas dos
indivfduos. Como ja ficou dito, cada criador trabalha dentro de uma
:Iutonomia absoluta; em nenhum lugar tanto quanto na Italia ate 1950
s<.: repeliram as teses de Wblfflin propondo' uma genetica formal que
!",ostula certa autonomia da obra de arte em face de seu criador. AStoria
de Venturi e a narrativa de uma sucessao de "golpes de genio", de
1:11 sorte que ate certo ponto nao existe tanta diferenc;:a entre a maneira
til' Vasari e a de seu remoto descendente Venturi. Urn e outro procedem
tI' homem para homem.

Os primeiros grandes historiadores de arte da Italia sao alunos de
Venturi em Roma. Pietro Toesca (1877-1962) torna-se professor da Un i
vcrsidade de Turim, Giuseppe Fiocco (t 1971) inaugurara os estudos da
:II'lc veneziana na Universidade de Padua. Paolo d'Ancona (1878-1963)
',I'r:1 nomeado em Milao; em seguida se criarao catedras em Bolonha,
I'!llren<;a, Napoles, Palermo e Turim. Ao lange de meio seculo 0 ensino
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da arte se estendera a todas as regioes da Italia. Acrescente-se que a
hist6ria da arte e ensinada nas escolas de arquitetura independentes
da universidade.

Urn acontecimento favoravel ao surto da hist6ria da arte na Italia
e a excelente estrutura da protec;ao do patrim6nio. Em cada uma das
sedes administrativas das circunscric;oes q~le dependem de urn Ministerio
dos Bens Culturais .1 encontram-se tres superintendentes, urn preposto
aos monumentos, 0 segundo as galerias e 0 terceiro as antiguidades.
o das antiguidades se ocupa da arqueologia, 0 das galerias conserva
os museus, 0 dos monumenros e urn arquiteto encarregado da manu
tenc;ao e restaurac;ao dos monumentos hist6ricos. Ora, todos esses supe
rintendentes foram formados na universidade e tornam-se eruditos to
mando pOI' tema de estudo os objetos de sua func;ao conservat6ria.

Podemos citar, dentre os que se ilustraram nos ultimos anos e que
literalmente fizeram a hist6ria da arte italiana, os superintendentes Cesa
re Gnudi em Bolonha, Ugo Procacci e Maetzke em Florenc;a, Paolo
Mezzanotte em Milao, Giovanni Paccagnini em Mantua, Ottino della
Chiesa em Milao, Bruno Molajo/i, Raffaello Causa e Amadeo Maiuri
em Napoles, A. Quintavalle em Parma, Enzo Carli em Siena, Italo Faldi,
Luigi Salerno e E. Lavagnino em Roma. Pasquale Rotondi em Urbino
e depois em Roma, L. Coletti em Trieste, L. Magagnaro e Pietro Gazzola
em Verona, Viale em Turim, etc. Conservador do Museo di Roma no
Palazzo Braschi, Carlo Pietrangeli Iigou seu nome a hist6ria da Cidade
Eterna antes de tornar-se conservador dos Museus do Vaticano.

Os professores universitarios nao ficam atras. Citemos Rodolfo
Pallucchini, Diego Valeri e Sergio Bettini em Padua, De Angelis d'Ossat
em Roma, Roberto Pane em Napoles, Giulio Carlo Argan ern Palermo.
Nao esquec;amos Ugo Salmi, que durante muito tempo exerceu a presi
dencia do Conselho Superior das Belas-Artes, cujos estudos sao multi
plos, com enfase especial para os que tratam da miniatura italiana.

Foi no norte e no centro da Italia que mais rapidamente se desen
volveu a hist6ria da arte. 0 Metzogiorno, sem embargo do florescimento
que conheceu na Idade Media, permaneceu como urn mundo rotalmente
desconhecido dos hisroriadores de arte ate 0 final do seculo XIX.

E em 1892 que urn frances, aluno da escola de Roma, Emile Ber
taux, descobre essa terra incognita da hist6ria da arte: a Italia do SuI.
Bertaux trabalhara ali pOI' mais de dez anos e fara sobre 0 assunto uma
tese de dourorado, defendida em 1900, sob 0 tftulo L'art dans l'ftalie
meridionale du vr au XII/" siecle, livro enorme, de setecentas e sessenta
e duas paginas, omado de fotografias feitas em sua maioria pOI' ele mes
mo e de seus pr6prios desenhos, de excelente qualidade 4.

As facilidades de todos os tipos de que gozamos hoje nao nos permi
tern avaliar a resistencia de pioneiro que se fazia necessaria para realizar
semelhante trabalho de prospecc;ao num pafs sem estradas, onde se viaja
va a pe, com 0 mulo transportando 0 material fotogratico, tao embara-
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c;ante na epoca, pois ainda se empregavam chapas de vidro e tripes de
madeira (quase sempre tudo quanto se podia obter eram poses). Mas
Emile Bertaux era urn esportista, talhado para esse genero de provac;oes
(media urn metro e oitenta).

. Sua tese sobre a arte da Italia meridional, publicada em 1904, conti
nua a ser ainda hoje a unica sfntese sobre 0 assunto. Dela se fez recente
mente uma reimpressao.

Em 1887, Adolfo Venturi escrevia: "Chegamos a urn ponto em
que e precise dirigir-se a publicac;oes estrangeiras para encontrar mono
grafias sobre nossos grandes mestres, reproduc;6es de nossos monumen
tos nacionais e a hist6ria de nossas gl6rias artfsticas." , Hoje a escola
de arte da Italia e a prime ira do mundo, a frente inclusive da Alemanha,
cujos destinos foram pOI' muito tempo comprometidos pelo nazismo,
que a descoroou de seus mestres mais eminentes.

Diversos fatores deviam concorrer para esse admiravel surto. Em
primeiro lugar, a partir de 1922, 0 eosino da hist6ria da arte e materia
obrigat6ria nos Iiceus classicos. 0 primeiro ana compreende a arte grega
e romana, os dois seguintes a arte italiana; a arte fora da Italia nao
eabordada ". Esse eosine acabou pOI' estender-se as classes elementares.
Formou-se assim urn publico curioso pelo patrim6nio de seu pafs, 0

que favoreceu a criac;ao de editoras especializadas na hist6ria da arte
para atender a tal demanda. Esse genera de edic;ao vai conhecer grande
prosperidade ap6s a Segunda Guerra Mundial. 0 fascismo, fazendo a
Italia voltar-se para si mesma, desenvolvera 0 orgulho nacional e favore
cera a admirac;ao pela arte dessa terra que Mussolini chamava de "n05sa
adoravel penfnsula".

POI' urn fen6meno peculiar a Italia, animadas pOl' vantagens fiscais,
empresas particulares iriam substituir em muitos pontos os poderes pu
blicos para a manutenc;ao e a restaurac;ao do patrim6nio artfstico; 0

maior orgulho de urn estabelecimento bancario em toda a Italia e tel'
sua sede social num palacio ou num convento antigo cuidadosamente
restaurado e sobre 0 qual nao se deixa de publicaI' urn livro. Os diretores
dos grandes estabelecimentos de credito, com efeito, compreenderam
o que eu, pessoalmente, nunca consegui fazer admitir. na Franc;a, aos
P.-D.G. desse genero de empresas com quem entrei em contato - que,
em vez de gastar seu orC;amenro publicitario em publicac;oes pro domo,
que sao imediatamente encaminhados ao cesto de papeis, melhor fariam
se distribufssem a sua c1ientela, nos fins de ano, livros de arte. 0 exemplo
da Italia demonstra 0 sucesso da operac;ao. Antes de mais nada, esses
Iivros de arte nao sao comercializados; alguns estabelecimentos, como
o Instituto Bancario di San Paolo, em Turim, continuam fieis a esse
sistema, sem maiores inconvenientes quando se trata de albuns ou livros
de vulgarizac;ao, mas muito mais mac;antes para as obras de carateI' cientf
fico, que nao tardaram a substituir. os copies table books dos primeiros
tempos. Assim, sob a ac;ao desse instituto bancario, a hist6ria da arte
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?O Piem?nte, uma das mais mal estudadas da Italia, se viu - gra<;:as
a erudl<;:ao de MarZiano BernardI, que escreveu todos esses livros 
dotada _de um~ serie de obras magnfficas que revelam a riqueza das
produ<;:oes artlstlcas do antigo remo da Sardenha. Mas esses livros
contInuaram sendo confidenciais. Felizmente, tal modo de proceder
fOI raro.
. Urn notavel exemplo de continuidade no espfrito bancario e 0 ofere-

C1do ~elo Istltuto Nazionale di. Credito Fondiario de Roma, que edita
at raves de. Ugo BozzI urn conJunto de obras sobre urn aspecto quase
desconhecldo da pmtura romana: a paisagem. A iniciativa desse em
preendlmento coube a urn arquiteto e colecionador, Andrea Busiri Vici,
que p.ublicara em 1966 um estudo sobre seu ancestral vedutista, muito
apreclado pelos ingleses, Giovanni Busiri Vici; seguiram-se, do mesmo
erudlto, ob:as sobre 0 Orizzonte (1974) 7, Locatelli (1974) e. no ana
segumte, tres pmtores do seculo XVIII ~; Luigi Salerno prosseguiu com
Os ptrztores de paisagem no secu/o XVll em Roma 'I.

A parte 0 caso excepcional do Istituto Bancario di San Paolo 0

perfodo do livro fora de comercio cessou rapidamente' os estabele'ci
mentos bancarios e as grandes sociedades procederam de outro modo'
?a obra que produziam cada ano, reservaram por urn ana a difusa~
a ,sua clientela,' delxando 0 editor, decorrido esse prazo, livre para colo
ca-la no comefCIo a urn pre<;:o de venda nitidamente inferior ao que
devena atmglr se nao tivesse sido custeado por uma empresa. E, em
vez ~e assuntos conhecldos, todo esses institutos bancarios, no empenho
de dlstlI1gulr-se uns dos outros, preferiram monumentos ineditos, capa
z~s de mteres,sar sua clienteia local, 0 que imprimiu urn impulso conside
ravel na hlstona da arte, mcentivando a pesquisa.

A emula<;:ao dessas sociedades fundiarias em tal domfnio nao parou
de cre;cer; ISSO se expllca facilmente, porque elas permaneceram priva
das. Ja em 1966 urn edltonaJ do Burlington Magazine 10 chamava a aten
<;:ao para_ 0 fenon;eno e for~ecia a lista de rna is de cento e cinquenta
publtca<;:oes do genero, redlgldas pelos maio res eruditos italianos em
geral superintendentes. Esse numero devera aumentarconsideravel~en
te. Uma cifra nos e dada pela~ C~derne.tas ~e Poupan<;:a. Estas, quer
II1dlvldual~ente,quer em assocla<;:oes reglOnals ou nacional', publicaram
1514 hvros. Basta cltar apenas un: deles: a monumental publica~ao do
corpus dos desenhos de Miguel Angelo em quatro volumes, realizada
pela Caderneta de Poupan~a de Floren~a de 1975 a 1980. Em 1985
a_associa~ao nacional podia fazer em Roma uma exposi~ao dessas edi:
~oes, prefac13da por urn grande erudito, Federico Zeri IJ.

Esses estabelecimentos nao se encontram somente em Roma Flo
ren~a, Milao, Bolonha, Napoles ou Bergamo, mas em localidades ~uito
menos importante~,como Abbiato Grasso, Tortosa, Forli, Prato, Rovi
go,_ Varese, Ivrea, etc. Em toda a Italia as Cadernetas de Poupan~a

estao na vanguarda desse movimento.
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A historia da arte italiana se beneficia de editores particularmente
i1111;unicos. Saudemos 0 matS antigo de todos, que trabalhava ja no se~ulo

I . Hoepli. de Milao, 0 editorda Storwde Vent~n. Alguns,oeles
. ('speciaiizaram em obras do rna IS estnto ngor clentlflCO - catalogos

,III inventarios, entre outras -, como Olschkl, de F\oren<;:a. que teve
,Iv uperar a catastrofe da inunda~aode 1966,ou Neri Pozza, de Vlcenza.
I 1'cta Editrice, em Milao, que durante mUlto tempo contou com uma
1\11 clora muito dinamica, Paola Moroni, foi uma das pnmelras edlt?ras
,I 'slimular as sociedades bancarias. Outras procuraram 0 grande publi
,'I'. tendo a engenhosidade de vender ~omo periodicos semanalS mono-

'1'<1 bas cuja ilustrac;ao e util para todos 1- e de mundar com eles 0 merca~o
Illllndial em varias Ifnguas. Rizzoii, de Milao, concebeu uma cole<;:ao
\Ie prestfgio em grande formato sobre grand~s pi~tores ou monumentos
('kbres. Para urn publico de estudantes e de cntlcos. 0 mesmo edItor
t'l1lpreendeu a cole<;ao Classici de/f'arle, publicada em dlversos Idloma_s,
"l'l.:recendo a pre<;:o modico catalogos SUClI1tos, que quase sempre nao

.' - I'
\;10 de pnmelra mao '.

A edi<;:ao italiana nao tardou a fazer grandes progressos na repro-
llu<;:ao em cores. Devo aqui, para evocar a lem~ran<;:a de urn am~go falecl
do contar a historia comovente da mals bela sene de reprodu<;:oes consa
gr;da a obras-primas, empreendida desde 0 tempo da ultima guerra.
f filha do editor Ami\care Pizzi, de Milao. pereceu sob um bombardel?
I'inha vinte anOs e era bela, como se pode julgar por seu medalh~o
l:stampado em relevo sobre a encaderna<;:ao dos volumes da colec;a?
Silvana. Silvana, com efeito, era seu nome. Para perpetuar-Ihe a memo~
ria e criar uma obra que servisse de protesto contra a morte, seu pal
unpreendeu uma colec;ao que reprod.uzia em cores que se aproxlmavam
() mais possfvel do original grandes Clclos de plI1tura monumental, sempre
amea<;:adas de serem aniquiladas pela guerra cega. Ele enxerg,ara lon~e.
Do cicio da capel a de Santiago por Mantegna na Arena de Padua, a"m
gido por uma bomba "bern no alvo", a melhor lembra,n<;:a que hOJe
nos resta e urn volume da colec;ao Silvana. Sem este, tenamos perdido

para sempre a memoria de suas cores. .
Outro aspecto da atividade dos supenntendentes e do.s conserva~ores

de museu e a organiza<;:ao de exposi<;:6es, q~e se mult~phcam atrav,es de
toda a ltalia sobre rodos os assuntos e todas as epocas e dao lugara ~atalogo:
cada vez mais eruditos. Citemos, a titulo de exemplo, a exp~sl<;:ao Ctvtlta
de!'700 e Napoli em 1979. que com seu anexo comporta tres volumes e
1.395 paginas; a do Baracco piemontese em !963, tambem em tres volun:

es
,;

em Turim, ainda em 1980, para a exposl~ao Cultura ftgurattva e a~chlte!
tonica negli stati del re di Sardegna (1773-1861), tres volumes e 1.526 p~glI1as.

o publico italiano sempre e cha_mado a Jul~ar a restaura<;ao das
obras de arte, 0 que da lugar a exposl<;:oes cUJos catalogos, pelas II1forma
<;6es que comport am sobre obras nao rarO ineditas, contnbuem para

o avanc;o dos conhecimentos.
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Afora os organismos oficiais, 0 regionalismo itafiano suscita muita
emulac;ao em e,s~ala local. Assim, em Mantua, criou-se urn instituto para
estuda.r a ~Istona da cldade, 0 Istituto Carlo d'Arco, que prosseguiu
a publlcac;ao de toda uma enciclopedia dedicada a hist6ria dessa cidade.
As agencias de turismo (Enri provinciali per il furismo) tern uma ac;ao
mUlto eflcaz. 0 presidente de uma enfe de Treviso, Giuseppe Mazotti,
encoraJOu durante muitos anos as pesquisas sobre as villas de sua circuns
cric;ao. No mais das vezes, porem, e urn banco que toma essa iniciativa,
c~mo Vlmos para Turim. Em Bergamo, a Banca Popolare confiou a
Glan Alberto dell'Acqua a realizac;ao de toda uma serie de obras de
alto valor cientffico sobre os pintores bergamascos do seculo XIV ao
seculo XVlll.

. Assinalemos a iniciativa da Olivetti, que fundara uma pequena re
vIsta de comentarios bibliograticos, confiada a Raghianti, distribufda
gratUltamente as universidades e a quem a solicitasse: Sele Arfe. Esse
~eri6dico con,tribuiu bastante,. ap6s a Segunda Guerra Mundial, para
lecolocar a Itaha no Clrculto unIversal, dlvulgando no exterior seu pensa
mento e sua historiografia.

. _Ao es~orc;o das empresas veio juntar-se 0 das fundaC;6es. Uma insti
tUIc;ao ongmal e a FundaC;ao Lerici, dedicada a prospecc;ao arqueol6gica .
Reahzada por urn mdustnal de Milao, ela uniu-se ao lnstituto Politecnico
d~ssa cidade. Seu objetivo e promover os metodos cientfficos para a detec
C;~o das nquezas ~rqueol6gicasdos terrenos, para a realizac;ao das escava
c;oes e a explorac;ao de seus resultados. lnfelizmente, os fombaroli, OU sa
queadores de tumulos,. se apoderaram dos aparelhos de detecc;ao inven
tados pOI' ~encl para pilhar as riquezas encerradas no subsolo da Etruria.

As ongens da FundaC;ao Giorgio Cini sao deveras emocionantes.
Em 1949, no aeroporto de Nice, 0 conde Vittorio Cini (t 1977), senador
d~ Veneza, aguardava seu filho Giorgio em companhia da noiva deste.
PIIotando seu aviao particular, Giorgio Cini espatifou-se no solo sob
os olhos de seu pai. Este decidiu perpetuar-Ihe a mem6ria mediante
uma fundac;ao. Hu~anista e apaixonado por sua patria veneziana, quis
eleque es;a fundac;ao fosse bastante vasta para abarcar diversos aspectos
da Inteltgencla humana, a vida intelectual e 0 trabalho manual Deviam
pois, coexistir u?'l. centro marinho (escola de suboficiais da ~arinha):
urn centro de OflCIOS de arte e urn vasto centro de cultura e civilizac;ao
consagrado as obras do espfrito, principalmente em suas relac;6es com
Veneza. ~sslm, todas as facetas da civilizac;ao do antigo reino do Adria
tlCO estanam representadas. Para isso eram necessarios amplos espac;os.
Justamente en tao se oferecia ao conde Cini essa ilha que levava 0 nome
de seu f.I1ho, a isola San Giorgio, onde outrora prosperara urn mosteiro
benedltmo fundado no seculo X e para 0 qual Palladio, no seculo XVI,
e Baldassare Longhena, no XVII, haviam construfdo urn admiravel con
Junto. Salvo a igreja, tudo se achava num estado lastimavel em conse
qliencia de uma ocupac;ao militar, primeiro austrfaca, dep~is italiana.
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Os trabalhos de restauraC;ao e adaptac;ao dos ediffcios a suas novas fun
c;6es foram concluidos em 1956. A obra-prima ressurgiu em todo 0 seu
esplendor. A fac;anha mais espantosa foi ter reencontrado e recolocado
no devido lugar os alizares de madeira da biblioteca desenhad~s p~r

Longhena, que se haviam espalhado. ~s atlvldades ,da fundaC;ao sao
distribufdas em quatro mstltutos. 0 mstItuto de hlstona da arte, cuJ3
direc;ao foi confiada a Giuseppe Fiocco, tern. por fInalldade orgamzar
col6quios e exposic;6es, publicar estudos de hlst6na da arte e mlnIs~r~r

cursos nos quais sao chamados a ensmar os maJOres nomes da hlstona
da arte de todos os pafses. 0 instituto de tetras, musica e teatro fOi
entregue a Giuseppe Ortolani, especialista ~m Gol~on.L l!m mstltuto
de hist6ria da sociedade e do Estado venezlanos fOI dlflgldo ongmal
mente pelo professor Agostino Pertusa, da Universidade Cat61ica de
Milao. E, enfim, 0 quarto instituto, dirigido inicialmente pelo professor
Giuliano Pezzali, se destina a estudar as relac;6es de Veneza com oOnen
te. Devem-se a diversos institutos, sem con tar os concertos, as represen
tac;6es teatrais ou cinematograticas, a publicac;ao de ~enten~s de obras,
catalogos de exposic;6es e de museus, atas de col6quJOs. 0 mstItuto de
hist6ria da arte prestou imensos servic;os ao publlcar uma Enclclopaedta
universale dell'arte de alto valor cientffico, da qual ja falamos mais acima.

Quando se criou a fundaC;ao, nao havia urn s6 livro em San Giorgio.
Em 1986 eles chegam a 118 mil. 0 nucleo fundamental foi consti~ufdo

pelas compras globais de algumas grandes bibliotecas de especlallstas,
notadamente as de Giuseppe Fiocco, LUIgi Marangont, Tommaso de
Marinis, Raymond Van Marie, Fairfax-Murray, Antonio Munoz, do prin
cipe Demidoff, etc.

Essa reuniao de livros foi feita para atender as necessidades dos
diversos centros da fundac;ao, com especial cuidado para nao se fazer
duplo emprego com os outros fundos de Veneza. . .

Entretanto, para urn homem tao requintado como 0 conde C~nl,

em quem revivia 0 sentido do fausto dos antigos .mecenas,. t~na sldo
mesquinho prover sua fundaC;ao apenas deuma blbllote.ca utilltan.a. Urn
lugar tao prestigioso como 0 antigo mo~telfo de San GI?rgJO ?evla co~

servar tesouros raros. E assim ele constitUlu urn dos rnals notavelS gabl
netes de incunabulos existentes no mundo, urn conjunto de miniaturas
formado pela compra da colec;ao Hoepli e varios c6dices e, enfim, urn
gabinete de desenhos. . . . .

o primeiro presidente da organizac;ao fOI Nmo Barbantml. Ao ense
jo da celebraC;ao do vigesimo aniversario da fundac;ao 14, 0 cond~ Vittorio
Cini acrescentou a esta urn museu, 0 castelo feudal de Monsehce, onde
reunira uma admiravel colec;ao de armas e armaduras. Alem disso, apcs
sua morte, por sua vontade 0 palacio que 0 conde Cini habita:a em
San Vio com todas as suas colec;6es de obJetos de arte e de pmtura
italiana foi anexado a fundaC;ao 15. Em 1976 a presidencia desta e assu
mida por Bruno Visentini.
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Tendo estado frequentemente em Veneza por motivos profissio
nais, muitas vezes encontrei 0 conde Cini; havia nele algo de principesco.
com essa gra~a ue acolhida que s6 se encontra em Veneza. E nossa
amizade foi grande. No entanto, poderia ter havido entre nos urn pomo
de disc6rdia: As bodas de Canaii de Veronese, hoje no Louvre, quadro
que outrora adornava 0 refeit6rio de San Giorgio - que se converteu
na aula magna da fundac;ao - e que foi surrupiado pela Comissao Artls
tica e Cientffica do Diret6rio durante a expedic;ao de Bonaparte na Italia.

Outras instituic;oes foram fundadas por urn agrupamento de coletivi
dades locais secundadas por sociedades privadas, como 0 Centro Interna
cional de Estudos de Arquitetura Andrea Palladio, criado em 1958 pela
comuna de Vicenza, a Provfncia, a Camara de Comercio. a Ente Provin
cial para 0 turismo. a Accademia Olimpica, a Biblioteca Bertoliana e
uma Sociedade dos Amigos dos Monumentos. 0 centro organiza anual
mente cursos de verao para cento e cinquenta alunos-arquitetos (cin
quenta dos quais estrangeiros); para aloja-Ios. adquiriu uma admiravel
villa do seculo XVII, a villa Cordellina Lombardi; situada em Monte
maggiore, a doze quil6metros de Vicenza, foi desenhada por Giorgio
Massari e decorada de pinturas por Tiepolo: calda em rUlna, foi restau
rada por urn mecenas milanes, Vittorio Lombardi. A atividade cientffica
do centro e tao importante quanto suas ac;oes pedagogicas. Ali se edita
urn boletim anual contendo estudos que abrangem questoes relativas
a Palladio ou sobre problemas mais gerais ou mesmo atuais. 0 centro
empreendeu a publicac;ao de urn Corpus palladianum. ja bastante adian
tado e que. em trinta monografias, deve explorar de maneira exaustiva
a obra do mais ilustre filho de Vicenza, para oferecer aos arquitetos
e especialistas da arquitetura todos os dados necessarios a compreensao
e ao estudo de sua obra. Eis por que as numerosas fotografias que a
ilustram sao acrescentados em fim de volume mapas de arquitetura que
renovam aqueles que eram considerados ate aqui como os melhores
e que haviam side feitos por Bertotti Scamozzi no seculo XVIII; tais
escrupulos cientfficos causaram admirac;ao, pois esses novos mapas corri
gem certas inexatidoes dos anteriores; a realizac;ao dessas obras, que,
alem disso, levam em considerac;ao a decorac;ao desses ediffcios, esta
confiada a peritos italianos e estrangeiros. Em 1973 0 centro organizou
todo urn conjunto de manifestac;6es cujo polo era uma grande exposic;ao
dedicada aobra do arquiteto, em torno da qual gravitavam outras exposi
c;6es, representac;6es no lea Ira olimpico e concertos realizados nas villas
palladian as. A contribuic;ao mais importante na exposic;ao da obra do
grande arquiteto foi urn conjunto de maquetas em madeira na escala
1/33. Realizaram-no artistas de Vicenza com base nos mapas feitos pelos
membros do Comite Internacional da exposic;ao, presidido por Renato
Cevese. que trabalharam a partir dos desenhos do mestre e das gravuras
dos Qual/ro Iibri dell'archilellura. Surgiram assim as criac;oes de Palladio
tais como ele as havia concebido. sem as modificac;oes e alterac;oes poste-

riores. A maqueta da villa Trissino. em Meledo. da qual apenas uma
fnfima parte tinha sido construfda, faz aparecer aos nossos olhos urn
conjunto grandioso, 0 mais vasto que Palladio concebeu, sob a inspirac;ao
do templo da Fortuna em Preneste. 0 palacio Valmarana foi restaurado
para acolher esse museu Palladio.

A reputac;ao internacional desse Centro Palladio e tal que urn arqui
teto frances, Jean-Charles Moreux. fervoroso admirador do grande vi
centino, the doou sua biblioteca de Iivros antigos sobre arquitetura.

o Centro Palladio, criado grac;as a concursos publicos e privados,
e do qual faz parte uma academia que remonta ao seculo XVI. e urn
excelente exemplo do fervor que a Italia dedica aobra de arte e a glorifi
cac;ao de seus homens de genio. Nada de analogo se encontraria no
resto da Europa, sobretudo na Franc;a, onde os homens publicos e de
negocios parecem ter-se resolvido, em sua auto-satisfac;ao, a considerar
como obsoleto urn patrim6nio artfstico precioso. E, no que tange ao
estudo cientffico, por certo estamos longe do dia em que se fara para
os castelos do Loire um corpus com mapas de arquitetura tao precisos
quanto os do Corpus palladianum.

Grac;as talvez ao impulso dado pelo Centro de Vicenza, Palladio
esta em via de tornar-se 0 artista mais estudado de toda a arte italiana,
uma especie de Platao da arquitetura, para 0 qual a exegese e intermi
navel. Mas, antes de considerar todos os efeitos e todas as fontes do
palladianismo, nao seria indispensavel estabelecer sua obra sobre uma
crftica severa dessas fontes? Foi nisso que se empenhou urn vicentino,
Giangiorgio Zorzi, numa obra em quatro volumes que exigiu nada menos
que dez anos de estudos '''.

As pesquisas dos eruditos se voltaram inicialmente para a Idade
Media e 0 Renascimento, sem temer a sobreposic;ao dos estudos. Assim
Adolfo Venturi ja estudou longamente os primitivos enquanto 0 holan
des Raymond Van Marie retoma 0 problema num livro escrito em ingles,
As escolas ilalianas de pin/ura 17 Mas, antes que este estivesse terrninado,
o americano Richard Offner (t 1965) empreendera urn Corpus das esco
las de pinlura primiliva de Florenr;a, que de 1931 a 1979 teve catorze
volumes publicados I~. Richard Offner, nascido em Viena, foi para os
Estados Unidos com a idade de tres anos e fez seus estudos em Harvard
e Viena. onde conquistou 0 diploma de doutor em 1914. PraticOu urn
lange professorado (1927-1961) na New York University, para euja fun
dac;ao contribuiu (1923).

Algumas questoes foram objeto de estudos tao contradit6rios que
acabaram criando urn verdadeiro embaralhamento de crfticas, como vi
mos para Giotto, Caravaggio, Giorgione e Ticiano no capftulo "Ques
toes polemicas", e seria interessante deixar esses problemas repousarem
durante uma gerac;ao. As exigencias da literatura de arte - pode-se
dizer infelizmente? - vern complicar as coisas, obrigando os eruditos
a estilizar os problemas.
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A gravura, menos favorecida, poderia muito utilmente substituir
a pintura. Assinalemos os servi~os prestados pelo ingles Arthur Hind
com os sete volumes de sua Gravura iraliana antiga, que revelou algumas
fontes I~.

Entre os grandes mestres do Renascimento, aqL!eles cujo conheci
ment? fOI conslderavelmente enriquecido sao Miguel Angelo e Leonardo
da Vmcl. A, un.lversalidade das pesquisas deste ultimo, reveladas por
seus mumeravelS desenhos, alguns dos quais foram descobertos ainda
recent::mente ~~ Madri, suscitou questoes que estao longe de esgotar-se.
o catalogo cntlco de Rafael, que nao se refazia desde Passavant foi
rejuvenescido por urn ale mao. Luitpold Dussler, enquanto urn in~les.
John Pope-Hennessy, consagrava para as "Wrightmans Lectures" (Uni
versldad~ .de Nova York) uma serie de estudos dos aspectos formais
e Iconologlcos da obra do artista, na esteira do rafaelismo.

o catalogo da~ pinturas de Tintoreto foi levantado em 1948 por
Rodolfo Pallucchml e Paola RossI em tres volumes de 1974 a 1982 20

Ode Ticiano foi objeto dos cuidados de urn professor americano, Harold
E. Wethey, que Ihe dedicou 0 fim de sua vida 21. Quanto a Miguel Ange
lo, veremos 0 estudo exaustivo que sua vida, assim como sua obra, pro
vocou.

Depois de ter privilegiado 0 Renascimento, que de maneira perma
nente susclta. 0 Interesse dos eruditos, depois de ter "descido" aos primi
tIVOS, 0 movlmento das pesquisas e dos estudos seguiu 0 curso dos secu
los. A redes,:oberta de Ca.ravaggio, penosamente realizada na primeira
metade do seculo, como Vlmos, "desbloqueou" literalmente 0 Seicento,
determmando a reabilita~ao de uma arte desacreditada e considerada
como "academica". Caravaggio arrastou os Carracci em sua esteira, e,
c0n:t os Carracci, todos os bolonheses. Que paradoxo! Essa revivescencia
mUlto deve a urn superintendente das Gat/erie de Bolonha, Cesare Gnu
di, que institufra em sua cidade uma bienal em que sucessivamente,
sob formas dlversas, foram mostrados os aspectos variados desse "acade
mismo" bolonhes, 'assim como outras expressoes do Seicento italiano
ou europeu. A mais notavel dessas exposi~6es, a demonstra~ao-chave

de certo modo, fOJ, em 1963, a que se consagrou a Annibale e Ludovico
Carracci ~ a seu primo Agostino. Dessa confronta~ao emergiu engran
declda a flgura de Ludovico, ate entao urn pouco excessivamente ofus
cada pela de Annibale. Nao s6 foi ele 0 verdadeiro chefe do sludioso
COrso em que se formaram tantos artistas, e que instituiu 0 quadro do
ensmo das escolas de be/as-artes ate os nossos dias, como tam bern sua
maneira muito pessoal e prenhe de sensibilidade, por vezes ate de ternu
ra, contrastando com a arte mais robusta e formal de seu primo Annibale.
Quanto a este ultimo, teve as honras de urn corpus da autoria de Donald
Posner em 1971 22 .

I?epois dos mestres de Roma, Bolonha, Veneza ou Floren~a, sao
os artlstas de escolas regionais menos conhecidas que se tornam objeto
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de pesquisas. Em seguida 0 Settecento, como 0 Seicento,. foi admitido
nas honras da erudi~ao;depois, mais recentemente, 0 pr6pno Ottocento,
que permanecera sepultado no mais espesso esquec~mento.,Assi~, pou
co a pouco, gra~as a essa atividade intensa, 0 patnmol1lo artlstlco italiano
revelou sua prodigiosa riqueza. A parte menos explorada e sempre 0
Mezzogiorno. Todavia, alguns decifradores puseram maos aobra, como
Roberto Pane, professor da Universidade de Napoles, que fundou uma
Sociedade de Hist6ria da Arquitetura, suscitando particularmente na
cidade partenopeia e seus arredores uma prospec~ao sistematica co~sis
tente em descri~oes, fotografias e mapas arquitet6nicos centrados pnon
tariamente na arte barroca, que, ao menos sob sua forma civil, esta
fadada a desaparecer, ruindo de velhice e devorada pela cidade mod~r

na. A esses trabalhos Pane conferia urn carateI' de apostolado, pOlS,
dizia ele, "as destrui~6esde Vicenza, Roma ou Napoles nao sao apenas
urn epis6dio deploravel e nao obstante secundario da vida nacional,
mas a imagem precisa e fiel de nossa sociedade". Essas pesquisas deram
ensejo a numerosas publica~oesD Sir Anthony Blunt escreveu urn traba
Iho em ingles sobre 0 barroco de Napoles 24, mas que pern:tanece como
uma visao sintetica num domfnio arquitet6nico de uma nqueza lJ1SUS
peitada.

A Sicflia sempre foi insuficientemente explorada, sobretudo no q~e

se refere a esse estilo barroco que, ap6s 0 terremoto de 1693, produzlu
tantas opera~6es magnfficas de arquitetura urbana.

Ha cerca de quinze anos, ignorava-se quase pOI' completo 0 barroco
da Apulia, mas bruscamente este se aproveitou dessa especie de desper
tar que em todos os domfnios hist6ricos e arqueol6gicos se ~a~if~stou
nessa provfncia, que permanecera pOI' multo tempo como urn Jlheu Isola
do do desenvolvimento da eiviliza~ao contemporanea. Fundou-se em
Leece urn Centro di Studi Sa/entini. Varios volumes sobre 0 barroco
da eidade de Leece e do Salento, que s6 se conheciam de ouvir-dizer,
foram publicados, revelando uma das expressoes mais estranhas e mais
poeticas dessa arte de multiplas metamorfoses 25.

Cada grande villa da Italia e cercada pOI' uma aureola de villas,
mais ou menos desnaturadas, que constituem com seus jardins uma das
l'xpressoes mais elevadas da civiliza~ao italian.a. Essa villa~ eram q~ase

deseonhecidas antes da Segunda Guerra Mundlal; s6 se podia aborda-Ias
indiretamente, atraves do livro veneravel - copioso, e verdade - de
Luigi Dami, editado em 1924, 0 jardim italiano 26. . .

Esse aspecto "rural" de uma civiliza~ao essenclalmente urba~a fOI
subitamente revelado gra~as a diversos eruditos seeundados por edltores
inteligentes, que se lan~aram a descoberta desse patri';l0nio inedito.
As villas de Roma, da Toseana, de Luca, Floren~a, Padua, Vleenza,
Verona, Veneza, Genova e Napoles foram objeto de diversas pu?lica
<;nes. As mais belas dessas vi/fas constitufram urn dos temas pre?Jlet~s

lias sociedades finaneeiras. As edi~oes Sisal' de Milao quiseram II' mals
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longe, realizando urn corpus de todas essas villas, colec;ao cuja direc;ao
foi confiada a Pier Fausto Bagatti Valsecchi. A divisao e regional, e
nao cronol6gica. Apos uma exposic;ao de conjunto, seguida de urn estudo
aprofundado dos monumentos mais importantes, cada obra se abre para
o inventario propriamente dito, compreendendo todas as villas recen
seadas numa determinada regiao, classificadas geograficamente. Varios
volumes dessa gigantesca empresa foram ja editados, e depois de ter
sido suspensa durante alguns anos ela vai ser retomada pelo editor Rus
coni, de Florenc;a 17.

Nao bastava estudar a hist6ria dessas villas e considera-Ias como
monumentos de arquitetura. lmportava aprofundar a significac;ao desses
orti, lugares de descanso feitos para a solidao e 0 lazer (0 otium), se
se quiser, mas sobretudo lugar teatral, espetaculo fixado em marmore,
em pedra e em imagens pintadas, no qual a natureza e chamada a colabo
rar, a fim de valorizar a ideia de que uma civilizac;ao se faz de si mesma
e mais ainda de suas nostalgias.

Em 1976 a princesa Emmanuela Kretzulesco-Quaranta abria novos
horizontes sobre 0 alcance que tivera sobre 0 desenvolvimento da simbo
lica dos jardins 0 misterioso Sonho de Polifi/o, publicado em latim em
1499 por AIde Manuce 19

Esse tema de pesquisas esta, pois, atualmente em plena eferves
cencia. A ele se acrescenta 0 das flores e de sua simbolica, cujo estudo
foi inaugurado par Mirella Levi d'Ancona 29.

A castelogia suscita 0 interesse da erudic;ao italian a, ate ha pouco
indiferente a esse genero de monumentos, salvo no caso de tratados
teoricos. Esse interesse nau se refere apenas as majestosas fortalezas
que a Italia conservou em melhor estado que a Franc;a, pois que foram
cada vez mais raramente desmanteladas. Para estuda-Ias metodicamen
te, fundou-se urn lstituto dei Castel/i, repartido em subdivisoes regionais
e que realiza congressos regularmente. Mas eis que 0 interesse se volta
ate para as fortificac;oes mais humildes, essas torri d'avisi, conjunto unico
na Europa de urn sistema de vigia que recobre a totalidade do litoral
italiano para prevenir as incursoes dos piratas barbarescos .10

o territ6rio artfstico italiano e uma especie de patria dos ancestrais
comum a todos os povos do Ocidente; por isso ela esta aberta a todos
os pesquisadores estrangeiros.

E a urn ingles, John Pope-Hennessy, que devemos 0 unico grande
livro de conjunto (em seis volumes) sobre a escultura italiana, que come
C;OU a ser publicado a partir de 1955 e que, reeditado, permanece como
obra de base 31 .

o pioneiro das pesquisas sobre a simbologia das viI/as e urn ameri
cano, David R. Coffin, de Princeton, que em 1960 revelou 0 harmonioso
poema de pedra, agua, marmore e verde que era a Villa d' Este em Tivo
li 32 em sua significac;ao primitiva, antes que fosse alterado e obscurecido
peJas transformac;oes do seculo XVII. Em 1971, sobre 0 tema do "Jardim

. I' uio ue era 0 primeiro de uma serie organi-
II:diano",reul1laeleumcooq q \ funda ao de Sf. e sra. Wood
I,"!;\ sobre a a~quitetura pal~agl:t: a~~e~izanti~a em Dumbarton Oaks.
1\liss, dedlcada a arte dos Jdardlns\. os 33 graras a fontes redescobertas,

d . m grupo e Ita I3n , " .\'\ I\lCO epolS, u t s em Bomarzo Esse Ul1lverso. - . da villa dos mons ro . .
Ik~'drava os el1lgmas . 'd de A renovac;ao dessa pesqUlsa
1IIItico decorre diretamente da A~~~ur'ra~ce~ Pierre Grimal sobre os Jar
IlIllito deve ao livro fundam~~~~ 34 Desde essa epoca 0 centro de estudos
,/ius romGlns, aparecld~ em C ff" 1979 escreveu urn tratado de

I 0 propno 0 In, em, , d 'h
',' Jesenvo veu. 3<; A Italia nao podia ficar atras, A clda eZIl1 a
\'(Hl\Unto sobre 0 assunto, " ue ad uirira os Horti Leol1lnt da famfll3
\(Iscana de San QUIflCO d Orcta, ~ '~t lado Arehivio ita/iano de/l'arte
('higi fundou urn centro de estu os ll1, I U 1978 36

, " . 'meiro coloqUlO em '
tll'i f,iardLnI e reul1lU seu pn , nheceu a basflica de Sao Pedro, ~m

Durante mUlto te~npo so se co, dos desenhos de urn frances,
IZoma, atraVes das ,anah;7e~ de umi~~;~Oea destrinc;ar as estratifi~a~oes
() barao de Geymuller o~ ~a~;ica vaticana, enquanto os admlravels
tillS dlversos proJetos para ll (1795-1855) davam a conhecer
dcsenhos do arqUlteto Paul Letaroul Y I - 38

_' , " Vaticano e suas co ec;oes ' , '
1l<\0 so a IgreJ3 como 0 d roSOS institutos estrangelros, dedlca-

Roma beneflcIO,u-se e nume ontribufram para desenvolver
tlos principalmente a a,rqueologla , 9ue dCO mundo em testemunhos do

, b a cldade mals nca 1897
:IS pesquisas so re . 1881 a Austria, em 1894 e
I)(\ssado, Em 1873 fOI a Espanha, em 1902 a Belgica que funda-

, 1901 a Inglaterra e em , '
os Estados Ul1ldos, em , s A Alemanha disp6e de urn ll1stItuto
ram esse,s orgal1lsmos, de de~\~\~~t~caHertziana, dedicada as pesqUlsas
arqueologlco e tambem a .' em privada especlhcamente
sobre 0 Renascimento em Roma, CUJ3

d
On g os mal's adiante Quanto a

, • A' ,- t' 1 que a estu arem '
gcrmal1lca, e tao nO ave m Roma criou um instituto de arqueo-
Franc;a, a Academ13 de Franc;a e a mais extensivo, se converteu na
logia que em 1901, com um program
Escola de Roma, alojada no palaCIO Farn~s~iam para a Cidade Eterna

Os pesquisadores estrangelr~sdque a e estavam talvez demasiado
l'oram uteis a uma escola de hlsdtona ores qpual,s se passara numa especie

d 't que tu 0 em seu d
Propensos a acre 1 ar 'f' notadamente no caso as- d lsto se yen \COU
de fermentac;ao em re oma, L . b d'a se encontra sem nenhuma

" Se na om ar I '" '
origens da arte gotlca: . ada abooada de ogivas, 0 esulo gotlco
duvida uma premol1lc;ao do slstem h' ItaTla 0 frances Camille

, ' , t talmente estran 0 a· ,
propnamente dlto era 0 , d /'architecture gothique en lta/ze, moS-
Enlart, nas Ongzn,es jranfalses d~S cistercienses, que disseminaram ~a
trava em 1894 a Importancla modelo de sua ardem, trazendo asslm

Penfnsula conventos baseados no , tencl'am ao gotico nascente,
h i mas das quais per , '

formas borgon esas, a gu "'I d "Iar para os eruditos ltallanos,
Essa verdade foi bastante dlhcl e ~s,slml N m livro de sfntese escrito
e ainda hoje nao faltam ~s que a reJelta~, ra~ para a Ita/ia 39,0 grande
em 1939, 0 espirilO do golleo e sua slgnzJlea~
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erudito alemao Georg Weise soube decantar na Italia do Trecento 
especialmente para a escultura - os elementos ex6genos e as impulsoes
end6genas. Distingue ele duas correntes do g6tico, A primeira resultou
do c1assicismo e se manifesta pela restaura~ao da "plasticidade estatua
ria", pelo sentido da densidade do corpo. As Fontes desse c1assicismo
sao complexas; na Italia ele pode provir de Bizancio, como 0 mostra
ocaso de Duccio, ou da aIte antiga (Nicola Pisano); na Fran~a ele parece
espontaneo, enquanto na Alemanha deve algo it tradi~ao otoniana. Giotto
parece ter bebido em todas as Fontes: bizantinas, an~igas, g6ticas, france
sas. Na segunda metade do seculo XIII, na Fran~a e na Alemanha,
o g6tico torna-se irrealista, complicado por influencias aulicas que Ihe
enervam 0 espfrito. Essa segunda forma do g6tico penetrara pela via
francesa, aquela que seguiam os peregrinos que se dirigiam aRoma,
o que explica por que foi a Siena que chegou sua influencia (Simone
Martini), e nao a Floren~a, Quanto a Giovanni Pisano, a Paixao expres
sionista que 0 anima, comparavel a de uma parte da escultura alema
(Naumburg), e sem futuro; s6 sera reencontrada entre os grandes escul
tores f1orentinos do seculo XV. Numa segunda parte, 0 autor mostra
os estreitos vfnculos dessas diferentes tendencias com os fatos espirituais
e literarios; estes ultimos sao tanto mais import antes quanto a Italia
e entao 0 primeiro pafs da Europa a ter em Ifngua vulgar uma literatura
evolufda e, sob esse ponto de vista, sua evolu~ao e consideravel em
rela~ao aos demais: Dante, Petrarca e Boccaccio sao autores imortais;
seus contemporaneos na Alemanha ou na Fran~a s6 interessam it his
t6ria.

Certo e que um espfrito universal como 0 do professor da Univer
sidade de Ti.ibingen, que reencontramos em diversos passos desta obra,
versado tanto na filologia como no conhecimento das formas, podia,
pairando acima das fronteiras, tomar sobre a arte g6tica italiana, de
carater tao ambfguo, uma tal vista panoramica.

Eruditos estrangeiros contribufram, pois, em grande numero para
esse magnffico surto da hist6ria da arte italiana nos ultimos trinta anos.
Citemos A. Popham, John Pope-Hennesy, sir Anthony Blunt, Denis
Mahon e R. Wittkower para a Inglaterra, Harold E, Wethey, J. S. Acker
mann e A. Coffin para os Estados Unidos e, para a Alemanha, Heyden
reich, 0 conde Wolf Metternich, autor de um livro monumental sobre
a Basflica de Sao Pedro de Roma de Bramante, e Otto Foerster, que
escreveu a primeira monografia exaustiva sobre 0 mesmo Brabante. Pro
fessores germanicos naturalizados americanos publicaram obras essen
ciais, como Richard Krautheimer sobre Lorenzo Ghiberti, Janson sobre
Donatello. Vamos deter-nos por um momenta em um deles, a quem
cabe a honra de ter escrito a obra definitiva sobre il divino. De origem
hungara, Charles de Tolnay pertence adiaspora que esvaziou a Europa
Central de tantos homens de talento para enriquecer outras partes do
mundo. Entre 1947 e 1950, erigiu ele um monumento consagrado a Mi-
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guel Angelo que compreende cinco volumes, aos quais acrescentou,
quando se tornou conservador da Casil Buonarotti, 0 corpus dos dese
nhos do artista (1975-19RO)·0 Por seu carater pluridisciplinar, esse estu
do sobre Miguel Angelo e real mente a obra-prima da monografia, genero
no qual Tolnay se destacava. Retoma ele, para discuti-Ios, todos os ele
mentos da biografia do artista e depois passa pelo crivo de seu espfrilO
crftica todas as circunstancias da c()ncep~ao e da execu~ao de cada lima de
suas obras - enfim, procura nestas 0 eco das correntes espirituais con
temporaneas, mas tambem mitos imemoriais que correspondem ao que
e para ele "uma imagem", ao passo que estamos inclinados aver neles
apenas uma forma. 0 estudo do Juizo Final e, nesse aspecto, exemplar.
Nele Tolnay discerne varios mitos que vern fundir-se nessa imagem
colossal, inspirada a Miguel Angelo por uma leitura da Bfblia, 0 mito
da gigantomaquia, 0 da roda da fortuna, 0 do heliocentrismo, que 0

artista pode cal her diretamente nas Fontes da arte antiga e que poderia
ter para ele um pouco 0 valor de sfmbolo, 0 mito pitag6rico da atra~ao

celeste projetando as almas dos eleitos nas estrelas, enquanto os conde
nados se transformam em almas animais. 0 Cristo-Sol, centro de uma
gravita~ao em orbes, e pois ao mesmo tempo Zeus e Apolo; ao Apolo
do Belvedere ele toma emprestado, alias, alguns tra~os; 0 mais surpreen
dente e 0 fata - inegavel - de que a pose da Virgem e tomada de
cmprestimo a Venus agachada; e Tolnay ve af a Virgem reunindo-se
<to mito da Venus dos platonicos florentinos, expressao tutelar da Huma
nidade salva pelo Amor. Essa mistagogia que une paganismo e cristia
nismo nao esta acaso no espfrito da Alta Renascen~a?

Estava reservado a Tolnay encerrar sua carreira em Floren~a na
Casa Buonarotti, da qual foi nomeado conservador. Esse museu esta
instalado no grupo das casas compradas na via Ghibellina entre 1508
c 1514 por Miguel Angelo. Esse conjunto imobiliario, que fora transfor
Illado no seculo XVII em palacio dedicado a gl6ria de Floren~a e do
grande artista por seu sobrinho-bisneto Miguel Angelo, 0 Jovem, ar
que610go que reuniu ali cole~oes aumentadas pelo senador Filippo Buo
narotti, que la residiu ate 1733. No seculo XVIII 0 palacio transfor
Illou-se em local de reunioes de letrados e sabios e acabou, ap6s diversas
vicissitudes, transformado, em 1858, numa funda~ao que periclitava
quando, para 0 centenario de Miguel Angelo, se criou ali um centro
dc estudos sobre 0 grande escultor. A casa de Miguel Angelo esteve,
(lortanto, mais viva que nunca com as obras do mestre que ali se reuni
I am, seus arquivos e suas cole~oes etruscas e romanas, que retornaram
do museu de arqueologia para onde haviam sido transportadas em 1880;
I) livro que nos conta essa maravilhosa hist6ria foi patrocinado pela Ca
dcrneta de Poupan~a -11 de Floren~a. Coisas assim s6 acontecem na Italia.

De um modo geral, enquanto estrangeiros de todos os pafses abor
dam 0 estudo da Italia, os historiadores de arte da penfnsula nao tratam
('Ill seus trabalhos senao dos assuntos oferecidos por seu pafs. Ha, porem,
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uma exce<$ao - ilustre - a essa falta de abertura para 0 universal:
eo pr6prio filho do grande Adolfo, Lionello Venturi (lR85-1961). Ten
do-se recusado, em 1932, a prestaI' juramento de fidelidade ao Duce,
como haveriam de fazer todos os professores universitarios (ele tinha
uma catedra em Turim), Lionello Venturi foi obrigado a expatriar-se.
Exilado, escreveu primeiro uma HiSloria da crflica da arle, sintese admi
ravel do pensamento que se exerceu desde a Antiguidade ate 0 seculo
XX. Publicado inicialmente em ingles, em Nova York (1936), esse Iivro
apareceu em frances, em Bruxelas, em 1938. Encontrando-se na Fran<$a,
Lionello estendeu suas pesquisas ao impressionismo, como veremos mais
adiante. De 1931 a 1944 ensinou nos Estados Unidos e voltou a ocupar
uma catedra na Universidade de Roma em 1945. Tornando-se sogro
do grande editor sui<$o Albert Skira, viu-se estreitamente associado a
essas obras de sintese intituladas Os grandes seculos da pinrura que 0
editor genebrino empreendeu. 0 sentido do universal que presidia a
essa cole<$ao muito deve ao espirito aberto de Lionello .2 e sem duvida
era ele, na epoca, 0 unico italiano que podia tel' essa visao europeia.

Vimos mais acima que 0 firme juga do pensamento de Croce
mantivera a escola italiana de hist6ria da arte fora das teorias que se
discutiam nos paises germanicos e anglo-saxoes na primeira metade do
seculo XX. Essa situa<$ao talvez tenha sido benefica para os historiadores
de arte italianos, nao os fazendo temer a aridez da erudi<$ao; ela cessara
pOl' volta dos anos 60, sem que essa tendencia venha contrariar, pOl'
pouco que seja, a marcha dos trabalhos cientificos; a inrel/igentsia italia
na, que, no tempo do fascismo, tivera de viver in carcere duro, abriu-se
amplamente ao pensamento estrangeiro, 0 que se manifestou por tradu
<$oes - varias vezes reeditadas - de Panofsky, dos autores do Warburg
Institute, da escola filos6fica de Frankfurt, dos soci610gos e psic610gos
germanicos ou americanos, enquanto na Fran<$a s6 ha uns dez anos se
come<$ou - timidamente - a traduzir essas mesmas obras.

Alguns historiadores de arte italianos foram, pois, levados a sail'
do pragmatismo para abordar as teorias; citarei aqui, notadamente, Giu
lin Carlo Argan e Cesare Brandi, entre os da velha gera<$ao. Ja encon
tramos Cesare Brandi quando falavamos de semiologia.

Todas as novas formas de interroga<$ao da obra de arte apaixonam
as novas gera<$oes.

2

PAISES IBERICOS E AMERICA LATINA

I. ESPANHA

A arte espanhola e a mal-amada da hist6ria da arte. Com demasiada
rrcquencia se tern escrito sobre a Espanha sem 0 cuidado de penetrar-Ihe
II sentldo profundo. Em 1913 0 frances Dieulafoy, para as cole<$oes Ars
(Ina, cometeu a audacia de redigir uma sintese - bastante sumaria
11<lrem - sobre Espagne el Portugal JJ; teve, todavia, 0 merito de desco~
11m a escultura barroca policr6mica. Os artigos de Emile Bertaux na
Ili.l'loire de /'arl •• de Andre Michel sao bern informados e escritos por
11111 homem que trabalhou no local. Mais recentemente, espanta-nos
"il('()ntr~r na obra de urn homem conhecido por seus gostos hispani
::lillCS •.' tantas aproxima<$oes e omissoes que foram constatadas por
,\nne C1ouas·6

Se a Alemanha, como veremos, foi atrafda pela Peninsula Iberica,
l'i1rcce haver uma especle de alergia da Inglaterra pela Espanha, rejei<$ao
• I'll' remonta por~~ntura a?s tempos de Filipe II e Elizabeth. A Espanha
." I cu as consequenclas dlSSO em nossa epoca, quando os anglo-saxoes
1',',IIJllJram tanta importancia na hist6ria da arte.

Que pensar de um Iivro como 0 de James Lees-Milne, datado embo
1,1 til' 1969, sobre 0 barroco na Espanha e em Portugal, que e uma
·11':1 de erros, de contraverdades, de confusoes e solecismos 47? Nas

1(1,11)(1 'S slnteses, a Espanha cabe geralmente uma por<$ao parcimoniosa.
t .111:1 rnais edificante, a esse respeito, do que 0 que sobre a arte plateresca
. . II'WU uma das mals altas autoridades de nosso tempo em hist6ria da
1110 . qlie reahzou uma bnlhante carreira tanto na Alemanha como na
I1\1' I. IIl'l'ra, Nicolaus Pevsner, num Iivro que teve e tern sempre urn assom
1'1"'.11 Silcesso mundlal: 0 genio da arquitetura europeia 48: "0 que por
It •.1,1 parte se oferece aos olhos do viajante, exibido nas fachadas ou nas
I'"' tI"s interiores, sempre urn pouco ao acaso, e uma mistura bizarra,
.I 1""I1Jlada pla,tere,sca, de motivos g6ticos, mU<$ulmanos e do primeiro
I , 1I,1'11'llllcnto. E eVldente que a mensagem do Renascimento nao foi com
I'" . 1It1lda ~ela Espanha. " 0 que me parece mais 6bvio eque 0 eminente
III II, ',',III' Jlao compreendeu nada da mensagem da Espanha e, contraria
111'111. :1 sua opiniao, considero que a arte plateresca, unico momenta

111'1 111 ':1 I',spanha se abandona aembriaguez da alegria paga ao mesmo



362 HISTORIA OA HlSTORIA OA ARTE

I j"

~ma e,xcec;:ao - ilustre - a essa falta de abertura para 0 universal:
eo propno filho do grande Adolfo, Lionello Venturi (1885-1961). Ten
do-se recusado, em 1932, a prestar juramento de fidelidade ao Duce
como ~averiam de f~zer todos os professores universitarios (ele tinha'
uma catedra em Tunm), LlOnello Venturi foi obrigado a expatriar-se.
E,xilado, escreveu primeiro uma His/aria da crf/ica da arte, sfntese admi
ravel do pensa':lento que se exerceu desde a Antiguidade ate 0 seculo
XX. Pubhcado Inlclalmente em ingles, em Nova York (1936), esse livro
a~areceu em frances, em Bru.xelas, em 1938. Encontrando-se na Franc;:a,
Ll?nello estendeu suas pesquisas ao impressionismo. como veremos mais
adlante. De 1931 a 1944 ensinou nos Estados Unidos e voltou a ocupar
uma catedra na Un~versidade de Roma em 1945. Tornando-se sogro
do grande editor SUIC;:O Albert Sklra, VIU-se estreitamente associado a
es~as obras d~ sfntese intituladas Os grandes seculos da pin/ura que 0
editor genebnno empreendeu. 0 sentido do universal que presidia a
essa colec;:ao mUlto deve ao espirito aberto de Lionello -12 e sem duvida
era ele, na epoca, 0 unico italiano que podia ter essa visao europeia.

Ylmos mais acima que 0 firme jugo do pensamento de Croce
manti vera a esco,la italian~ de hist6ria da arte fora das teoriasq ue se
dlscutlam nos palses germantcos e anglo-saxoes na primeira metade do
seculo XX,. Essa situac;:ao talvez tenha side benefica para os historiadores
de arte ltaltanos, nao os fazendo temer a aridez da erudic;:ao; ela cessara
por volta do~ anos 60, sem que essa tendencia venha contrariar, por
pouco que seJa, a marcha dos trabalhos cientfficos; a imelligen/sia italia
na, que, no tempo do fascismo, tivera de viver in carcere duro, abriu-se
a~plame~teao pensamento estrangeiro, 0 que se manifestou por tradu
c;:oes - vanas vezes reed~tadas - de Panofsky, dos autores do Warburg
1nstlt~t~, da escoJa filosoflca de Frankfurt, dos soci610gos e psic610gos
germantcos ou amencanos, enquanto na Franc;:a s6 ha uns dez anos se
comec;:ou - timidamente - a traduzir essas mesmas obras.

Alguns historiadores de arte italianos foram, pois, levados a sair
~o pragmatlsmo para abordar as teorias; citarei aqui. notadamente, Giu
Ito Carlo Argan e Cesare Brandi, entre os da velha gerac;:ao. Ja encon
tramos Cesare Brandi quando falavamos de semiologia.

Todas as ~ovas formas de interrogac;:ao da obra de arte apaixonam
as novas gerac;:oes.

2
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I. ESPANHA

A arte espanhola e a mal-amada da hist6ria da arte. Com demasiada
rreqliencia se tem escrito sobre a Espanha sem 0 cuidado de penetrar-Ihe
() sentido profundo. Em 1913 0 frances Dieulafoy, para as colec;:oes Ars
Una, cometeu a audacia de redigir uma sfntese - bastante sumaria,
porem - sobre Espagne e/ Por/ugal-l.1; teve, todavia, 0 merito de desco
brir a escultura barroca policr6mica. Os artigos de Emile Bertaux na
His/oire de I'ar/ -1-1 de Andre Michel sao bem informados e escritos por
lim homem que trabalhou no local. Mais recentemente, espanta-nos
Cilcontrar na obra de um homem conhecido por seus gostos hispani
zantes -I:' tantas aproximac;:oes e omiss6es que foram eonstatadas por
Anne Clouas -In.

Se a Alemanha, como veremos, foi atrafda pela Penfnsula Iberica,
parece haver uma especie de alergia da 1nglaterra pela Espanha, rejeic;:ao
que remonta porventura aos tempos de Fitipe II e Elizabeth. A Espanha
sofreu as conseqliencias disso em nossa epoca, quando os anglo-saxoes
assumiram tanta importancia na hist6ria da arte.

Que pensar de um livro como 0 de James Lees-Milne, datado embo
ra de 1969, sobre 0 barroco na Espanha e em Por/ugal, que e uma
selva de enos, de contraverdades, de confusoes e solecismos 47? Nas
grandes sfnteses. a Espanha cabe geralmente uma porc;:ao parcimoniosa.
Nada mais edificante, a esse respeito, do que 0 que sobre a arte plateresca
cscreveu uma das mais altas autoridades de nosso tempo em hist6ria da
arte, que realizou uma brilhante carreira tanto na Alemanha como na
Inglaterra, Nicolaus Pevsner, num livro que teve e tem sempre um assom
broso sucesso mundial: 0 genio da arqui/e/ura europeia 48: "0 que por
loda parte se oferece aos olhos do viajante, exibido nas fachadas ou nas
paredes interiores, sempre um pouco ao acaso, e uma mistura bizarra,
<Jenominada pla}eresca, de motivos g6ticos, muc;:ulmanos e do primeiro
Renascimento. E evidente que a mensagem do Renascimento nao foi eom
preendida pela Espanha." 0 que me parece mais 6bvio eque 0 eminente
professor nao compreendeu nada da mensagem da Espanha e, contraria
mente a sua opiniao, considero que a arte plateresca, unico momento
em que a Espanha se abandona aembriaguez da alegria paga ao mesmo
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tempo que se eleva aos cimos do espiritual, e sem duvida 0 mais intenso
de toda a arte da penins~la. Para 0 mesmo autor, alias, a arquitetura
espanhola parece desprezlvel porque "em nenhum momento influenciou
o desenvolvlll~ento da arqultetu ra universal". Singular criterio e malfa
dada aflrmac;ao quando se trata do Escorial. que representa urn dos
mals eleva.dos momentos da cultura europeia.

Se qUisermos Ir alem d,~ uma certa Espanha "picaresca·'. posta na
1T~oda pelo romantlsrno, a hlspanidade" que precipita 0 homern dos
plOcaros do orgul~o pa~a os abismos do nada exige, para aborda-Ia,
urn certo esforc;o. E precIso termeditado longamente, como 0 fez Georg
Weise: na penu~bra das, IgreJas espanholas, diante dessas falesias de
estatuana que _sao os retabulos, para sentir 0 fascinio dessa arte plate
resca, que entao nos parece algo bern diverso de "bizarro".

,Da Espanha 0 "publico" so conhece 0 "seculo de ouro" ou seja
yelasquez, Munllo e Zurbaran, aos quais se acrescentam EI Grec~ e Goya:
E pouco para I1ustrar a arte de urn pais, e essa importancia atribuida
~ urn momenta da plOtura envolve 0 risco de falsear a compreensao

e u:na escola de arte. Se a p1l1tura atingiu urn pico muito brilhante
no seculo XVII~ os mestres anteriores e posteriores nao excedem uma
honrosa medlal1la, enquanto a grande tradic;ao monumental semeou de
obras-pnmas a terra espanhola entre os seculos XII e XVII.
, 0 verdadelro fundad?r _da escola de historia da arte na Espanha

e ~m ~omem cUJa vida fOI tao longa que sua atividade se estende por
do IS seculos. Dom Manuel Gomez Moreno Martinez (1870-1970) ~'J nas
ceu,em Granada, numa familIa da nobreza que ali se estabelecera desde
? seculo XVII. Roma, onde seu pai 0 levou, embora ele fosse muito
Jovem, I~e causou profunda Impressao; foi la que conheceu 0 arqueologo
Marucchl. A pnnC1plO deseJava ser arquiteto, 0 que explica 0 persistente
1l1ter~sse que demonstrou por esse aspecto da arte no come<;:o de sua
carreira. Mas no curso de sua longa vida ele tratou de todas as formas
da arte espanhola. Suas ongens granadinas 0 predispunham a interro-
gar-se sobre a complexldade da arte morarabe ~o Oed' ,t -'. .,.. Icara a mesma
a_ enc;ao a arte mudeJar e a todos os vaivens entre 0 iberico e 0 isl<imico
tao numerosos ao longo da historia espanhola Em 1913 . . 'I U· . . cnou-se para
: e, na nl~ersldade de Madri, uma catedra de arqueologia medieval
arabe e cnsta. Em 1924 fundo~ uma revista ci~ntifica, 0 precioso Arquivo
espanhol de arte y arqueologta, mals ta:de cmdido em dois periodicos,
urn para a arte, outro para a arqueologla. Gomez Moreno sera diretor
~adEscola ~e B~las-Artes, mas se retirara antes da aposentadoria para

e Icar m~ls tnnta ~nos a suas pesquisas. Suas obras contam mais de
treze~tos tltulos, mUlto~dos quais consagra,dos ao Renascimento. Urn de
seus livros, ~ue flcou _celebre; intitula-se Aguias do Renascimento espa
n~ol (1940) . Estas sao em numero de cinco (sic): Bartolomeo Ordonez
Diego SIIoe, Pedro Machuca e Alonso Berruguete. Sua atividade acabo~
abrangendo toda a extensao da arte espanhola, e que dizer do trabalho
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do filologo, da defini<;:ao, do alfabeto, do corpus com leitura e transcri<;:ao
Lias inscric;oes iberas, tartesianas e visigoticas!

Ao lado desse gigante. cumpre citar, entre os pais fundadores: don
Elias Tormo, que, em 1904, era titular de uma catedra de historia da
arte na Universidade de Madri e que foi ministro da Instruc;ao Publica,
() arquiteto Leopoldo Torres Balbas, aluno de Gomez Moreno, conser
vador durante trinta anos do Alhambra de Granada.

A Espanha atual possui tres grandes centros de hist6ria da ane:
crn Madri, em Barcelona e em Sevilha. Na Universidade de Madri, 0

centro tern 0 nome de Instituto Diego Velasquez; foi dirigido durante
muito tempo pOI' don Diego Angulo Iniguez, a quem se devem nume
rosas obras e, como veremos, a iniciativa de urn tratado de conjunto
da ane hispano-americana. Na Universidade de Sevilha, 0 centro traz
o nome de Laboratorio de Arte. Sob a direc;ao de Hernandez Diaz,
conheceu grande atividade de pesquisas relativas sobretudo ao inven
tario das riquezas artisticas da Andaluzia e aconstitui<;:ao de documen
tac;ao para 0 estudo da arte hispa~o-americana,pois era de Sevilha que
partiam as embarcac;oes para as Indias. 0 senso agudo da analise Ihe
permite esclarecer a evoluc;ao morfol6gica aparentemente confusa do
retabulo espanhol, tirando seus exemplos de Sevilha ~2 Entre muitos
outros, deve-se-Ihe 0 livro fundamental sobre 0 escultor Martinez Mon
tanes (1947) e 0 corpus em tres volumes sobre a obra de Murillo (Madri,
1981).

Em Barcelona, no corne<;:o do seculo, uma grande escola de pesqui
sas sobre a ane foi fundada por Puig y Cadafalch, ja mencionado por
nos nas teorias referentes aarte pre-romanica e que dedicou varios volu
mes aCatalunha romanica. A capital dessa provincia iria enriquecer-se
corn urn Instituto de Arte Hispanica 53 cuja origem e bastante comovente.
Todos sabem que 0 chocolate, delicia de origem asteca, invadiu a Europa
at raves da Espanha no seculo XVII. A mais famosa fabrica de chocolate
da Espanha e a de Amatler, ern Barcelona. Essa empresa trabalha hoje
para 0 Instituto de Arte Hispanica. Assim 0 quis a Srta. Teresa Amatler,
que, ao rnesmo tempo, doou ao instituto as colec;oes reunidas por seu
pai e por ela propria. A fun<;:ao mais importante desse instituto foi a
principio a reuniao de uma cole<;:ao de documentos fotograficos que se
viu enriquecida por seu primeiro diretor com os duzentos mil negativos
do acervo Arxiu Mas; outras colec;oes foram compradas e completadas
pOI' campanhas de fotografias conduzidas metodicamente por regioes
tanto nos museus como nas cole<;:oes paniculares, quando isso era possi
ve!. Alem disso, 0 instituto ernpreendeu a edi<;:ao de publica<;:oes de
arte. Desse ponto de vista, sua maior obra foi a edi<;:ao da colec;ao de
obras intitulada Ars Hispaniae, formando uma hist6ria geral da arte
espanhola, trabalho dirigido por Gudiol-Ricart e Ainaud de Lasarte,
diretor dos Museus de Barcelona, secundados por outros especialistas.
Essa hist6ria gera1, a mais notavel de quantas se consagraram a uma
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arte nacional, foi realizada em vinte e dois volumes de 1947 a 1958 54 .

As ilustraC;6es em heliogravura sao de uma qualidade excepcional e os
textos de alto teor cientifico.

Outra hist6ria da arte espanhola, mais breve, em cinco volumes,
f~i escrita de 1921 a 1945 por um professor de Madri que se tamou
dlretor da Escola de Belas-Artes, 0 marques de Lozoya 55.

As tres escolas superiores de arquitetura de Madri, Barcelona e Sevi
I~a contam tam bern ~om catedras de hist6ria da arte. A de Madri propor
CIOnou erudnos emInentes, como Lamperez, Torres Balbas e Chueca
GOitia; este ultimo e, notadamente, autor de monografias exaustivas sobre
a catedral de Valfadolid (1947) e da catedral nova de Salamanca. Em sua
bela lingua castelhana, Chueca escreveu um ensaio sobre As constanres
pr6prias da arquiretura espanhoLa (1947), cuja leitura recomendo aq ueles
que se sentlrem tentados a compreender a "hispanidade" 56.

Pode-se dizer que atualmente todos os aspectos da arte da peninsula
foram explorados pelos eruditos desse pais. Duas epocas os atra(ram
de maneira especial: 0 Renascimento e 0 barroco. Para 0 Renascimento
o Iivro iniciador que realmente dominou a abundancia da criac;ao arquite~
tOlllca que entao se produziu e 0 de Cam6n Aznar Arquitectura pLate
resca, publicado em Madri em 1945 57. Cam6n mostra 0 novo impulso
c?mulllcado peJa ltafia, combatido peJas resistencias da tradic;ao hispa
lllca. Essa con~radic;ao produz uma tensao criadora que vai gerar obras
pnmas nos dOls grandes centros (castelhano e andaluz). Em 1917, R.
de Orueta pubJicou as fontes da arte de Alonso Berruguete 58, 0 escultor
apalxonado ate 0 transe pelos tempos do plateresco. EI Greco foi desco
berto, ou antes, tolerado mais tardiamente. Ate 1881,0 diretor do Museu
do Prado, Madrazo - que, em conformidade com uma tradic;ao que
perdurou por mUlto tempo, era pIntor - nao considerava suas obras
como "absurdas caricaturas"? Foi Manuel B. Cossio (1855-1935) 59

quem, em 1908, pubhcou os documentos entao conhecidos sobre 0 artista
e tentou fazer um primeiro catalogo racional de sua obra.

o enfoque de Goya, obra e documentos, foi feito concorrentemente
por Jose Gudiol 60 e a associac;ao de Pierre Gassier e Juliet Wilson 61.

o anatema lanc;ado por Pevsner contra 0 plateresco nao deteve,
felizmente, 0 impulso das pesquisas sobre essa arte que mostrou extraor
dinaria faculdade inventiva 62.

Durante muito tempo, as melhores informac;6es sobre 0 Escorial,
colhldas nas fontes, se encontravam na velha obra de urn frances, Eugene
Pion, Leone et Pompeo Leoni (1887) 6.1 e na mais recente de Jean Babe
Jon (1928), Jacopo da Trezzo et La construction de I'Escorial. Essai sur
Les arts a La COur de Philippe II. Uma monografia exaustiva sobre esse
monumento imenso demorou muito a aparecer. Parecia que 0 laconismo
desse molhe de pedra impressionava os historiadores de arte. PubIica
vam-se aqui e ali estudos sobre esse ou aquele aspecto, sobre documentos
de arquivos, e a visao se dava atraves de Herrera, visao algo simplista.
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o enorme livro, em dois tomos, publicado para 0 4~ centeI~ario da fundac;a,?,
em 1963 64

, decepcionou os historiadores de arte, pOlS nao contl?h~ senao
estudos sobre 0 monumento como fato de civifizac;ao, sobre a hlstona das
colec;6es, e apenas alguns ensaios sobre a arquitetura. E~flm, ~ssa lacuna
<lcaba de ser preenchida por urn amencano, a quem .Ja devl~~os uma
obra sobre a arquitetura barroca espanhola para a Ars HISpantae '. George
Kubler M Seu Iivro, bastante condensado, sobre 0 Esconal, apOiando-se
em investigaC;6es de arquivos, algumas das quais ainda se ~onservavam

ineditas, imp6e urn pouco de ordem na confusao das noc;oes esparsas.
Retrac;a ele a elaborac;ao muito complexa desse monumento, CU)O aparen,te
rigor unitario oculta uma hist6ria movlmentada, onde nem tudo, alIas,
esta inteiramente esclarecido, em particular no que concerne aos comec;os.

Num artigo bastante documentado 67, Yves Bottineau relat~~ as
grandezas e miserias do barroco espanhol, desde os louvores hlperbohcos
c os poemas em lingua vernacula e l~tIna que acolheram 0 Trasparente
de Toledo ate as primeiras condenac;oes formuladas quarenta an.osm31s
wrde por A. POIlZ em sua Voyage en Espagne,(1772). ,E.ssa vlcIssl~ude

prosseguiu ao longo de todo 0 seculo XIX. Sera necessano um,~scntor,

I:ugenio d'Ors, para reabilitar 0 barroc? e ceJebrar em 1908 o,;anto
Iragico de abismo e de oceano de Jose Belllto de Churng~era '. ~o
mesmo ano, um alemao, Otto Schubert, dava uma colaborac;ao decIslva
para os estudos sobre essa arte em sua Hist6ria do barroco espanhoL~8

Como contem muitos mapas e plantas, sua obra permanece atual e n~o

craro que ainda hoje alguns de seus desenhos sejam tornados de e~pres

limo. Os volumes de Ars Hispaniae servlram para a dasslflcac;ao das
lloc;6es e das materias; em seguida, muitas monograflas mon,umentals
ou biograticas foram publicadas sobre essa arte que os espanhols sou be
ram reconhecer como uma de suas invenc;6es mals pessoals.

A arte espanhola atraiu muitos eruditos estrangelros. Um professor
ue Harvard, Chandler Rathfon Post, fez uma especie de inve~t~no ~:

pintura espanhola que compreende nada menos que 4.544 pag.mas .
o professor americano Jose L6pez Rey, de ongem espanhola, salU vno-

d . 70 Nrioso de urn face-a-face com Velasquez que urou vInte anos '. uma
primeira etapa, em 1963, ele recenseava seisc~ntase c~nquentas pInturas
;'15 quais seu nome se achava Iigado, onwnals ou a~~cnfos, sendo. que
estes ultimos exigiam frequentemente malsc?mentanos qu.e os pnmel
ros. Em 1979, ele s6 levava em conta os ongmals, .dos quais recenseo~

ecnto e vinte e tres, cifra que praticamente cOIncIde com a de JUStl
(cento e vinte e um), mas nem sempre com as mesmas p~c;as; propunh.a
cle uma cronoJogia que ja nao se baseava numa certa dlcotomla, mals
DU menos arbitraria, entre "realismo" e "psicologia". _

E como nao citar as extensas obras sobre EI Greco e Goya do alemao
August Mayer 72, erudito muita "acolhedor", gra~de capinador do horto
pict6rico espanhol, onde deixou infe!izmente mUltas SIlvas e numerosas
nvas daninhas que seus sucessores tlveram de desbastar.
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Urn americano, Harold Wethey, atacou os numerosos problemas
colocados por Alonso Cano, pintor e escultor; desbastou em sua obra
a vegeta<;ao de ap6crifos que a embara<;avam e depurou sua biografia
das lendas importunas que faziam dele urn duelista e 0 assassino de
sua segunda mulher n

Deve-se ao professor americano 0 haver desembara<;ado a obra de EI
Greco das inumeras c6pias de imagistas que se Ihe sucederam, 0 que fez
correr muita lagrima entre os conservadores de museus e os colecionadores.

Con vern deter-nos por alguns instantes na figura do grande hispani
zante que foi Harold E. Wethey (1902-1984), 0 tipo de pesquisador
consciencioso, professor inteiramente devotado aos seus afunos. Fez
seus estudos em Harvard e terminou-os na Universidade de Ann Arbor,
onde ensinou de 1940 a 1972. Sua tese sobre Gil de Siloe (1935) pusera-o
em evidencia em 1936. Mais adiante se did 0 que ele fez pela America
do SuI 74, mas no fim de sua vida efe se voltou para 0 Renascimento
e devemos-Ihe 0 estudo exaustivo, com catalogo, de Ticiano 75.

a trabalho mais monumental ja realizado por urn estrangeiro sobre
a arte espanhoJa e 0 do erudito alemiio Georg Weise. Devemos-Ihe
o ter mostrado para a Espanha a importancia da escultura e particu
larmente da arte da talha, plastica e estatuaria, policr6mica, em que na
epoca plateresca a cor era aplicada sobre 0 fundo de ouro, 0 que faz dessa
arte, ainda hoje pouco apreciada fora da Espanha, uma especie de pintu
ra que tende a terceira dimensao. a brilho da escultura e sempre ec1ip
sado pelo de uma escoJa de pintura cujo apogeu se estende por urn
seculo. a artista espanhof mostrou, ao contrario. pela forma escuJpida
uma virtuosidade que nunca se desmentiu do seculo XI ao XVIII. Em
1925, Georg Weise abordava a escultura espanhola pelo g6tico, num
livro em dois tomos que ele terminou em 1926-1927 com a ajuda de
Hans Hubert Mahn e Berthold Conrades. Dois anos depois, Weise co
me<;ava no tomo III, dividido em dois volumes, 0 estudo da grande
epoca, com 0 g6tico tardio e 0 Renascimento em Castela a Velha. a
tomo IV tratava de Toledo e de Castela a Nova. Foi publicado em 1939.
a nazismo iria desviar da Espanha 0 eminente professor da Universidade
de TLibingen. Libertado, ap6s a guerra, dessas servid6es nacionaJistas,
retomou sua tarefa e realizou em dois tomos (1957 e 1959) 0 ultimo
postigo desse poliptico dos Sete seculos de escultura espanhola 76 EJe
pr6prio me contou todas as dificuldades da empresa, das quais a menor
nao era ter que vencer as reticencias de certos Superiores de conventos
de monjas, em que a clausura era severa. Ele tinha de fazer tudo nessa
empresa, notadamente a pesquisa fotografica, material mente muito difi
cil, desses retabulos de varios metros de altura. Nao podendo levantar
andaimes em tais capelas, fabricou ele urn sistema de pe telesc6pico
que permitia aobjetiva atingir a altura desejada. Esse inventario fotogra
fico e dos mais preciosos, pois diversos retabuJos cuja imagem ele nos
oferece foram destruidos durante a guerra civil 77.
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- f d 'osi<;ao em face da arte espa-A ciencia francesa nao des [Uta e rna Pmeira obra escrita em lin-

111101a. Pode gabar-se de r~r ~~~'I~~~~i:e~~lus,ou seja, 0 Dictionnaire
gua estrangelra sobre a ar e'deric Quillet, que freqLientava a Espanha
ties artlsles espagn.ols d~ Fre. br do em 1816. Vimos que E. Pion(Jcsde 1797: seu dlclonano fOi pu Ica _ E 'a1

7Rrela<;ao ao scon .
c J. Babelon foram pr~c~~f;~t9~~ as primeiras sinteses 9a hist6ria da

Antes da guerra e "tas comovimos porEmileBertaux
<lrte espanhola em fra~ceSfo~~ml~~leB~rtaux, que ~ao se amedrontou
para a obra de Andre MIC~ 'It T do Sui e da Sicilia, afrontou com 0

com as veredas pedrego.sas adTa l~ otas da Espanha e sem duvida tena
mesmo espirito d~ plOnelro as 1 l~el~r esse morrido durante a guerra.
sido urn grande hlspamzante~elna~ul;Espanha especialistas eminentes,

A arqueologla francesa e eg d 80 Georges Gaillard 81. Um con
como Elie Lambert 7Y, Pierre lL~ve c~~s ~inistrou em 1925 e 1926, na
scrvador do Louvre, Gabne ~u os ' rimitivos espanh6is, entiio com
'scola desse museu, um curso so;e P, sula Paul Guinard escreveu,
r"etamente desconhecidos fora a pe~~lous'e uma importante mono
(Iuando professor na Umversldade de . t anos' diretor da Casa Velas-

. Z b ' Fora durante vm e "
'rafla ~obre ur ara~. , e adotara os costumes espanhOis a

LJuez, lOstltuto france~ em Madn, ue os madrilenos. A vida de Zurba
ponto de tornar-se malS castelhano q em grande parte as pesquisas
rein havia se esclarecldo um po~co grai~~5 na idade de noventa e seis
de Maria Luisa Caturla, fal~clJa emF 'utl'll'zando-se da informatica,I t m frances ean erre, h
<lnos. Atua men e, u d' - d atelie desse artista que trabal ava
tenta c1assificar a enorme pro u<;ao ~. para 0 mercado americano
-como subempreiteiro, poder-se-13 lzer-

c que foi muito copiado. ., . f cesa tanto na Espanha como em' .rao da C1enCI3 ran , b
HOje, a pOSI.,. Y Bottineau professor da Sor onne,

Portugal, se manteve wa<;as ,a ve~) t de la ~our au temps de Philippeeuja tese de doutorado mtltu ou-se ar
II (1962).

II. PORTUGAL

, . -' 'nario da Pomerania, 0 conde Raczynski
Foi urn dlplomata aJemao, ?ng~ rva 6es sobre a arte portuguesa.
(1788-1874), quem fezdas f;~~el~~~~b~eacz;nski foi convidado pela Aca
Residindo em Llsboa . ,e. :e Ber'lim a fazer estudos minuciosos da
demia das Artes e CIenclas cartas escritas em frances, que era amda
arte portuguesa sob a fo~~a de 0 Essas cartas, alias, nao tardaram
a lingua erudlta e dlplo~a8t~c~do tem~d~ elas deram a conhecer a Europa
;] ser publicadas em Pans . esse m do pintor portugues Francisco de
eulta esses DiQ/ogos sobre a ptnlUra laram pensamentos ineditos de
Hollanda, que, entre outras COlsas, reve
Miguel Angelo.
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Na.gera<;:ao seguinte, outro alemao, Karl-Albrecht Haupt (1852-1932),
que se mteressava pelo RenasCimento, revelou urn dos aspectos mais
originais da arte portuguesa num Iivro R3 que ele pr6prio ilustrou com
desenhos pitorescos ou mapas arquitet6nicos executados no curso de
uma viagem que fizera por esse pais. A q ualidade dessas plantas e desses
desenhos e tal que ainda hoje eles sao utilizados 84. Gra<;:as a ele, apesar
~os numerosos enos de seu Iivro, ressuscitavam os nomes de Terzi,
Alvares, '"!'orralva. 0 ensaio de Haupt era mais ou menos trabalho de
amado.I. E urn grande sabio alemao, Carl Justi (1832-1912), professor
da UnI~efS1dade de Bonn, quem vai, sobre a pintura portuguesa do
Renasclmento, trazer esclarecimento num artigo do lahrbuch prussiano
em 1888 85

Pouco depois, urn portugues, dessa vez urn medico, poeta e arq ue6
logo, come<;:ava urn Dicionario historico e documenLal dos arquitelOS.
engenhelros, ConstTiltores porfugueses ou a servir;o de Portugal 86. Foi
em 1899, para a Comissao dos Monumentos Hist6ricos, que Francisco
Marques de Sousa Viterbo (1845/1846-1910), originario do Porto, em
preende.u essa preciosa enciclopedia, fundada inteiramente em pesquisas
de arqulvos, que contmua sendo 0 breviario dos historiadores de arte
de Portugal; 0 segundo volume apareceu em 1904; 0 ultimo foi p6stumo
(1912).

No momento em que Justi descobria a grande escola de pintura
do .seculo XVI portugues, esta ja chamara a aten<;:ao de alguns escritores
lus,Itanos no tempo do gr~nde movimento literario nacionalista que 0

pais conheceu no fIm do seculo, notadamente a de Joaquim de Vascon
celos (1849-1936), que, pela extensao de sua curiosidade, pela universa
IIdade de seus conhecimentos e por seu talento de escritor, domina toda
essa epoca. Discutia-se entao sobre 0 carMer original dessa escola; alguns
vlam nela apenas subprodutos da escola flamenga, se nao mesmo obras
executadas nos Paises-Baixos. Justi contribuira para esvaziar 0 mito do
Grao Vasco, pintor ao redor do qual se havia agrupado uma centena
de obras que abrangiam tres gera<;:6es - de certa forma esse mito obs
truia 0 caminho da verdade; Joaquim de Vasconcelos soube distinguir
numa massa an6nima os estilos regionais e de fato ressuscitou uma boa
quinzena de artistas. Vasconcelos, que a princfpio tratara a pintura portu
guesa de "escola mete6rica", rendeu-se aos argumentos do sabio alemao
e reconheceu a originalidade de uma escola do Renascimento lusitano.

Vasco.n~elos p~rtencia a uma famflia de negociantes que era obri
gada a resldlr frequentemente no estrangeiro. Devia sua vasta cultura
a? fa. to de ter feito seus estudos em Hamburgo. Seus trabalhos sao inume
ravels e ~eles se conhecem talvez apenas alguns. Teve 0 merito, entre
outras cOlsas, de descobrir a grande qualidade da ourivesaria portuguesa
do ~enascimento87 e a da ceramica 88. Em 1885, publicou urn ensaio
de smtese sobre a arte portuguesa 89 e mais tarde escreveu uma obra
de conjunto sobre a arte religiosa 90
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Foi em 1882 que urn pintor, Columbano, observou no convento ~e

Sao Vicente de Fora de Lisboa urn retabulo monumental dedlCado a Sao
Vicente; em 1895, Joaquim de Vasconcelos, num artlgo do lomal do com
mercio do Porto, assinalava sua importanc~a e identlflCava ~lguns retratos.

Sera reservado a outro erudIto, Jose de Figueiredo (1872-19,37),
descobrir 0 autor dos paine is de Sao Vicente, Nuno Gon<;:alves, de faze-los
restaurar e entrar no Museu de Arte Antiga, do qual fora nomeado conser
vador, que ele restaurou e aumentou consideravelmente, a ponto de trans
forma-lo num verdadeiro santuario da arte portuguesa: De seus estudos
resultou em 1911 uma monografia de Nuno Gonr;alves 12, que fora prece
dida em 1910 por urn hvro sobre os Primitivos porlUgue~es 93 Em 1908
de tentara realizar uma vasta sfntese sobre a arte de seu palS. Uma ~rande

cxposi<;:ao, organizada por ele no museu do Jeu de Paume de Pans, .em
1931, revelava ao mundo culto essa escola da pintura aind~ descon~ecl~a.

A arquitetura atrafa menos 0 interesse dessa gera<;:ao. ,Urn mgles,
cntretanto, Watson, que residia em Portugal no come<;:o do seculo, dedl~
cou-Ihe urn livro em 1908 94

. .

Jose de Figueiredo participou dessa corrente nacJOnalIst~ que se
apoiava na cultura francesa e iria substituir 0 pensamento alemao. Com
pletou seus estudos na Escola do Louvre, foi a_migo de Rodm e escreveu
poemas em La Plume. Transmitiu essa tradl<;:ao a se~ sucessor na presl
clencia da Academia de Belas-Artes, Reynaldo dos Sant?s (18~0-19??),

cuja esposa, alias, era francesa 9S Este, quefoi urn dos maJOres clr~r~loes

cle seu tempo, especializado em artenologla, assumlU nesse dommJO da
medicina uma dimensao internacional de grande envergadura. Suas pu
blica<;:6es medicas sao consideraveis. M.as, dotado de uma forc;;a de traba
1110 fora do comum, duplicou essa atiVldade com a de hlst~nador de
,Irte, a tal ponto que,. quando do falecimento de JOS~6 de FIgu~lredo~

foi escolhido para presldlr a Academia de Belas-Artes .' para cUJa cna
<;50 este ultimo contribufra em 1932. Reynaldo admmlstrou-a d~ra,nte

lrinta anos e fez del a urn poderoso organismo de sustentaculo da hlstona
cia arte subvencionando obras e sobretudo empreendendo em 1943 esse
precios~ InvenLario artistico de Portugal, que, ate 1978, viu p,ublicar nove
volumes. Falando frances, ingles e espanhol com tanta fluencla quanto
sua Ifngua materna, Reynaldo tornou-se urn infatigavel embalxador da
cultura portuguesa em todos os pai~es do mundo oCld~ntal ao enseJo
de numerosos col6quios de que partlclpou e das confer~nclas que pro
Ilunciou em todos os continentes. Tive 0 imenso pnvIlegJO ~e ser seu
amigo e ele pr6prio fez questao de me servir de gUl3 em seu pais quando,
Icndo resolvido escrever a hist6ria da arte brasllelta, me ~l na ne.cessl
dade de conhecer antes 0 banoco de Portugal. Sua senslbllIdade.lmpe
lia-o ao entusiasmo, mas ele tinha 0 sentimento do carater r~latlvo do
·onhecimento. A sir Philip Endy, que, para defender urn slste~a ~~

rcstaura<;:~o, the dizia, p~rempt6rio: "Esta .e ,u~~"verdade clentifIca ,
pude ouvl-lo responder: E, portanto, provisona.
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Afora numerosos artigos, devemos-Ihe obras sobre os Primitivos
portugueses Y7, e seu nome ligou-se ao ESlilo manuelino 98. Respondendo
a esse impulso nacionalista que fez colocar acima de tudo, na hist6ria
p~r~uguesa, a epoca dos grandes navegadores, tornou-se ardente parti
dana do slmbohsmo marltimo desse estilo, tese contra a qual alguns
flzeram ressalvas, notadamente 0 frances Paul-Antoine Evin, que via
na decora<;:ao exuberante da janela de Tomar tao-s6 a expressao dessa
vegetaliza<;:ao da arquitetura que, sob formas diversas, domina toda a
Europa dessa epoca 9Y.

o barroco foi reconhecido em Portugal tao tardiamente quanta na
Fran<;:a e na Espanha. 0 espirito neoclassico havia-se implantado forte
mente na Lusitania, ao mesmo tempo em Lisboa e no Porto' no Porto
onde. os ingleses vinham comprar 0 vinho do vale do Douro, i~portou-s;
o estJ!o Adam. Porem a vontade manifestada por Pombal de reconstruir
rapida~ente a cidade de Lisboa, devastada pelo terremoto de 1755,
mstltulU urn espirito de racionalismo que chegou a recorrer ao pre-fabri
cado, fazendo soar a hora da decadencia do barroco na corte. Jose Au
~ustoFran<;:aestudou essa reconstru<;:ao de Lisboa num Iivro cuja hist6ria
e cun?sa. Mumdo de uma bolsa de estudos concedida pelo Instituto
I;rances de Portug~I, Jose Augusto veio seguir em Paris os cursos da
Ecole des Hautes Etudes, sustentou em 1962 uma tese sobre A Lisboa
de Pombal e veio a editar seu Iivro em italiano dez anos mais tarde 100.

.~urante muito tempo a arte barroca foi desprezada em Portugal,
e ate epoca bern recente sacnhcada aunidade de estilo nas restaura<;:oes
de IgreJas pelo Servl<;:o dos Monumentos Hist6ricos, como acontecera
(e ainda acontece) na Fran<;:a. Assim os historiadores da arte barroca
tanto quanto os da arte romanica ou g6tica, consultarao com proveit~
os cento e vmte e OltO volumes do Bo/elim da Diretoria Geral dos Edi/f
cios e Mo,:ul/nent~s Nacionais 101. Encontrarao ai, por vezes, a fotografia
de admnavels retabulos barrocos atualmente destruidos. Amigo dos his
tonadores de arte espanh6is e de Eugenio d'Ors, Reynaldo dos Santos
contnbulU para a reabilita<;:ao do barroco de seu pais. Em sua obra sobre
A escu[tu,:a 102, reserva-Ihe 0 segundo volume; e foi ele quem tratou
desse penodo e da arte moderna na Hist6ria da arte portuguesa 103 em
preend~da por Aaron de Lacerda (1890-1947) em 1942 e da qual este,
em razao de sua morte, s6 pode escrever 0 primeiro volume.

~ gera<;:ao que se seguiu a desses pioneiros, grandes oradores e
entuslastas p~opagandlstasde sua arte nacional, se propos objetivos mais
modestos; fOl a gera<;:ao dos pesquisadores. Prematuramente arrebatado
a seus fecundos trabalhos, Mario Tavares Chico 104 (1905-1966) recebeu
umaforma<;:ao arqu~016gica muito s6lida, notadamente em Paris, onde
segulU os cursos .da Ecole des Chartes e os de Henri Focillon no College
~e France. ~edlcou-se sobretudo a Idade Media, e seu principal livro
~ uma Hwona da arte g6tica em Portugal. Uma missao de estudos na
India portuguesa levou-o a descobrir em 1951 0 barroco lusitano de
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alem-mar, do qual realizou todo urn conjunto de fotograf~as e sobre
o qual escreveu varios artigos, mas infelizmente. nao red~glU nenhum
livro sobre 0 assunta, pois esse homem exato e metIculoso nao se delxava
levar pelo impulso da pena e prosseguia passo a passo, com base em

documentos. . . " .
Outro pesquisador iria trazer a Portugal os mals estntos pnnClplOs

da erudi<;:ao, 0 americano Robert C. Smith (1912-19.15), pro~essor da
Escola de Belas-Artes de Filadelfia. A principio, Smith decldlU consa
grar-se ao estudo da arte barroca do Brasil e, para esse ~Im, de 19~7
a 1955, obteve varias bolsas de estudo anualS para es~e pals. FOI ent~o
que nos encontramos, ambos imbufdos ~o mesmo deslgmo~.CommUita
cortesia e modestia, alegando que por mmha cultura europe~a eu estava
melhor preparado que ele para fazer brotar do nada uma smtese d~ssa
arte entao total mente desconhecida, cedeu-me esse campo de a<;:ao e
contentou-se com Portugal, onde, alias, trabalhara antenormen~e. Bol
sas americanas e posteriormente outras concedidas pela Fu~da<;:ao Gul
benkian de Lisboa Ihe forneceram os meios de trabalho. Smith pubhcou
sobretudo artigos; foi urn erudito impecavel e ,tanto em seus estudos
quanta no texto ele atribui toda a sua ImportanCia a ~ssas f~ot-notes
de que seus predecessores da epoca dos_ plOnelros fazlam tao pouco
caso 105, 0 que nao permite uma explora<;:ao ehcaz dos, trabalhos destes
ultimos. Acabou por se dedicar ao estudo dessa admlravel arte da deco
ra<;:ao dos alizares de madeira das igrejas: a talha dourada. Smith escre
vera uma obra de conjunto sobre 0 assunto em 1962 106; dez an.os depols,
escreveu a monografia de urn dos artistas mais representatlvos dessa
arte 107 Preparava para a Funda<;:ao Gulbenkla~ urn corpus da talha,
nao deixando a ninguem senao a ele pr6pno 0 CUldado de fa.zer as t~ma
das de vista. Urn dia, num acesso de humildade, ele me dlssera: Sou
apenas urn fotografo'" 0 que era conhecer-se muito mar. Mas, na verda
de, que fot6grafo! Paciente, era capaz de ~sperar h?ras pelo momento
mais favor3vel a melhor expressao do obJeto consl~erado, c?locando
nesse trabalho a mesma consciencia que em seus artlgos, apOlados em
majestosos embasamentos de foot-notes. Nunca manifestava pressa e
parecia ter urn grande domfnio dos nervos. Quem havena de pensar

que urn dia ele pr6prio interrompena essa grande obra, pondo flm aos
d F'l d'if' 108']seus dias em sua casa de campo a I a e la .. ' .

Calouste Gulbenkian (1869-1953) era armemo, nascldo em Scuta~l,
educado no King's College de Londres e mais tarde naturahzado .Cldadao
britanico. Urn simples relato de viagem que escreveu em sua Juventu
de 109 fez dele 0 grande especialista da prospec<;:ao d~ ouro negr?.' e
os governos do Oriente, assim como as empresas ~etroll~~raseur~pelas,
lhe disputaram os servi<;:os 110. Havlam-no cognommado Mr.5% , alu
sao a porcentagem que Ihe valera a explora<;:.ao do petr61eo do lraque.
Nao se imagina como as vezes pode ser movlmentada a. vida, de alSuns
"grandes deste mundo", para os quais parece que tudo e posslvel.



.1.

374 HISTORIA DA HISTORIA DA ARTE

"M~. 5%" foi obrigado, em consequencia da ultima guerra. a deixar 0 hotel
partICular que flzera construlf em Paris na avenida de lena e 0 jardim
de que ~Uldava com amor na Normandla. mdo refugiar-se em Lisboa. E
por ali flCou. oc~pando ate 0 fim da vida uma sUite do famoso Hotel de
AVIS, de gosto vltonano, longe de suas cole<;oes, que [he eram tao caras,
dlspe:sas a torto e a dlreIto atraves do mundo. Havia acumulado uma
cole<;ao f~bulosa, tanto em mo?iliario e objetos de arte como em quadros.
Acaso nao_comprara aos sovletlc.os a prataria dos Orlof, cujo centro de
mesa era tao suntuoso que se faZlam necessarios dois homens para trans
portara~gumasde suas pe<;as? Em Pans, tapetes do Oriente dos mais precio
sos aVlZlnhavam-se com move~s d.e Versalhes. Que essa cole<;ao - entao
dlspersa por for<;a das ,Clrcunstanclas - fo~se reunida apos sua mone para
perpetuar-Ihe a memona, tal era seu mms ardente desejo, como sucede
eom tantos coleClonadores. Pensara ele em criar uma funda<;ao em Londres
ao lado da Natl<:nal Gallery, onde se encontrava entao uma parte de seus
quadros, mas nao pe!doar~ a Gra-Bretanha 0 te-Io incluldo, durante a
guerra - a ele, clda?ao bntamco -, na Iista dos technical ennemies. Apre
cla,ra. a do<;ur~ de vlverd.e Portugal, onde Reynaldo dos Santos era seu
med~co, e decldJU beneflclar com s~a generosidade esse pacffico pais, cuja
g~ntlleza natural e gra<;a de acolhlda, servidas pelo senso de fidelidade
nao hav.l3m sldo pert~r.badaspelos horrores de guerras sucessivas. Desig:
nou, pOlS, como legatano umversal uma funda<;ao por ele criada a conselho
do advogad? Azeredo Per.digao, que deveria tornar-se seu presidente 
e amda 0 e,' Entr_e os ?~Jetlvos fllantropicos dessa funda<;ao figuravam
o mcentl~o a cna<;ao artlstlca e 0 estlmulo ahistoria da arte. Nesse espirito,
a funda<;ao cnou os Cadernos de arte e arqueologia III e em 1977 organizou
urn centro de documenta<;ao para publicar as pe<;as de interesse para a
arte portuguesa, prospectadas nos grandes fundos de arquivos de Portugal
e do ex~enor 112. Essa funda<;ao desejara publicar 0 inventario da talha.
o que nao pudera fazer por essa arte em consequencia da morte de Robert
Smith .. ela 0 fez por outra arte eminentemente portuguesa: a decora<;ao
d~ ceramlca. J. M. dos ~?ntos Simoes, que era urn "amador apaixonado",
nao pertencendo a urn establishment" universitario da historia da arte.
ao longo de deze~sels anos de pesquisas, realizou urn corpus dos azulejos
portug~eses em .Cl~co volumes de 1.826 paginas 111. Quanto a fototeca da
funda<;ao. constltulda ~m grande parte por Chico e Smith, conta com urn
tesouro de cern mil umdades.

Ai eS,ta. como emtres quartos de seculos, pe[a iniciativa de alguns
homens sablOs e entuslastas, fora das Impulsoes oficiais, Portugal conse
guJU Impor sua arte a uma Europa que a ignorava por completo.

III. AMERICA LATINA

Foi por volta dos anos 1920-1930 que os americanos do Sui come<;aram
a mteressar-se pelos monumentos de seu passado colonial. Nao que,
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,'()mo acontecia entao com os europeus, tenham ficado chocados pelo
,'stilo barroco; mas este era para eles slmbolo de urn passado de servidao,
L'nquanto 0 neoclassicismo nascera no momento de sua liberta<;ao. No

:culo XIX, alguns americanos do Norte se preocuparam com a riqueza
l1lonumental do Mexico. John Lloyd Stephens (1805-1852) ainda nao
tiS via senao amargem das rUlnas pre-colombianas, mas Sylvestre Baxter
( 11'50-1917) publicava em 1901 todo um material ilustrativo 114 que deve
I i<l orientar Manuel Toussaint (t 1935). Este haveria de ser 0 verdadeiro
Ilindador da historiografia dessa arte da Nova Espanha. Era ele, no
'ntanto, urn autodidata, mas tomara-se de paixao por essas igrejas e

l'Sses conventos que descobrira, urn pouco ao acaso, ao percorrer 0 Me-
xico montado em lombo de burro. Com Benitez, publicou as Igrejas
do Mexico, em seis volumes, de 1924 a 1927 115, depois dedicou uma
l1Ionografia a essa joia da America Latina que e Taxco 116, cuja igre ja
de Santa Prisca foi construlda em sete anos por urn padre herdeiro de
minas de prata e cuja iconografia celebra a Igreja e seu clero. Em 1946
e1e estudava as incidencias na America da arte mudejar 117, que se faz
scntir sobretudo na arte da carpintaria; a seguir, em 1948, fazia a mono
grafia da catedral da Cidade do Mexico e em 1954 estudava 0 grupo
.las igrejas de Puebla JIX. Consagrou urn estudo especial apintura mexi
coma, aquela que na America Latina mais se aproxima da Espanha e
que conta com urn grande pintor, Jose Juares, que atinge a altura de
cstilo e a eleva<;ao de alma de Zurbaran.

Paralelamente, urn padre jesufta iria estudar as igrejas de sua ardem
'dificadas no Mexico 119. Em 1948 surgiu £1 arte colonial en Mexico;
Manuel Toussaint fazia al a slntese de suas pesquisas num livro que
<Ibrange todas as artes, com breves notas biograficas dos artistas e descri
,6es sumarias dos monumentos. Esse livro fundamental foi reeditado
em 1962 e 1974. Em 1967, nas Texas Panamerican Series, apareceu uma
tradu<;ao em ingies feita por Elisabeth Wilder Weismann, provida por
da de um comentario definitivo e de uma bibliografia que demonstrava
como os estudos haviam progredido ao longo de vinte anos. Manuel
Toussaint criara para esse efeito, em 1935,0 Instituto de Pesquisas Este
ticas 120 na Universidade da Cidade do Mexico, que a princfpio teve
o nome de Laborat6rio de Arte.

o imperio espanhol eclodiu num grande numero de Estados, 0 que
teve por consequencia a fragmenta<;ao das expressoes aut6nomas, algu
mas das quais correspondiam a entidades administrativas da cultura colo
nial. Era urgente a realiza<;ao de uma obra de conjunto referente atotali
Jade das express6es artlsticas dessa dependencia longinqua da Espanha.
Essa tarefa imensa foi empreendida em 1945 por urn professor da Universi
dade de Madri, Diego Angulo Iniguez 121. Certo, ele estava bern prepa
rado para efetuar essa explora<;ao, porque ja havia explorado em Sevilha
os Arquivos das fndias 122. A partir do segundo volume, contratou como
<Iuxiliar Enrique Marco Dorta, diretor do laboratorio de historia da arte
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da Universidade de Sevilha, e urn professor da Universidade de Buenos
~lfe.s, ManoJ. Buschlazzo. A presenr;a deste ultimo evidenciava a impor
tanCla adq~lflda por outro centro de estudos, a Republica Argentina, Esta
do qu~~ nao obst~nte, pOSSUI menos monumentos coloniais que 0 Peru,
a Bol~vla ou 0 MexI~ e que fundou tambem urn Instituto de Pesquisas
ClentlflcascuJa vocar;ao devena estender-se atem do territ6rio argentino 12.1.

Prevista IDlcwlmente para tres volumes, a obra acabou abrangendo
quatro, P~IS acrescentou-se um torno, conflado a Enrique Marco Dorta,
para os seculos XIX e XX; a obra foi concluida ao cabo de dez anos
(1945-1956).

A ~qu,ipe, conduzida por Diego AngUlO Iniguez, iria fazer nascer
pa~a a hlstona da arte todo urn capitulo da hist6ria do mundo: a America
Ibe~lca. Empresa quase her6ica para quem conhece 0 numero incomen
suravel de_ monument~s: as dificuldades de acesso para muitos deles,
a ~mensldao dos terntonos, os poucos trabalhos escritos ate essa data
a IOcerteza de urn grande numero destes e a necessidade de recorre;
quase sempre as pr6prias fontes. a livro trata da arte sob todas as suas
.fo~mas: arquitetura, pintura, artes decorativas. Vernos ai a colonia assi
m~lar a arte espan?ola e d,epois apoderar-se dela para indigeniza-Ia e
cnar form~s especJfI~as ate que 0 neoclassicismo - que nao obstante
(parado.xo) asslstJu a IOdependencia - cobrisse todos esses territ6rios,
da plaOicle a montanha, com a uniformidade de urn estilo ensinado pelas
escolas de belas-artes.
. , .Outro e~udito - este, por.em, dotado de solida formar;ao univer

sltana europela e amencana - lfla ser urn dos pioneiros de tais estudos.
Georg~ Kubler nasceu e~ Los Angeles, fez seus estudos na Franr;a e
na SUlr;a, recebeu seus dlplo~as universitarios em Yale, aperfeir;oou
seus conhec,lmentos em MUOlque e Berlim e completou-os em Nova
York. Em !lOgua IOglesa, em 1948, publicou um estudo sobre a Arqui
tetura do seculo XVI no Mexico 124, efeito retardatario mas ainda muito
puro ?O R~nasclmento italiano e do plateresco espanhol, que atingiram
tamben: a Jlha de Sao Domingos 125, mas que, para os grandes conventos
construldos nos arredores da Cidade do Mexico para a redur;ao dos in
dIOS, cnou formas arquitetonicas originais.

George Kubler, associado a Martin Soria, recebeu de Nikolaus
Pevsner, em 1954, a incumbencia de redigir 0 volume da Pelican History
of Art c~)OsagradoaArte e arquitetura na Espanha e em Portugal e suas
possessoes amencanas de 1500 a 1800 126, materia e territorios demasiado
vastos par~ serem tratados num unico v~lume, mas ja vim os que 0 peca
dilho de Nikolaus Pevsner, grande erudlto alemao anglicizado era nao
gostar do que era es~anhol 127 George Kubler estava encarr~gado de
tudo 0 que.se ref~na a arqultetura. Mostrou-se mais a vontade no tome
que Ihe. fOI conflado em 1957 da coler;ao Ars Hispaniae (XVI) sobre
~ ar9Ultetura espanhola de 1600 a 1800 128

, pois so a Espanha estava
IOclUida e para urn periodo de apenas dois secu\os.
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A partir dos anos 60, houve toda uma florar;ao de estudos soill"
.1 arte colonial em diferentes Estados da America Latina: Peru, Velll'
11Il'la. Bolivia, Chile, Uruguai, Guatemala, etc. Citemos duas obl'as S"

"I'l' 0 Peru 12Y e a Bolivia 1311 da autoria de um americano, H. E. Wl'llwy.
'1

I1C
encontramos varias vezes em pesquisas de todas as ordells, poi~.

. lIa curiosidade era polimorfa 1.11.
A obra de Benavides Rodriguez trata do Peru e do Chile 1.1~. Tell:1

PIOS muitos nomes a citar. a que mais se impos, sem duvida, roi II

.It: Graziano Gasparini, que deu notavel impulso ao Centro de PCSlluis:I~\
I listoricas e Esteticas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo til' ('a
I aeas. Deve-se-lhe nao somente a decifrar;ao da arte de seu pais '\lllll)
lambem a realizar;ao de luxuosas publicar;6es sobre a arte da VCIlO,ul"l:\
'o'lonial vizinha, provincia do Mexico atual, ate entao ofuscada pl'l:l
illlportancia dos restos quase intactos das artes maia, tolteca e astera I II

A America Latina nao atraiu europeus expulsos de seus paisl,;s pd ll

Ilazismo. Urn deles, entretanto, tem um percurso pitoresco. Pal KdellwlI
; um hungaro que participou da Primeira Guerra Mundial sob as halldt'l
ras da dupla monarquia e assistiu em Budapeste ao coroamento do lilllllil I

dos Habsburgos. Apos a guerra, pos-se a percorrer a Europa, mas, tClldo
dcsposado uma americana em Floren<;a, viu-se projetado em nul('() Ill'
llIisferio e apaixonou-se pela America Latina, trabalhando indcp,'lllkll
lcmente, recusando toda ligar;ao com qualquer universidade. Puhlicoll
elll Nova York, em 1948, um livro sobre 0 barroco e 0 rococ6 na Allwril'/1
Lalina 134, em dois volumes, e dedicou esse Iivro "aos milh6es dl: Vftil)1:I:.
illocentes e indefesas, crianr;as, mulheres e homens, que desde a Mallrll:\
ate alem do Danu bio foram torturados e assassinados por na<;6cs PIl't 'II

samente cultas e cristas no maior massacre que 0 mundo ja co II h,'('l' II .,

Americanos do Norte intervieram tambem na America Latina, ('II

mo J. Mc Andrew, E. W. Palm, autor de Perspectivas para uma hislollll
da arquitetura colonial hispano-americana 135, obra repleta de reSUlll""
originais. Varias universidades dos Estados Unidos criaram um ""Ill It)

de estudOs hispanicos, e menr;oes de seus trabalhos podem SCI' CI1\'Oll

tradas no periodico Handbook of Lalin American Studies. .,
Em 1948 publicava-se em Washington um Guide to Al'l oj 1./11/11

America da autoria de Robert C. Smith e Elisabeth Wilder.
Em 1942, Richard Hilton, diretor dos estudos hispano-amcricalll i

/'

na Universidade de Stanford (California), institufa um Manual das/ill/lt'l
e orgaos de pesquisas sobre a America noS Estados Unidos, do qll:ll
se fizeram reedir;6es atualizadas 136.

as estudos mais aprofundados de carater cientffico, mais qUl' 11l)~
livros, aparecem com freql.iencia nos anais dos institutos de resql1ls:l~
precitados ou ainda no boletim da Union Panamericana, na revista 1\/1/1'

ricas, no Art Bulletin ou no Arquivo espanol de arte; os espeClallst:\s
se encontram nas sessoes do Congresso Internacional dos Americal\ista~,
que se realizam num ou noutro continente. Por vezes sao institl1fdo:-
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rada no interior, "desenvolve uma encena~ao colorida e f1utuante" que
corresponde bern a essa visao teatral do mundo peculiar ao b~rroco 142.

A frequencia do plano quadriculado no urbanlsmo da Amenc~ L~tl

na com 0 ediffcio central alteado da igreja, provocou trocas de opmlOes
do'mais alto interesse, havendo aqui a concorrencia entre uma tradi~ao

Pre-colombiana e fontes europeias. Tres espanhois se reuniram para
143 .

escrever uma obra sobre as diferentes formas desse plano . Mas aqul
se pode perguntar, para desempatar os adversarios, se nao se trata
de uma forma primordial que em diferentes civiliza~oes se apresentou
ao espirito de quantos se viam na contingencia de tra~ar uma nova clda
de, quer fosse aRoma quadrata ou uma ci~ade "franca" da AqUitama
ou ainda uma redu~ao jesuftica do Paragual. .

Mais agudo e 0 problema da arte mestiza, ja que toc~ nas propnas
rafzes da identidade latino-americana. Esse termo fOI cnado em 1925
pelo professor da Universidade de Buenos Aires, Angel Gui~o 144, para
designar 0 estilo barroco interpretado na escultura por un:a ma?-de-obra
indfgena, como a da fachada de San Lorenzo de Po.tos~ (BO~IVla), qu~
se acredita ter sido talhada entre 1728 e 1744 pe)o mdlO 9Ulchua Jose
Condori. Por certo, ninguem mais acredita, com Angel GUido, que es~e

estilo -e sobretudo uma certa interpreta~aosimbolica da ornamenta~ao
_ correspondia a uma reminiscencia secreta da religiao inca, pr~voca~a
por uma surda rebeliao dos indios oprimidos. Porem essa deslgna~ao

foi em geral acolhida com favor, se bern que recentemente tenha sldo
contestada por receio de sua aparencia "racist~", sen:t du~ida, ja que
ainda ha pouco a palavra mestir;o tinha urn sentldo peJoratlvo. Georg~
Kubler se mostrou particularmente hostil ao emprego dessa denoml
na~ao. As afinidades formais entre certas fachadas de igrejas e a .escul
tura monumental asteca sao inegaveis. Paul Dony reumu urn felxe de
exemplos de tais afinidades 145 Mas, ainda aqui, essa continuidade nao
e natural, uma vez que em muitos lugares os clerigos empregaram uma
mao-de-obra indigena que trabalhava, com ou sem momtores europeus,
sobre urn tema iconogratico que eles naturalmente nao eram !lvres para
modificar avontade.

A situa~ao da antiga Terra de Santa Cruz e totalmente diversa' da
dos paises da vertente espanhola da America do Sui, da qual s~ .ach~
separada pela barreira dos Andes, olhando para 0 mar, que alias fOi
durante muito tempo a verdadeira via de comunica~aoentre as dlferentes
regioes. A arte do Brasil e tao estranha a do Mexico, da Bolfvia ou
do Peru quanto 0 e a de Portugal em rela~ao ada Espanha. .,'

A tomada de consciencia da existencia de urn importante patnmomo
artistico esteve Iigada, no Brasil, a uma circunstancia polftica: a cheg~~a
ao poder (1930-1945) do presidente Getuli? Vargas,. q~e, p.?r.uma s~ne

de medidas autoritarias, fez 0 Brasil chegar a era da clvlliza~aomdustnal.
Vargas escolheu para ministro da Educa~aourn homem de carater mUlto
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coloquios que adquirem particular importancia quando tern urn tema
tao preciso e feliz quanto 0 organizado por Graziano Gasparini em Cara
cas em 1966: situa~ao da historiografia latino-americana.

Depois de realizado 0 recenseamento dos documentos, fatos e for
mas, a materia se tornou suficientemente rica para se prestar a interpre
ta~oes diversas, para suscitar "opinioes".

Varias "questoes polemicas" se colocaram assim para os america
nistas, particularmente bern expostas por Yves Bottineau num artigo
de 1967 137 .

Todas essas questoes giram em torno da "identidade" de uma arte
hispano-americana. Os primeiros eruditos tendiam a fazer a arte da
America decorrer, umtanto automaticamente demais, daquela da Espa
nha. No seminario de Caracas de 1966, diversos participantes, como
E. W. Palm e G. Kubler, mostraram que a America havia utilizado
tambem informa~oesque recebia diretamente de outros paises, seja por
missoes tecnicas, seja por ordens religiosas que veiculavam suas tradi
~oes, seja pela leitura direta das grandes obras da arquitetura - Vitru
vio, Serlio, Alberti, Vignole; 0 pais melhor atravessado pelas correntes
internacionais, que recebia efluvios ate da China, 0 que mais se achava
"na ponta do progresso", era 0 Mexico. Santiago Sebastian 1JR, deci
fran do notadamente a ornamenta~ao plateresca dos conventos mexica
nos, detectou neles a maneira pela qual se transmitiram os grotescos
atraves das gravuras italianas ou alemas e dos Iivros franceses. Na arqui
tetura, os famosos estipites (cariatides em mfsula), tao frequentes na
America Latina que urn argentino, Angel Guido, quis fazer deles 0 em
blema do barroco I3Y, puderam ser colhidos diretamente em Serlio.

Uma das formas rna is originais inventadas na America Latina foi
ados grandes conventos da America Central, com seu atrio cercado
por urn muro, suas capelas-oratorios (posas) e sua grande capela aberta
para celebrar 0 culto ao ar livre. Urn americano, John Mc Andrew 140,

consagrou urn Iivro ao estudo dessa forma arquitet6nica, forma especl
fica por excelencia. No entanto, a meu ver erroneamente, outro ameri
cano, Erwin Walter Palm, pretendeu encontrar antecedentes dela na
Europa 141.

Uma questao que me parece estar mal colocada e a de saber se
a arquitetura dos seculos XVII e XVIII corresponde ao espirito barroco.
Baseando-se no fato de ser a arquitetura barroca uma especula~aosobre
o espa~o, particularmente sobre as curvas, que nao se encontram nos
pianos maci~os da America Latina, alguns eruditos negam esse carater
a arquitetura hispano-americana, visto que a sobrecarga de ornamen
ta~ao nao basta para caracterizar, segundo eles, 0 barroco. Graziano
Gasparini mostra-se particularmente hostila essa designa~ao. A meu
ver, isso e restringir em demasia 0 barroco, essa arte proteica, ver nela
uma arte de compasso. Yves Bottineau tern razao ao enfatizar essa fecun
didade da decora~ao de pedra que, juntamente com a da madeira dou-

."
.j
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, . . . - do D PHAN, cronistas ou escritores cont~-
Ml'smo apoS a mstltUl~ao .d des antigas relatos de cara-

'"11 ;1111 a publicar sobre monumentossOoUbCrlasa de arte fossem estudadas
. " sem que a G . d

II I 1'\lramente hlstonco, . Manuel Bandeira em seu uta e
I "pill lais. Isto sucedeu

d
amdda cOr~ 0 frances por Michel Simon, breve

1/111/ !'reto (1938), tra UZI 0 pa
,Iilll,;stivo tra~ado hist6rico. d h' t" da arte propriamente dita refe-

. . osir6es a IS ona d I f noAs primelras exp ."'" estudo geral a arte a I -
I' ill 'S ao Brasil foram mcorporadas~ u~ Buschiazzo 148 ou Pal Kele-
'"I .ricana por hispamzantes como co~~~ padecem do fato de nao .terem
Il1l.tlI4'1;essassintesespordem31s~r~PHANou dos que eu pr6pno en;
l'lldido aproveitar os_ trabalhos dobra de George Kubler e Martm

d· a mesmo nao acontece com a
111('l:11 I. . 150

';'lria, publicada po~tenor~ent~ . rimeiros brasileiros a tentar.es~udar
Jose Mariano Fllho fOI um ,os P - fosse meramente hlstonca.

'd t 0 de uma otlca que nao . de
.1 ;Irte de seu pais' en r, . _ ico Ihe altera 0 prop6sito, a ponto. '
IlIklizmente, seu espmto pOllem

d
· ho sermos Ievados com demaslada

b sobre 0 A elJa m , d - 151
'" lido suas 0 ras , sentidO de suas de u~oes ',.
II Lqi.iencia a interpretar as a~ess~s ~PHAN que institufram um espmto

Foram, pois, as pubhca~oes 0 f 16 icas assentadas na crftica dos
Il.:almente cientffico de anahses mor 0 Igbor;dores da valorosa revista

D t e os numerosos co a . J d' M rtinsIlocumentoS. en r co de Andrade, citarel u Ite a
dirigida por Rodngo Mello Fran e reuniu pela primeira vez uma docu
(alema emigrada para.~ B:asll) '~~ronha Santos, Lucio Costa, 0 famoso
I1lcnta~ao sobre 0 Ale1Jad~nhO'd S- Paulo 0 americano Robert Smith,

L ' S 'a arqulteto e ao, .
arquiteto, UIS al , Clemente da Silva Nigra.
Salomao de Vasconcellos e Dom e uma transposi~ao portuguesa de

Este ultimo, cUJo sobren0'!1e, d de Sao Bento. Seus trabalhos
" I ao pertenCla a or em '1' t tamseu patrommlCo a em '. . , blicados sobre a arte brasl elra; ra

sa-o talvez os mais exaustivOS Ja pu,. d sua ordem 152. Deve-se-Ihe
. I' - s artlstlcas e . .
das constru~6es e rea Iza~oe d ., I museu de arte sacra na IgreJa

. - de urn a mlrave
tambem a orgamza~ao 153 .
de Santa Teresa, e~ _Salvador . N sao em numero de vinte e S~IS

Quanto as edlc;oes do DPHA , 0 Estado de Minas Gerais,
e abrangem todo 0 Brasil, comu~~s~i~u~~va::em_seos monumentos mais
que, na epoca da cornda do 0 , a vida dolorosa e gloriosa ~o mestl~o
requintados e onde se desenrolou . d a Aleijad1nho. Ah se acham
Antonio Francisr ') Lisboa, cognommaMo. a e Sabara De imediato,

'd d . tactas como anan '. - d t se
conservadas Cl a es m , f facilitados pela pubhca~ao e e
os trabalhos dos pesquisadores ~~a~ra por Paulo F. Santos, A arqULte
sustentada na faculdade de arq~~:9~54 Forneceu ela, com efeito, ~s~e
tura reLigiosa em Duro Freto, I a 6es determinadas com precisao
rarissimo tesouro: pla~ta:,cortebepe~~~ publicaram monogr"fias da~
por arquiteto. As edl~oes d~ Mata Machado Filho, 1944) e Sabara
cidades de Diamantma (A. a . do Carmo em auro Preto (F. A.
(Z. Viana Passos, 1940), da IgreJa
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dinamico, Gustavo Capanema, cujo primeiro ato foi encomendar para scu
ministerio um ediffcio a Le Corbusier, 0 que permite a este, finalmente,
ver edificar 0 arranha-ceu de vidro com para-sol que concebera havia muito
tempo sem conseguir realiza-Io. Inversamente a esse modemismo. Capa
nema resolveu dotar 0 Brasil de um Servic;o do Patrim6nio Hist6rico c
Artfstico Nacional 146 A cria~ao desse servic;o foi confiada em 1937 a Rodri
go Mello Franco de Andrade (1898-1969), jurista, escritor e jornalista.
natural de Belo Horizonte, que fizera parte de seus estudos na Franc;a.

a imenso Brasil compreende temperamentos bem diferentes, desde
o alegre e prolixo carioca ate 0 homem do Nordeste, pioneiro e aventu
reiro. Rodrigo era de Minas Gerais, terra de pessoas mais dadas acon
centra~ao e ao racionalismo.

Amparado pela compreensao do presidente Vargas e de Capanema.
que liberaram no tempo da fundac;ao as verbas nece?sarias, em poucos
anos Rodrigo criou e tornou operacional um organismo notavelmente
estruturado, chamando para junto de si os arquitetos mais modernos
(entre os quais Lucio Costa, que sera 0 urbanista de Brasilia), formando
uma equipe de pesquisadores cuja primeira missao foi coletar os docu
mentos, em grande parte ainda conservados nos arquivos das confrarias
responsaveis pela construc;ao dos monumentos religiosos. Rodrigo fun
dou uma revista e um servi~o editorial, fez classificar setecentos e dezes
seis monumentos, vinte e oito conjuntos arquitetonicos e doze conjuntos
urbanos, instalou em cada sede de distrito os servic;os tecnicos de conser
va~ao e restaura~ao necessarios, criou sete museus para recolher obras
de arte dispersas ou em estado de risco. Rodrigo realizou essa tarefa
por toda a extensao de um territ6rio de dimens6es continentais, de comu
nica~6es ainda diffceis. Ele a prosseguiu ate sua morte, ininterrupta
mente, imprimindo-lhe uma energia que jamais the faltou durante mais
de trinta anos. Sua modestia nao impediu, porem, que todos reconhecessem
sua generosidade e fervor. "Vossa vida e daquelas em que a consciencia
e rainha", dizia-lhe um reitor de universidade ao entregar-Ihe um diploma
de doutor honoris causa 147. Logo a fama do que ele realizou ultrapassou
as fronteiras do pafs; esse organismo do DPHAN despontou como um
modelo, e de todos os pontos do globo se recorreu a ele como especialista.

No decorrer do seculo XIX, s6 incidentalmente alguns cronistas
trataram da hist6ria da arte, munidos de informac;6es sobre a edificac;ao
dos monumentos encontradas nos arquivos, algumas del as hoje perdidas,
como Francisco Servulo Moreira Salgueiro (Noticias das egrejas da Ba
hia, 1887), Rodrigo Jose Bretas, que, segundo um relat6rio do seculo
XVIII, escreveu os primeiros Trac;os biograficos do Aleijadinho em
1858, ou Manuel Duarte Moreira de Azevedo, cronista do Rio de Janeiro
(1866 e 1877). Fez-se a reedic;ao, em 1858-1859, do Novo orbe smifico
brasileiro (a ardem franciscan a brasileira), relato das visitas pastorais
do padre Jaboatao, obra que fora publicada em Lisboa em 1761 e execu
tada com uma preocupa~aomais hist6rica que artfstica.

'. ;,
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Lopes, 1942), da igre ja de Sao Francisco na mesma cidade (conego Rai
mundo Trindade, 1951), da igreja do Carmo em Saban! (F. A. Lopes, 
1947). Outras monografias foram publicadas fora desses estudos oficiais. 
Deve-se a Judite Martins um Dicionario dos artistas e artesaos de Minas 
Gerais publicado pelo DPHAN em 1974. 

As monografias sao menos numerosas para os demais Estados do 
Patrimonio, ausentes na Parafba, em Sergipe e Alagoas. Varios estudos 
recentes sobre Antonio Jose Landi, 0 arquiteto italiano que construiu 
os monumentos de Belem do Para, trouxeram uma documenta<;ao abun
dante sobre um dos conjuntos mais originais do antigo vice-reino, nitida
mente distinto do rococo que reina alhures 15"-

Num capitulo precedente aludi aespecie de tratado de Tordesilhas 
firmado entre mim e Robert C. Smith, que dividiu entre nos do is 0 

mundo barroco lusitano-americano, cabendo a mim 0 Brasil e a Smith 
Portugal 156 

o que me levava pessoalmente a empreender esses estudos sobre 
a arte brasileira era 0 desejo de dar a conhecer 0 genio do ultimo dos 
grandes imagistas cristaos, esse filho de um arquiteto portugues e de 
uma escrava negra cognominado 0 Aleijadinho, que foi tam bern 0 maior 
arquiteto de Minas Gerais e que permanecia ignorado dos historiadores 
de artequando 0 descobri com estupefa<;ao durante minha primeira 
viagem ao Brasil, em 1945. Mas era indispensavel conhecer 0 contexto 
no qual ele vivera. Eis pOl' que empreendi antes 0 estudo metodico 
da arquitetura do Brasil colonial. Gra<;as aajuda trazida pelo DPHAN 
e ao apoio material desse grande mecenas que foi Assis Chateaubriand, 
animador da imprensa brasileira e responsavel pela cria<;ao do Museu 
de Arte de Sao Paulo, pude publicaI' em 1956 e 1958 os do is volumes 
de L'architecture religieuse baroque au Bresil, propondo pela primeira 
vez uma sintese da evolu<;ao dessa arte, do seculo XVI ao final do XVIII. 
Alem da documenta<;ao fotografica, 0 segundo volume contem urn reper
torio com notfcias documentarias e bibliografia de duzentas e noventa 
e oito igrejas. A obra apareceu em Paris e Sao Paulo em lingua francesa, 
que era entao falada ou lida pOl' qualquer pessoa culta no Brasil. 0 
mesmo nao aconteceu quando se tratou de fazer uma segunda edi<;ao, 
revisada e aumentada, que surgiu em 1983, gra<;as ao concurso da Funda
<;ao Cultural Roberto Marinho, desta vez, porem, em Ifngua portuguesa. 
Para sua atualiza<;ao, 0 livro beneficiou-se da ajuda preciosa de Mario 
Barata, professor da Universidade do Rio de Janeiro. 0 numero de 
igrejas catalogadas elevou-se a trezentos e seis, gra<;as a uma viagem 
que fiz ao Estado da Bahia em 1974. Encontra-se nessa edi<;ao uma 
bibliografia completa, atualizada ate 1982. 

Foi em 1963 que apareceu minha obra L'Aleijadinho et la sculpture 
baroque au Bresil 157. A monografia e 0 catalogo do artista sao al prece
didos de um resumo sobre a escultura barroca em Portugal e no Brasil; 
ha aqui urn domlnio que mereceria ser explorado. Quanto a talha ou 
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, .. \.,iltura dos retabulos, urn estudo aprofundado sobre 0 assunto foi 
1l\I1Iido em meu livro sobre L'architecture. 

o parentese da ocupa<;ao holandesa de Pernambuco no seculo XVII 
liI\lVncou a pesquisa das obras de Frans Post, pintoI' que acompanhara
~Iilllr[cio de Nassau para pintar paisagens do Brasil. Seus quadros sao 
'I'III~C os unicos testemunhos da arte de constru<;ao civil ou religiosa 
,,:, primeira metade do seculo XVII. 0 iniciador desses estudos foi urn 
, Iidwixador que havia representado 0 Brasil em Amsterdam, Joaquim 
.II' Sousa Leao. cujas descobertas sucessivas 0 levaram a publicaI' tres 
VI'/.CS a monografia desse pintor. em 1934, 1948 e 1973 15K. 

A industria de arte lusitana da azulejaria n~.o teve melhor c1ientela
 
1\lIC nO Brasil, onde nunca foi fabricada. Alias, 0 mais formoso conjunto
 
i1vssa arte se acha talvez no convento franciscano de Salvador. Deve-se
 
II Mario Barata 0 recenseamento dessas decora<;6es de ceriimica 15Y, que
 
,11:1. anos depois foram reestudadas pOl' J. M. Santos Simoes, que havia
 

lL'pcrtoriado as de Portugal 160 
Um vasto campO de estudos ainda esta aberto para a pintura decora-

Ilva, particularmente aquela que orna os tetos das igrejas. Publicou-se uma 
Illonografia sobre Manuel da Costa Ataide, 0 decorador de Sao Francisco 
tic Assis de Ouro Preto, da autoria de Ivo Porto de Menezes 161 

A principal questao ate entao discutida nos meios de historia da 
;Ir[c brasileiros era a da importancia de Aleijadinho como arquiteto. 
() enfoque que fiz em minha obra sobre a arquitetura nao foi questio
Ilado. Quanto a existencia de uma arte mesti<;a, 0 problema nunca foi 
tllscutido, simplesmente porque 0 estado de civiliza<;ao em que se encon
I ravam os Indios no momento da conquista nao permite obter junto 
;\ cssas tribos uma mao-de-obra qualificada. Alias, eles eram em pequeno 
Ilumero. Se arte "mesti<;a" havia, era devida aos negros, muitos deles 
dotados para a escultura, fornecidos pe10 tratico. De fato, em algumas 
lcgioes, entao muito afastadas de um centro de genese, como Sergipe, 
Alagoas ou 0 Estado de Sao Paulo, encontram-se esculturas muito primi
[ivas que comprovam a ausencia de mao-de-obra ou de monitores euro
reus. 0 genio que al<;ou 0 Aleijadinho acima do nivel dos demais ima
gistas seria fruto do sangue negro que Ihe circulava nas veias? 

Os estudos sobre as missoes jesulticas do Paraguai, essa bem-su
cedida experiencia de coletivismo teocratico, pertencem ao ambito mera
mente historico. Quando a Companhia foi dissolvida pelo papado e os 
infelizes Indios assim abandonados retornaram ao estado selvagem ou, 
como sucedia com mais frequencia, foram capturados como mao-de-obra 
disponivel pelos brancos, os unicos elementos construldos com material 
solido dessas comunidades, as igrejas e suas dependencias, foram sepu1
tados e desmembrados pela floresta. Urn dos mais notaveis trabalhos 
realizados pelo DPHAN foi a decifra<;ao dos antigos sitios de algumas 
dessas missoes nessa parte da America espanhola posteriormente con
quistada apos a vitoriosa guerra do Brasil contra 0 Paraguai (1872). 
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Disputados a f1oresta, os vestigios reencontrados foram reagrupados na 
igreja mais bem conservada de uma dessas miss6es, a de Sao Miguel, 
no Rio Grande do Sui, da qual se fez a anasry{ose, e a revista do DPHAN 
dedicou-Ihe uma de suas publica<;6es. 

As persegui<;6es result antes da mudan<;a de regime politico, como 
vimos, sao fonte de trocas entre culturas. 0 neoclassicismo foi introdu
zido no Brasil por uma missao francesa formada por Joachim Le Breton, 
secretario perpetuo da Academie des Beaux-Arts destituldo pelo rei 
Luis XVIII. Le Breton respondia assim a uma demanda de tecnicos 
que fora lan<;ada pelo govemo do rei Dom Joao VI de Portugal, refu
giado no Rio de Janeiro. Mas ele frustrou um pouco a expectativa do 
monarca, prevendo mais artistas que artesaos, 0 que deu origem, ap6s 
a chegada da missao em 1816, a muitas agita<;6es. Le Breton, que viria 
a falecer em 1819, trouxe consigo notadamente 0 pintor Taunay, 0 pintor 
Debret, que devia executar numerosos estudos desenhados de carater 
etnografico, eo arquiteto Grandjean de Montigny, que trabalhara para 
o rei da Westfalia. Esse capitulo tao importante da hist6ria da arte brasi
leira, que determinou a aboli<;ao do rococ6, ate aq"i havia side mal 
estudado. Gra<;as aPontiHcia Universidade Cat61ica do Rio de Janeiro, 
secundada pela Funda<;ao Roberto Marinho, cuja voca<;ao artlstica e 
precioslssima para 0 Brasil, um estudo aprofundado, com vistas a uma 
exposi<;ao, foi consagrado a Grandjean de Montigny por um grupo de 
eruditos. Nele se encontra sobretudo um levantamento precise dos docu
mentos de arquivos feito por Donato Mello Junior, 0 que pode permitir 
desenvolvimentos futuros 162 

..~ 

FRAN<;A 

Em Paris 0 Museu Napoleao, enriquecido com as maiores obras-primas 
da Europa que os exercitos da Revolu<;ao e do Imperio frances haviam 
conquistado, durante dez anOS atraiu os amadores de todos os palseses 
que nao estavam em guerra com 0 Imperador; ate mesmo os ingles 
() visitaram durante 0 breve lapso de tempo da abertura das fronteiras 
que se seguiu a paz de Amiens. Num mundo onde parecia que 0 homem 
procurava sua excelencia nas virtudes marciais, 0 Museu Napoleao fazia 
cclodir a transcendencia da arte. A enorme tarefa da organiza<;ao desse 
museu foi confiada a um homem de genio, que pode ser considerado 
como 0 verdadeiro pioneiro da museologia modema, 0 barao Vivant
Denon (1747-1825), aristocrata do Antigo Regime, que por seus traba
Ihos pessoais trouxera imponente contribui<;ao a hist6ria da arte. Vivant
Denon, com efeito, fizera parte da Comissao Cientffica que Bonaparte 
levara consigo em sua expedi<;ao ao Egito para penetrar os segredos 
desse mundo misterioso que havia seculos continuava a ser encarado 
como uma especie de santuario do esoterismo. Esse misterio, Bonaparte, 
filho racionalista do seculo XVIII, quisera reduzi-lo pela ciencia e para 
isso fundara no Cairo um Instituto do Egito, onde estavam representadas 
todas as disciplinas. Vivant-Denon encarregara-se das artes. De suas 
notas, dos mapas executados pelos numerosOS desenhistas e cart6grafos 
que ele dirigia, resultou essa famosa Description de /'Egypre 163 que reve
lava subitamente 0 verdadeiro rosto desses monumentos que a cortina 
de ferro do Isla furtara a curiosidade dos ocidentais durante seculos e 
que representa uma das mais espantosas empresas de gravura jamais reali
zadas. Iniciada sob 0 Imperio, prosseguida sob a Restaura<;ao, ela da tes
temunho da continuidade francesa apesar das conturba<;6es polfticas. 

Esse imenso museu, onde se pode ver durante alguns anos as anti
guidades mais celebres e as pinturas mais famosas da Europa, dos polfp
ticos do Cordeiro m[stico as obras-primas de Rafael, se por um lado 
suscitou muita admira<;ao, por outro nao provoCou nenhum movimento 
na hist6ria da arte. 0 homem que domina nesse sentido sob todo 0 

Imperio, e que por sua forma<;ao faz parte do Antigo Regime, e Antoine 
Chrysostome Quatremere de Quincy (1755-1849); e 0 porta-bandeira 
do neoclassicismo e quase nao pertence ao nOSSO assunto, pois seus pen
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samentos tem por objeto a arte da Antiguidade c1asslca, embora elc 
tenha escrito um livro sabre Rafael. 

A partir do seculo XIX, com efeito, abandonamos a hist6ria da 
arte antiga, da qual era necessario falar nos perfodos anteriores, ja que, 
tendo um carater mais especulativo que operacionai, ela era parte inte
grante da hist6ria da arte ocidental, destacando-se dela quando, em con
sequencia da utiliza<;ao de seus territ6rios pr6prios, se despolariza de 
certa forma e passa a centralizar-se na bacia mediterranea. 0 lugar de 
relevo que aqui se deu a Winckelplann se justifica por ser ele 0 verdadeiro 
criador dessa refJexao hist6rica retativa aarte e que se denomina hist6ria 
da arte. 

Na Fran<;a como na Alemanha, as catedras de estetica antecedem 
as de hist6ria da arte. Victor Cousin, nomeado para a Sorbonne em 
1814, escolheu como assunto de seu curso "0 Verdadeiro, 0 Belo, 0 

Bem", f6rmula consagrada dos transcendentais. Na Ecole Normale e 
depois no College de France, G. Jouffroy professou um Curso de Este
tica, publicado sob esse mesmo tftulo em 1843. 

o primeiro verdadeiro ensino da hist6ria da arte foi criado em 1846, 
sob a forma de um curso de arqueologia medieval, na Ecole des Chartes, 
fundada em 1821 (interrompida ate 1829). Jules Quicherat (1814-1882) 
foi nomeado para ensinar a( 164 

Quicherat era capaz de ilustrar suas exposi<;6es com desenhos. To
dos os que the seguiram os cursos deixaram um nome ilustre por seus 
trabalhos na arqueologia francesa: Robert de Lasteyrie (1849-1921), no
meado em 1880, que no fim da vida tratou da arquitetura romanica 
e da arquitetura g6tica em volumes sempre em uso. Eugene Lefevre
Pontalis (1862-1923), diretor da Sociedade Francesa de Arqueologia em 
1900, que acrescentou asua erudi<;ao e ao seu pendor para uma nomen
clatura rigorosa das formas da arquitetura (particularmente a modina
tura) um admiravel talento de fot6grafo, de que os volumes dos Congres 
archeologiques e fasclculos do Bulletin monumental no come<;o deste 
seculo dao testemunho. Suas fotografias sao admiravelmente enquadra
das, tiradas a fio de prumo, na hora reconhecida como a melhor para 
ressaltar a relevo das formas; ele subia nas partes altas das catedrais 
para descobrir nelas as partes menos conhecidas e angulos de visao que 
expressassem os jogos do espa<;o. Em seguida veio Marcel Aubert 
(1884-1962), que sera 0 verdadeiro mestre da arqueologia francesa ap6s 
a Primeira Guerra Mundial, ate sua marte, e depois Jean Hubert. Gra<;as 
a Sociedade Francesa de Arqueologia e a Ecole des Chartes, que alias 
caminhavam em simbiose, a Fran<;a se beneficiava de uma especie de 
espinha dorsal arqueol6gica que a Alemanha nao possu(a, dividida que 
esteve em varios pafses ate 1871. 

o ensino da hist6ria da arte s6 vai aparec,er na Escola de Belas-Artes 
de Paris em 1863, ana em que se propos uma catedra a Viollet-le-Duc, 
que nao pode ensinar, diz Louis Hautecoeur, em razao dos obstaculos 

.'llados pelos alunos 165 A partir de 1864, Hippolyte Taine iria ilustrar 
",a catedra, professando nela suas ideias sobre 0 determinismo.

E a momento em que, gra<;as a alguns especialistas, se come<;a a 
\'Ilnhecer Hegel, cujo Curso de estetica foi traduzido em 1840-1845; a 

"'{etica s6 a sera mais tarde.
Charles Blanc (1813-1882) obtivera em 1878 uma catedra de hist6ria
 

II;, arte no College de France, mas sabe-se que os cursos desse estabele

l'imento estao ligados apessoa e nao sao organicos. Depois dele, portan

\11,0 cursO deixou de ser ministrado. 
A universidade francesa permanecia reservada. Lyon precedeu Pa-


I i~, e em 1876 G. Perrot professava ali um cursa de hist6ria da arte
 
Ilil Antiguidade, enquanto em 1898 Lechat, igualmente antiguizante,
 

()htinha uma catedra de hist6ria da arte. 
Os cursos de hist6ria da arte que Romain Rolland ministrou gratui

lamente em 1895 na Ecole Normale deixaram fundas lembran<;as em
 
~c..:us condisclpulos: eram improvisados e frutos de sua pr6pria iniciativa.
 

Em Lille, em Toulouse, em Bordeaux, assiste-se ao aparecimento 
de cursos de arqueologia classica. A Sorbonne mostrava-se sempre des
i,;onfiada. Foi necessaria a autoridade de Lavisse para que se confiasse 
a Henri Lemonnier, um dos colaboradores de sua celebre Histoire de 
(rance, um curso de hist6ria da arte francesa; Lemonnier ensinou ate 
IH93, ana em que foi substitufdo por Emile Bertaux, procedente da 

Universidade de Lyon.
Causada pela separa<;ao entre a Igreja e 0 Estado, a supressao do 

c..:nsino da teologia na Sorbonne Iiberava uma catedra. Muito paradoxal
mente, 0 Estado laico, que perseguia a Igreja, utilizou essa verba dispo
n(vel para instituir um Curso de hist6ria da arte criSla na [dade Media, 
(,;onfiado em 1898 a Emile Miile, de quem se publicara no ano anterior 
a famosa obra L'art religieux du XIII" siecle en France; foi preciso esperar 
ate 1912 para que esse curso fosse erigido em catedra magistral. 

Naquela epoca sustentaram-se na universidade teses de doutora
menta que haveriam de fundar 0 metodo frances historicizante, afastado 
das especula<;6es a maneira germanica. Citemos algumas delas, que, 
decorridos tres quartos de seculo, nao envelheceram: L'arl dans l'/lalie 
meridionale, de Emile Bertaux, La peinlure d'hiSlOire en France de 1747 
d 1785, de Jean Locquin, Michel Colombe, de Paul Vitry, Le Primalice, 

de Louis Dimier.
Numa cidade francesa 0 antagonismo universidade-museu nao se 

manifestou durante meio seculo: a cadeira de hist6ria da arte da Univer
s~dade de Lyon estava ligada ao Museu de Belas-Artes. Foi antes de tudo 
Emile Bertaux (1868-1917) quem criou 0 curso na faculdade de letras. 
~ormalista e depois aluno da Escola de Roma, Bertaux era amigo de 
Edouard Herriot, que, prefeito de Lyon em 1905, devia tornar-se um 
dos polfticos mais importantes da Fran<;a. Em 1902 foi-lhe atribufda uma 
catedra na universidade; em seguida recebeu da municipalidade a cargo 
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do Museu de Belas-Artes. Ocupou a catedra e a dire<;:ao do museu ate 
1913, quando foi chamado it Sorbonne; tornou-se conservador do Museu 
Jacquemart-Andre, que pertence ao Institut de France, e redator-chefe 
da Gazette des beaux-arts. Mobilizado em 1914, foi piloto de ca<;:a. Uma 
congestao pulmonar arrebatou-o em plena guerra. Essa morte iria privar 
a Fran<;:a de urn de seus mais notaveis historiadores de arte. 

Henri Focillon sucedeu-Ihe nos dois postos de conservador e profes
sor, deixando-os em 1924. como Benaux, pela Sorbonne. Foi durante 
esses anos em Lyon que ele escreveu dois vOlumes sobre La peinture 
du XIX" siecle (1927-19211), onde pela primeira vez esse assunto era 
considerado em seu desenvolvimento internacional. Em 1924 Leon Ro
senthal ocupava urn posta de historia da arte moderna na faculdade 
COm a responsabilidade do museu. Praticava 0 desenho e a pintura. 
De seu curso, deixou 0 estudo Du romantisme all realisme. Essai sur 
!'evolution de la peinture en France de 1830 d 1848 (1914). Rene Jullian, 
disclpulo de Focillon, teve a mesma carreira de seus predecessores em 
Lyon e em Paris. Suas pesquisas tiveram por objeto a arte italiana. A 
tradi<;:ao do duplo posto prosseguiu par algum tempo COm Daniel Ter
nois, que come<;:ara no Museu Ingres de Montauban c para quem uma 
notavel tese sobre Cal lot abriu as ponas da universidade. Mas, apos sua 
nomea<;:ao na Sorbonne, os do is postos foram cindidos. 

No infcio do seculo, a Universidade de Paris permanecia singular
mente desprovida de material de ensino para a historia da arte, mais ate 
que a Universidade de Lyon, onde Benaux e Lechat haviam constitufdo 
urn Instituto de Ane, e a de Lille, on de Fran<;:ois Benoit fundara urn insti
tuto da mesma natureza. Mas urn mecenas iria preencher essa lacuna. 

Quando no que ainda se chamava de Sorbonne eu seguia os cursos 
de Emile Male, nao passavamos de uns poucos alunos nos seminarios 
desse tempo. Philippe Stern, que devia tornar-se conservador-chefe do 
Museu Guimet e 0 mais notavel especialista da arqueologia khmer, e eu 
proprio havfamos descoberto urn lugar maravilhoso, uma especie de ca
verna de Ali-Baba onde existiam todos os livros de arte dessa e de outras 
epocas e em que podfamos pegar pessoalmente as obras e os can6es com 
fotografias nas estantes. Era na rue Spontini, 16, que se situava a biblio
teca reunida por Jacques Doucet, 0 genial e faustoso grand couturier que 
vestia as mulheres da alta sociedade de Paris e de outras partes do mundo. 
A princfpio, Doucet fizera construir urn palacete para abrigar admiraveis 
cole<;:6es constitufdas sobretudo por suntuosos moveis e quadros do seeu
10 XVIII. Em 1912 ele vendeu todas as cole<;:6es, sem duvida em razao 
da morte daquela para quem esse escrfnio principesco fora feito. Mas, 
possufdo peio demonio do amadorismo, esse homem misterioso resolveu 
prosseguir outra cole<;:ao menos prestigiosa, ja come<;:ada e que seria 
um verdadeiro beneflcio para 0 bern publico. Cercado dos conselhos 
dos eruditos e pesquisadores, Doucet comprava os livros por vezes glo-
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balmente, mas sempre com discernimento e economia, como 0 fez para 
a Biblioteca Fould, que comportava todos os grandes livros de arquite
tura e ornamento do passado. Essa biblioteca fora adquirida por Pier
pont-Morgan, de Nova York, mas quando este faleceu foi coJocada it 
venda por seu filho; Doucet deixou que fosse vendida em hasta publica 
para comprar apenas os exemplares que ainda nao possufa; foram as 
obras mais preciosas do acervo antigo da bibJioteca, as quais se acrescen
taram doa<;:6es de David-Weill, Maurice Fenaille, Georges Wildenstein. 
Ali se encontra a mais completa cole<;:ao que se conhece das gravuras 
de Jacques Androuet du Cerceau. 

Menos prestigiosos talvez, mas muito valiosos para os pesquisadores, 
sao os antigos catalogos de venda. Doucet constituiu 0 mais rico conjunto 
desses catalogos. 

Edmond Pottier, conservador das antiguidades c1assicas do Louvre, 
o assiriologo Thureau-Dangin, 0 etnolago Van Gennep, Salomon Reinach, 
Maurice Prou, diretor da Ecole des Chartes, Foucher para as artes do 
Extremo-Oriente, Raphael Petrucci para 0 Japao, Edouard Chavannes 
de France para a sinologia, 0 orientalista Pelliot, 0 medievalista Sylvain 
Levi, Finot, Jean Laran, Goloubert e muitos outros especialistas serviam 
de conselheiros junto a Rene-Jean, 0 bibliotecario. A declara<;:ao de 
guerra de 1914 obrigou Victor Segalen a abreviar a missao que realizava 
na China com 0 objetivo de recolher manuscritos. 

Urn dos atrativos das longas tardes que passei estudando na rue 
Spontini, 16, era a consulta dos cart6es de fotografias. Foi ali, em particu
lar, que descobri a arte da India, gra<;:as aos cliches depositados por 
Goloubert e outros encomendados a Calcuta. Em 1909 Doucet est abe
Iccera 0 princfpio dessa fototeca, julgada por ele complementar de uma 
hi blioteca de arte. 

Nessa epoca em que os Iivros ainda eram muito pouco ilustrados 
e as fotos estavam fora do alcance, a fototeca reunida por Doucet no 
l11undo inteiro foi providencial para muitos professores e estudantes. 
[ram quase sempre grandes cliches de forma to 24 x 30 ou mesmo 30 x 
40. Nao contente em reunir as imagens existentes, Doucet mandou fazer 
()utras, subvencionando para esse fim a casa Bulloz, e depois fez instalar 
seu proprio atelie na rue Spontini. Foi gra<;:as a ele que p6de aparecer 
Wa ricamente ilustrada essa suma que sao as Recherches sur l'iconographie 
rle l'Evangile de Gabriel Millet (1916), Iivro que perrnanece sempre atua!. 
Os canteiros de escava<;:6es do Mediterraneo e do Oriente, os museus de 
provfncia pouco conhecidos, museus estrangeiros como 0 de Estocolmo, 
\lnde existe urn acervo frances de desenhos excepcionais, sao sistemati
'amcnte prospectados por Doucet. Naturalmente, todos os estoques de 
Alinari e Anderson na Italia, de Braun e Druet na Fran<;:a, de Hanfstaengl 
, Bruckmann na Alemanha nao deixam de oferecer sua contribui<;:ao. 

Doucet faz recopiar acervos documentarios privados ou publicos 
'Ille interessam it arte francesa dos seculos XVII e XVIII, de 1600 a 
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1812, copias sempre llteis em razao dos quadros analfticos que deles 
se fizeram e que tornam a consulta mais facil que ados originais. 

A essas copias juntam-se documentos autografos, por ele adqui
ridos. Charavay e Saffroy nao tem melhor c1iente. 

Paralelamente, Doucet formou um gabinete de desenhos de artistas 
contemporaneos (fim do seculo XIX e comec;:o do XX) e urn gabinete 
de estampas principalmente da mesma epoca. 

o que surpreende e a rapidez com a qual em poucos anos se realizou 
essa prodigiosa reuniao de Iivros e documentos. Quando irrompeu a guerra 
de 1914, vinte e cinco pessoas eram empregadas nessa biblioteca, que ocupava 
vinte e quatro salas e cujo orc;:amento anual era avaliado em 1 milhao de 
francos, aos quais se juntavam compras feitas por Doucet fora da dotac;:ao. 

Para prolongar a ac;:ao de sua biblioteca, Doucet suscitoll ou estimu
lou a fundac;:ao de sociedade:s como a Sociedade Francesa de Reproduc;:ao 
dos Manuscritos com Pinturas, a Sociedade de Iconografia Parisiense. 
Finalmente, foi ele 0 primeiro a conceber um fndice anual dos artigos 
e livros publicados, cujo secretariado foi confiado a Marcel Aubert: 0 

Repertoire d'arl el d'arch.eologie, que prosseguiu sempre. 
Muitas outras publicac;:oes sao encorajadas, subvencionadas por ele. 

Mas estamos na guerra de 1914. Franc;:ois Chapon, a quem devemos 
um estudo exaustivo sobre esse extraordinario mecenas 160, escreve: 
"Quem poderia entao irnaginar a transformac;:ao em organismo oficial 
subalimentado daquilo que fora 0 simbolo da iniciativa individual, da gene
rosidade ilimitada?" Com efeito, por carta de 15 de dezembro de 1917, 
Jacques Doucet doa a Universidade de Paris sua Biblioteca de Arte e 
Arqueologia para que esta seja incorporada ao Instituto de Arte e Arqueo
logia, cuja criac;:ao entao se projetava. 0 gabinete dos desenhos ficava 
reservado e foi vendido para cobrir algumas despesas. 

Doucet tinha as maos Iivres. Recomec;:ou outra colec;:ao, composta 
de documentos raros e de autografos da literatura francesa dos seculos 
XIX e XX. Esta tambem sera constitufda para 0 bem pUblico. Ele a 
legara a biblioteca de Sainte-Genevieve de Paris. Constituiu tambem 
uma colec;:ao de quadros modernos e impressionistas. Por ocasiao de 
sua morte, cumprindo a palavra, Doucet legou ao Louvre a Encantadora 
de serpentes, do Douanier Rousseau, que comprara de Delaunay, que 
o fizera prometer so se desfazer desse quadro para cede-Io ao museu. 

Seus intimos encontraram um cognome para ele: 0 magico. A paixao 
da doac;:ao transmitiu-se asua famflia. Um dia, Dubrujaud, seu sobrinho, 
permitiu-me escolher para 0 Louvre entre do is quadros que herdara 
do tio: Na praia, de Monet, e 0 retrato de Madame lantaut, de Degas. 
o perfodo claro de Monet estava mal representado no Louvre, por isso 
escolhi 0 primeiro, mas dando a entender - demais - que, se tivesse 
seguido meu gosto pessoal, seria Madame lantaut que daria entrada 
no Louvre. Encontrou-se este ultimo quadro destinado ao museu no 
testamento de Dubrujaud, que fez tambem doac;:oes ao British Museum. 
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Enquanto a universidade francesa hesitava sempre em acolher a 
historia da arte, esse ensino ia encontrar um poderoso organismo de 
difusao numa escola especial fundada amargem de um museu: a Escola 
do Louvre. Esta foi criada, por deere to de 24 de janeiro de 1882, sob 
o tftulo de "Escola de Administrac;:ao dos Museus", tendo afrente Louis 
de Ronchaud, que a fez concretizar por um decreto de 25 de julho do 
mesmo ano. Tinha por finalidade preparar seus alunos para os postos 
de conservadores dos museus, como a Ecole des Chartes os preparava 
para os de: arquivistas. privilegio que Ihe foi retirado por um decreto de 
17 setembro de 1963. A ideia era Iigar um ensino a cada departamento 
de conservac;:ao dos museus nacionais e confia-Io ao proprio conservador. 
Sobre 0 ensino universitario. 0 da Escola do Louvre tinha a vantagem 
de ter como professores especialistas que viviam em contato com a pro
pria obra. Q que favorecia, sem que com isso se tivesse necessidade 
de transforma-la em teorias. a experiencia da "visibilidade pura". No 
princfpio, como houvesse poucos alunos, recorria-se aos objetos originais 
para ilustrar a aula. Assim Edmond Pottier, a quem se devem os eruditos 
catalogos das colec;:oes de vasos gregos do Louvre, ainda hoje a base da 
ceramologia grega. distribufa seus alunos em torno de uma mesa onde 
se dispunham as pec;:as que ele comentava. Mais tarde, muito mais tarde, 
Robert Rey, conservador do Museu de Arte Moderna de Luxemburgo, 
comentou Gauguin num dia de 1927, mostrando a seus alunos a Bela Ange
la, que 0 proprietario da obra the emprestara por uma hora. Quando termi
nou, ao devolver ao motorista do amador 0 precioso quadro, este Ihe disse: 
"Meu patrao pediu-me para fazer-Ihe saber que, como este quadro transpos 
;IS portas do museu, podera continuar af." Esse doador era ninguem menos 
que 0 famoso marchand Ambroise Vollard. 

Alem dos cham ados cursos "organicos", em 1902-1903, por sua 
propria iniciativa, Salomon Reinach ministrou um curso de hist6ria geral 
da arte. do qual extraiu um breve manual, Apollo, que haveria de ser 
() livro de iniciac;:ao a hist6ria da arte durante meio seculo. Em 1951 
I lin editor incumbiu-me de fazer um trabalho analogo, ajustado ao estado 
tlos conhecimentos naquele momento. Tive a ousadia de medir-me com 
Salomon Reinach e meu Iivrinho, traduzido para treze Iinguas, continua 
;1 con tar com 0 favor do interesse do publico. 

o curso de historia geral da arte que Salomon Reinach ministrou 
l'l1l 1903-1904 so veio a ter lima sequencia organica em 1927-1928 e 
dcpois em 1940, desta vez de maneira aprofundada, ja que se estendia 
,lOS tres primeiros anos da escolaridade. 

Antes da ultima guerra, Gaston Briere, conservador do Museu de 
crsalhes, durante varios anos deu aulas muito brilhantes sobre a histo

11;1 dos grandes colecionadores dos seculos XVII e XVIII, seguindo 0 

"xcmplo dado no seculo XIX por Edmond Bonnafe 167. 

A historia da arquitetura nao era ensinada na Escola do Louvre, 
"I\jos cursos abrangiam apenas os objetos de propriedade do museu; 
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nao 0 era, tampouco, na Escola de Belas-Artes. Para a prepara<;ao dos 
arquitetos dos Monumentos Historicos, Camille Enlart, diretor do Mu
seu de Escultura Comparada, concebido por Viollet-Ie-Duc e instalado 
no palacio do Trocadero, organizou aulas sobre a historia da arquitetura 
francesa desde a Idade Media ate 0 seculo XVI. Camille Enlart, que 
estudara as igrejas cistercienses da Italia e os monumentos construfdos 
pelas Cruzadas em Chipre e Jerusalem, estava tao convencido de que 
o g6tico era frances que intitulara urn manual referente a esse perfodo 
de Manuel d'archeologie franr;aise, empregando a palavra "frances" em 
lugar de "gotico" ao longo de todo 0 texto, 0 que criava uma grande 
confusao. 

Em 1941 foi fundada na Escola do Louvre uma catedra de museo
logia teorica e pratica para urn quarto ano de escolaridade nessa mesma 
escola. Fui titular dessa catedra e pude manter 0 curso ate 1971. Por 
muito tempo foi este, fora dos Estados Unidos, 0 unico ensino desse 
genero professado no mundo, 0 que me valeu numerosos alunos estran
geiros que ainda hoje encontro ate no Oriente. Do aspecto hist6rico 
desse curso extraf urn Iivro, Le temps des musees, publicado em 1967 
e que e ate hoje 0 unico de sua especie. Pensara em escrever tam bern 
urn manual pratico de museologia, mas hesitei, pensando nos rapidos 
progressos da tecnica, que determinariam 0 envelhecimento de qualquer 
exposi<;ao desse genero. Fiz bern em abster-me, pois as posi<;6es evolui
ram consideravelmente nesse domfnio nos ultimos vinte anos. Os atuais 
conservadores de muse us sentem uma voca<;ao mais de animadores que 
de tecnicos. A tecnica, eles a abandonam aos arquitetos, que nao sao 
obrigados a conhecer a resposta que convem dar a demanda das obras 
de arte, ja que esta varia segundo a natureza e a epoca dos objetos 
apresentados. Alem disso, a propria tecnica esta submetida a moda. E 
o que acontece com a i/umina<;ao, cujos dados complexos estudei cuida
dosamente tanto do ponto de vista da conserva<;ao como da apresen
ta<;ao. 0 problema foi simplificado pela ado<;ao mais ou menos universal 
da ilumina<;ao artificial, governada pelo esnobismo segundo 0 qual tudo 
o que e arrefaro e superior ao natural. 

A Escola do Louvre equipou-se com urn verdadeiro seminario de 
eruditos. Grandes sabios, em diversas especialidades, utilizaram seus 
cursos como banco de ensaio de suas pesquisas. Citarei dois deles, cuja 
esteira deixada na historia da arte foi consideravel: Louis Courajod 
(1840-1896) e Salomon Reinach (1858-1932). 

Courajod 168, saido da Ecole des Chartes, ingressou em 1867 no 
gabinete das estampas da Biblioteca Nacional e ali se dedicou a diversos 
trabalhos de pesquisas sobre a administra<;ao das belas-artes no seculo 
XVIII. Encontrou sua verdadeira voca<;ao quando foi designado, em 
1894, como adido ao departamento das esculturas da Idade Media, do 
Renascimento e dos Tempos Modemos do Museu do Louvre, do qual 
se tornara conservador em 1887. Morreu nesse posto, pouco de pois do 
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desaparecimento de sua mae, perda da qual varias cart as a seus amigos 
provam que esse celibatario nao pudera consolar-se. Uma vez no Louvre, 
I.:lTI presen<;a dos objetos, aquele que sera urn audacioso pensador mos
lrou-se homem de campo. Empreendeu 0 catalogo racional de todos 
os objetos cuja conserva<;ao Ihe estava confiada; pos nisso tal empenho 
que mandou instalar uma cama em seu gabinete do Louvre, trabalhando 
durante uma parte da noite para nao perder tempo. De 1887 a 1896 
loi titular da catedra da Escola do Louvre reservada a escultura. Fez 
dela urn instrumento de combate. Esse academismo, cujas mol as e insti
tui<;6es ele mostrara no gabinete das estampas, foi objeto de seu odio. 
Para ele, a arte francesa se transviara desde Luis XIII. "Estudar 0 seculo 
'(ViI", dizia ele na aula inaugural de seu curso em 1893, "e sua incomoda 
atividade nas artes e explicar imediatamente as causas do grande aborto 
da arte modema, seus tateamentos na escuridao, seu carater antinacional 
~. antipopular [... ]." 

Falando da arte francesa, dizia ele ainda: "A historia sempre acre
liitou que ela aqueceria em seu rega<;o urn debil descendente dos deca
dentes galo-ro'- :::-:os, mas, ao contrario, 0 que a Europa Ocidental ama
'ncntava era urn engenhoso rebento da ra<;a barbara." 

E, pois, a contribui<;ao do sangue barbaro que a arte francesa deve 
~ua grandeza. Reconhece-se aqui 0 grande tema das teses que 0 sabio 
'llrLygowsky desenvolvera. Se para as origens orientais da arquitetura 
i1cfendidas por Courajod nao pode haver influencia do frances sobre 
() austriaco, dada a coincidencia das datas, 0 mesmo nao sucede em 
Ida<;ao as origens da arte gotica, fundadas, em Strzygowski, nos antece
dentes da constru<;ao n6rdica em madeira, pois s6 ap6s a publica<;ao 
da Ler;ons de Courajod, como vimos, e que 0 professor de Graz elabora 
,'ssa tese. Courajod pensava que a essencia da estrutura g6tica repou
~;Iva nao na ab6bada de ogivas, cuja importancia se havia exagerado, 
Illas no esteio. "A arquitetura g6tica e 0 triunfo, e a exalta<;ao, e a 
\'mbriaguez, com perdao da paiavra, e a impudencia do esteio. E uma 
\'llilCep<;ao de carpinteiros que sustentam no ar ab6badas de pedra peto 
:1I·tiffcio de urn sistema de escoramento incombustivel e que, longe de 
dissimular a forma tomada de emprestimo a madeira, se comprazem, 
:II) contrario, em acusa-la, em ressalta-la." E Courajod invocava a opi
lIiao de Fenelon para apoiar sua tese. 

Quanto a arte do Renascimento frances, segundo ele, ela tira sua 
I'()r~a e sua beJeza nao da influencia italiana, mas das fontes longinquas 
do reaIismo franco-alemao, que iria rejuvenescer e transformar a arte 
"llropeia nos seculos XIV e XV. 

or suas posic;6es, Courajod, para grande esdindalo de seus confra
dl's franceses, iria alimentar as opinioes mais ou menos pangermanistas 
dos historiadores alemaes. Defendia suas teses com uma veemencia com
I'aliva, por vezes ate com uma verdadeira furia que chegava as raias 

1:1 colera. Cada urn de seus cursos era urn arrazoado em defesa de uma 
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tese. Considerava que a hip6tese l11ais ousada era uma "sondagem no 
desconhecido", mas apoiava suas opini6es em pesquisas de arquivos 
e de bibliografias muito aprofundadas, sem se preocupar muito se a 
hip6tese que brotava ao seu contato mio requeria texto e fatos. Esse 
modo dc deixar-se levar pelo dinamismo da ideia, esse ardor polemico 
eo vasto campo de il1vestiga~6es geogrMicas de suas explora~6es 0 apa
rentam a Strzygowski. 

Courajod escreveu artigos para revistas eruditas, mas, depois de 
deixar a Biblioteca Nacional, repugnava-Ihe redigir urn livro 1(,9 Seu fei
tio, alias, tinha mais de arte orat6ria que de reflexao escrita. Se tivesse 
vivido mais, talvez na aposentadoria se tivesse sujeitado a repensar suas 
ideias e a disp6-las em forma l11ais refletida. Henri Lemonnier, que esta
va encarregado de cursos na Sorbonne, e Andre Michel, seu adjunto 
na conserva~ao das esculturas do Louvre, tirarao das notas de alunos 
que puderam reunir uma obra em tres volumes que foi publicada de 
1899 a 1903 170. 

E el11ocionante folhear hoje, em seus caracteres apagados sobre urn 
papel amarelado, prestes a cair em peda~os, esses tres livros, onde com 
muita frequencia 0 pensamento do tribuno da hist6ria da arte conservou, 
gra~as a alunos devotados, todo 0 seu frescor e impetuosidade orat6ria. 
Se nao se tomarem os cuidados necessarios, logo os exemplares que restam 
dessa obra nas bibliotecas estarao destrufdos. Nao haven! urn editor, uma 
funda~ao para salvar 0 pensamento do Strzygowski frances? 

"Salomon Reinach", escrevia Georges Wildenstein 171, "era urn dos 
ultimos desses homens de saber universal, a maneira dos humanistas 
do Renascimento, de que se podiam citar exemplos no seculo XIX." 

Pertencia ele a uma famnia de banqueiros. Teve dois irmaos igual
mente ilustres, 0 mais velho Joseph (1856-1923) e 0 ca~ula Theodore 
(1860-1928); este, que foi tambem membro do Institut, era helenista 
e foi professor de numismatica no College de France; com a morte de 
Charles Ephrussi (1905), torna-se diretor-proprietario da Gazette des 
beaux-arts; era tao apaixonado pela arte grega que fez construir em 
Beaulieu-sur-Mer, na C6te d'Azur, a villa Kerylos, onde tudo era a gre
ga, tanto 0 mobiliario quanta a argentaria. Essa fantasia permanece 
hoje intacta, pois foi doada ao Institut de France. 

Salomon Reinach nasceu a sombra do castelo de Saint-Germain
en-Laye, restaurado por Viollet-Ie-Duc, que desde 1862 abrigava urn 
Museu das Antiguidades Nacionais, do qual urn dia ele haveria de tornar
se diretor. Em 1886 ele af entrara como simples adido, tornou-se seu 
conservador-adjunto em 1893 e diretor em 1902. Ocupou-se intensa
mente de seu museu, fazendo dele nao s6 urn organismo cientffico de 
primeira ordem como tambem urn instrumento pedag6gico notavel; redi
giu-Ihe 0 Catalogue sommaire em 1887, depois urn Guide ilustrado em 
1899 e urn Catalogue illustni em 1917. Professou na Escola do Louvre, 
de 1890 a 1892 e de 1895 a 1918, urn curso de Antiguidades Nacionais; 
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ministrou tambem diversos cursos sabre a pintura e a gravura 
(1905-1910). Quanto ao curso livre de hist6ria geral da arte que Reinach 
Illinistrou em 1902-1903, a afluencia foi tal que ele esta na origem do 
~lIcesso mundano da Escola do Louvre. Essa moda s6 fez estender-se, 
o que provocou uma certa tensao entre a Escola e 0 museu, de urn 
1,ldo, e a lIniversidade, do outro. Esta tentou despojar a escola de suas 
vantagens de escola profissional e, gra~as a apoios na casa, conseguiu-o 
pe[a reforma de 17 de setembro de 1963, que agora, para 0 ingresso 
nos musellS, exige um concurso largamente aberto, mesmo a engenheiros 
llll a economistas, fazendo com que entrem na profissao elementos que 
n;lo receberam nenhum preparo museol6gico. Atualmente, urn decreto 
de 8 de outubro de 1985 devolveu-Ihe um papel mais organico, conver
1I.:ndo-o em Escola Normal Superior dos Muscus, em que as laureados 
LillS dois concursos que estao na origem da profissao devem fazer um 
,'stclgio de	 dezoito meses. 

Seria mais facil enumerar os conhecimentos que foram estranhos 
;1 Salomon Reinach que os que ele possufa 

Quando morreu, contaram-se mais de seis mil tftulos de seus escri
IllS 172 nas diversas revistas, outros diziam sete mil 171; nesse domfnio 
;1I1arentado as Mil e uma noites do espfrito, urn milheiro nao faz muita 
tlikren~a. Quanto as obras que trazem 0 seu nome, alcan~am a centena. 
l'llm Edmond Pottier, descobriu ele em 1880 e 18820 sHio de Myrina, 
f,l<lnde ate lie de estatuetas de terracota, na Asia Menor. Fez ainda esca
v;I~6es em Delos e em Cartago. 

Aos vinte e dois anos, Salomon Reinach publicava urn Manuel de 
{dli/ologie classique (1880), aos vinte e quatro, 0 Catalogue du Musee 
Ill//ierial de Constantinople (1882), aos vinte e sete, urn Traite d'epigra
/JI/I(' grecque (1885). Para ter certeza de conhece-Ia bern, ele pr6prio 
1t;ILiuziu A Cidade de Deus de Santo Agostinho (1897). Dedicava, com 
"!I,;ito, a hist6ria das religi6es urn interesse apaixonado que se traduziu 
1111 1' diversas obras: Cultes, mythes et religions (5 vols., 1905-1921), Or
f/f/l'/Is. Histoire generale des religions (1909), tratado tao celebre que 
,'111 t921 ja alcan~ava a trigesima edi~ao, e Amalthee (1930-1931). Mgr 
Pllchesne, diretor da Biblioteca do Vaticano, que se celebrizou ao de
111< ll1strar que muitos santos eram puramente legendarios, apreciava esse 
IlIlLivel esfor~o de sfntese de um sabio que nao pertencia a sua religiao 
, chamava-o, sorrindo, de "doctor subtilis", nome que se havia dado a 
I hillS Scot. Numa epoca em que se disputava sobre a jnterpreta~ao da 
,i1'1;\ de arte, formal ou determinada por alguma coordenada cultural, tem
111'I:d au geografica, foi ele 0 primeiro, seguindo a dire~ao indicada pelos 
, I flologos, a compreender que na maior parte das civiliza~6es ela tivera 
11111 carater sagrado e foi urn precursor ao mostrar sua fun~ao simb6lica. 

Urn dos tra~os de Salomon Reinach foi 0 de ter desejado secundar 
,) 11'<lbalho dos estudantes. Depois de haver escrito para uso das mo~as 
, (lli/(i/ie aLi Ie latin sans pleurs, publicou Eulalie ou Ie grec sans larmes, 
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e prestou os maiores servi<;os aos estudantes de hist6ria da arte pela 
publica<;ao de seus famosos Repertoires. Publicou varios deles sobre as 
obras de diversas tecnicas das antiguidades gregas e romanas, depois 
estendeu seu trabalho as pinturas da Idade Media e do Renascimento. 
A grande originalidade desses repert6rios reside em serem constitufdos 
por desenhos a tra<;o, como no infcio do seculo XIX. Foi muito criticado, 
num momento em que se podia recorrer a fotografia, mas sua inten<;ao 
era obter enciclopedias iconograficas pouco custosas, permitindo a iden
tifica<;ao rapida de um assunto. Para esse uso ha ainda hoje quem os 
aprecle. 

Atualmente, seu nome permanece injustamente ligado a compra 
pelo Louvre de uma famosa falsificac;ao: a tiara de Saitafarnes. Na reali
dade, 0 que ele fez foi apenas adotar com seus outros colegas, na sessao 
do Comite dos Conservadores de 26 de marc;o de 1896, 0 parecer do 
conservador responsavel, Leon Heuzey, que, e preciso confessa-Io, fez 
essa proposta em condi<;oes inverossfmeis de leviandade, sem a presen<;a 
do objeto, nem sequer de uma fotografia (elas ainda eram raras!), pela 
simples leitura de uma descric;ao l 

Criticaram-no tambem por ter defendido as escavac;oes de Gloze!. 
Mas que eque e falso ou verdadeiro em Glozel? Sempre se pode discutir 
a esse respeito. 

No momenta em que a Fran<;a se via dilacerada pelo caso Dreyfus, 
ele desposou naturalmente a causa do capitao injustamente condenado 
por trai<;ao e ajudou pessoalmente a colonizac;ao judaica na Palestina, 
lanc;ando-se assim na arena polftica; escandalizou os meios cat6licos por 
sua maneira de comparar as religioes. Esse homem correto sofreu muito 
com os ataques de que foi objeto. 

A celebre semimundana Liane de Pougy, ex-atriz das Folies-Ber
gere, ao tornar-se princesa Georges Ghika, fala freqiientemente dele 
em suas Mem6rias tao vivas 174. Ambos moravam em Saint-Germain
en-Laye e se viam com freqiiencia. Esse grande sabio, esse homem tao 
fino, que descansava '-:ompondo epigramas em grego e em latim, deve 
ter sido muito sensfve!. 

Eis 0 que Liane escreve no dia 7 de dezembro de 1919: "Salomon 
ontem tinha 0 ar feliz, um pouco menos grave. Vejo af a influencia 
do regresso de Flossie. Falamos de Pauline. Ele catalogou suas poesias, 
mais de 494. Falamos de sua vida particular. Contenho-me ligeiramente, 
temendo ofender Salomon, que e urn grande sensitivo. Flossie nos pre
para dois volumes, um em versos e uma coletanea de suas deliciosas 
'dispersoes', que alias ela dispersa com 0 primeiro que aparece." A 20 
de julho de 1923 Liane anota em seu caderno: "Carta de Salomon. Parece 
estar apaixonado por Flossie, e olhe que Salomon nao e uma conquista 
desprezfvel. " 

Quem e, afinal, essa Flossie? Ninguem menos que Natalie Clifford 
Barney, a "Amazona" de Remy de Gourmont, que praticava com fervor 
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() amor "que nao ousa dizer seu nome", e que, em seu palacete, reunia 
poetas e sabios. Ele ainda se encontra ali, no jardim da rue Jacob, 
10,0 pequeno Templo da Amizade que viu desfilar tantas celebridades 

dn mundo das letras. 
Mas aquela por quem Salomon Reinach manifestou 0 mais vivo 

Interesse nao foi Natalie Barney, e sim a poetisa Renee Vivien, a grande 
paixao de "Flossie", que com ela fez uma peregrina<;ao a ilha de Mitilene 
(nome moderno de Lesbos), patria de Safo. Tfsica, Renee Vivien foi 
,lrrebatada ao amor de Natalie em 1909. "Entao", diz esta, "um pro
kssor da Escola do Louvre a celebrou." Renee Vivien era 0 pseud6nimo 
de uma irlandesa, Pauline Mary Tarn. Em suas A ventures de !'esprit 175, 

Natalie Barney noS informa que Salomon Reinach foi "seu apaixonado
 
p6stumo". Ele achava os versos dela "divinos". Todos os documentos
 
ljue reuniu sobre ela e seu drculo, assim como, diz Natalie Barney,
 
"as cartas de amor que seus contemporaneos hao de querer confiar a
 
seu museu secreto", serao, por vontade de Salomon Reinach, deposi

rados ap6s sua morte na Biblioteca Nacional, onde s6 poderao ser consul

tados no ano 2000. Salomon Reinach teve razao, sem duvida, em fixar
 
um praza tao longo; Natalie Barney, afinal, nao morreu em 1972, com
 

a idade de noventa e seis anos? 
Tempos fabulosos em que uma semimundana se tornava princesa 

romena, em que uma garota de Ohio, gozando de grande fortuna, vinha 
passar sua louca vida em Paris, atraindo em torno de si poetas e sabios 
(Berenson, D'Annunzio, assim como Andre Gide e Rainer Maria Ril
ke), em que um prestigioso arque610go se debru<;ava sobre a obra e 
a vida de uma poetisa morta na flor da idade, em que todo esse mundo 
se congratulava, trocando epfstolas em versos; decerto as houve de Salo

mon Reinach em grego ... 

Arqueologia aparte, a Fran<;a apresenta um grande atraso em rela
c;ao a Alemanha no que concerne a hist6ria da arte no seculo XIX. 
Sera preciso aguardar os anOS 1850-1860 para que apare<;am os primeiros 
estudos aprofundados. Charles Blanc levou vinte anOS para concluir os 
catorze volumes de sua Histoire des peintres de toutes les eco!es, 0 que 
indica um trabalho serio; 0 autor procede ainda segundo 0 metodo artista 
por artista, como os antigos, mas procura os vfnculos entre uns e outros 
e oferece ao seu leitor uma bibliografia racional que permite orientar 
suas pesquisas. Charles Blanc, por algum tempo diretor da Escola de 
Belas-Artes, foi redator-chefe da Gazette des beaux-arts, fundada em 
1859 por Arsene Housaye (1815-1896). Sempre viva sob a direC;ao de 
Daniel Wildenstein, com Fran<;ois Souchal como redator-chefe, e esta 
a mais antiga revista de arte do mundo. Embora em seuS come<;os se 
ocupasse mais que agora com a critica de arte contemporanea, essa revista 
atende asua vocac;ao cientffica, que nunca sera desmentida ate os nossos 
dias; foi ela que, em 1866, publicou as descobertas de Vermeer realizadas 
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por ThoH':-Burger; no ano seguinte aparecera 0 catalogo da obra de 
Gericault por Charles Clement. 

Em 1854, fundava-se a Sociedade de Hist6ria da Arte Francesa, 
que publica urn boletim de destina<;:ao exclusivamente erudita, tanto mais 
interessante quanto se orienta para perfodos ou express6es outros que 
aqueles entao estudados pela Sociedade Francesa de Arqueologia. 

Cart du XV/II'> siecle dos irmaos Goncourt aparece inicialmente 
numa serie de artigos em Cartisle durante 0 ano de 1866; 0 seculo XVIII, 
desacreditado pelo romantismo, se ve assim merecedor de estudos, 0 

que coincide alias com 0 retorno de favor que e/e reencontra entao 
no mobiliario e na moda. Fato notavel: a obra dos Goncourt contem 
elementos de cata/ogo. 

Essa epoca e realmente fecunda: assiste a publica<;:ao de Les artistes 
vivants (1853-1856) de Theophile Sylvestre, que estudou os romanticos, 
e, em outro domfnio, do Dictionnaire raisonne de l'archileClure franc;aise 
du X!" siecle au XVI" siecle de Viollet-Ie-Duc, que aparece em dez volu
mes (1854-1869) paralelamente ao Dietionnaire du mobilier franc;ais de 
l'epoque carolingienne a la Renaissance, em seis volumes (1858-1875); 
este ultimo nao possui a alta qualidade de analise do anterior, mas tem 
o merito de ser a primeira manifesta<;:ao de urn interesse hist6rico pelas
artes mobiliarias. 

Transbordando para 0 seculo XX, essa segunda metade do seculo 
XIX e 0 grande momento de publica<;:ao de documentos de arquivos, 
ilustrando 0 nome de pesquisadores dotados de paciencia incansavel: 
Anatole de Montaiglon 17(" Jules Guiffrey 177, Marc Farcy-Raynaud 17~, 
Maurice Fenaille 17~, Engerand IRO, 0 conde Leon de Laborde 181, que, 
alem dos documentos que publicou, deixou para a Biblioteca Nacional 
um fichario relativo a sessenta mil artistas, no qual muitas informa<;:6es 
resultam do exame de registros de estado civil incendiados pela Comuna. 

Todo esse trabalho de erudi<;:ao se deve a pesquisadores que se
 
devotam a essa humilde e austera tarefa, deixando sua explora<;:ao para
 
outros; tal nao e 0 caso de Courajod, que explora os arquivos, mas
 
os utiliza, para seus pr6prios cursos na Escola do Louvre.
 

Essa atividade preparava a eclosao, nos primeiros anos do seculo 
XX, de importantes edi<;:6es de hist6ria da arte. A Librairie Auguste 
Picard funda uma nota vel cole<;:ao de Manuels d'archeologie que com
porta atualmente (1980) quarenta e seis volumes; a maior parte dessas 
obras diz respeito as mais diversas civi/iza<;:6es, que nao entram no pro
grama deste Iivro. a mesmo nao sucede Com 0 Manuel d'archeologie 
f ral1l;aise (do is volumes publicados em 1902 e 1904) de Camille Enlart, 
primeira sfntese de mais de meio seculo de trabalhos. Picard publicara 
em 18900 primeiro Manuel de paleographie de Maurice Prou, verdadeiro 
brevia rio do medievalista, cu jo alcance ultrapassa 0 tftulo. 

A Librairie Henri Laurens se dedica a monografias de cidades e 
monumentos concebidas para um publico culto, mas que 0 historiador 
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de arte pode consultar com provcito, ja que estao confiados a eminentes 
professores. 

Quanto ao editor Armand Colin, que em 1899 publicou 0 primeiro 
grande trabalho de Emile Male, em 1905 ele se lan<;:a na vasta empresa 
da Hisloire de I'art de Andre Michel. 

Nesse tempo, come<;:a-se a estudar a miniatura, cujos tesouros invio
lados dormem nas bibliotecas publicas, conservando intacta ha seculos 
a riqueza de seus coloridos. 

a administrador da Biblioteca Nacional, Uopold Delisle (1826
1(10), cu ja obra de pesq uisa foi imensa, deu um impulso adescoberta 
da miniatura, fazendo invcntariar os manuscritos iluminados das biblio
tecas da Fran<;:a. a pr6prio Delisle escreveu sobre manuscritos ilumina
dos; nao foi ele quem descobriu Jean Pucelle e identificou os livros 
da biblioteca do duque de Berry? a conde Paul Durrieu publicou em 
1902 as Tres belles heures e em 1904 as Tres riches heures do inventario 
de Robinet d'Etampes, 0 guarda das cole<;:6es do duque. A publica<;:ao 
da parte das Tres belles heures consagrada it Biblioteca de Turim foi 
providencial, po is 0 precioso manuscrito pereceu pouco depois no incen
dio dessa biblioteca. Dele s6 nos restam gravuras, infelizmente muito 
confusas, e foi com base nessas pobres imagens que uma coorte de erudi
tos levantou hipoteses, operando c1assifica<;:6es e subclassifica<;:6es com 
mais ou menos, ou absolutamente nada, de Van Eyck (Hubrecht ou Jan?). 
Sobreviveu felizmente uma parte do livro que se achava na Biblioteca 
Trivulzio de Milao e que hoje esta na Biblioteca Cfvica de Turim. 

a estudo das miniaturas foi precedido pelo das pinturas da Idade 
Media. Em 1911 fundou-se a Sociedade Francesa de Reprodu<;:ao de 
Manuscritos com Pinturas, que devia editar varias obras em Juxuosas tira
gens de cinquenta exemplares. Tinha por presidente Fould-Springer e como 
secretario-tesoureiro 0 conde Alexandre de Laborde. Mais tarde, amont 
fundou uma cole<;:ao de reprodu<;:6es de custo menos elevado que foi inaugu
rada pelo Psaulier de Saini-Louis. Deve-se ao conde de Laborde, a amont, 
Philippe Lauer e Henri Martin a realiza<;:ao de obras admiraveis. 

Henri Martin escreveu em 1906 uma sfntese sobre as miniaturas 
francesas que foi reeditada e desenvolvida em 1923. Mais tarde, 0 conego 
Leroquais devia empreender metodicamente 0 estudo e a reprodu<;:ao 
dos manuscritos das bibliotecas da Fran<;:a IR2 Jean Porcher (t 1966), 
conservador-chefe dos manuscritos da Biblioteca Nacional de Paris, 
prosseguiu essa empresa. 

Urn americano de Princeton, Millard Meiss, dedicou estudos apro
fundados it miniatura francesa do tempo do duque de Berry; sua grande 
sutileza de analise permitiu-Ihe seguir a fabrica<;:ao desses Iivros, empre
sas enormes que eram realizadas por varias maos sob a dire<;:ao de urn 
chefe de atelie 1~;1. 

A gravura nao teve a sorte de interessar os franceses tanto quanto 
a miniatura. Entretanto, urn esfor<;:o consideravel foi desenvolvido na 
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Biblioteca Nacional para realizar em catorze volumes, de 1932 a 1977, 
o inventario dos fundos franceses do gabinete das estampas. 

Por volta de 1900, Etienne Moreau-Nelaton (1859-1927), ele pro
prio pintor e ceramista, iniciava sob 0 titulo "X contado por ele mesmo" 
sua serie de morlOgrafias de alguns dos pintores do seculo XIX: Manet, 
Boudin, Millet, Corot, Delacroix, Gerome, Jongkind, Daubigny, Bon
Yin IX4 Esse sistema biografico remontava a Vasari, mas 0 grande merito 
de tais livros residia no fato de terem sido concebidos com base em 
documentos seguros, notadamente correspondencias, dai 0 tftulo. Escri
tos de maneira bastante agradavel, essas obras consagradas a gloria 
desses artistas sao infelizmente desprovidas das preciosas foot-notes de 
que os historiadores do nosso tempo se mostram avidos, por vezes mais 
que do proprio texto, pois tern sempre a curiosidade de conhecer as 
fontes para poder prolongar as pesquisas. 0 pintor mais celebre da "se
rie" e "0 born Corot, 0 homem do cachimbinho". Esse modo de proceder 
bio-hagiografico tern sua origem, sem duvida, na intenc;ao de vingar 
esses artistas, que foram todos mais ou menos vitimas da incompreensao 
da opiniao publica; mas teve por efeito desviar toda uma gerac;ao de 
criticos das obras propriamente ditas. Creio poder dizer que fui 0 primei
ro a considerar Corot, em 1942, como produtor ?e obras de arte de 
quem urgia fazer a exegese critica e morfologica IX'. 

A base de todos os estudos sobre Corot e 0 catalogo monumental 
em que trabalhou durante urn quarto de seculo Alfred Robaut (1830-1909). 
E urn verdadeiro ediffcio em quatro volumes in-foLio da obra do grande 
artista, ja provido, 0 que e notavel para a epoca, de quase todas as fotogra
fias dos quadros e desenhos, e cuja edic;ao Etienne Moreau-Nelaton assu
miu apos a morte do autor IX6 

Seja-me escusado este sorriso a proposito de urn homem de bern 
a quem os franceses devem ser reconhecidos, pois e grac;as a ele que 
podem contemplar nas colec;6es nacionais algumas das obras-primas de 
Corot e dos impressionistas. Alem disso, ele legou aos museus toda a docu
mentac;ao e em particular os preciosos autografos que acumulara. Esse 
feitio lisonjeiro nao e 0 reflexo de sua propria generosidade de alma? 

Robaut era obcecado por Corot e achava que sua missao era defen
der a integridade da obra de seu deus contra a mare montante das falsifi
cac;6es que se manifestava no final do seculo XIX. Desses apocrifos 
fez ele urn catalogo que Moreau-Nelaton nao julgou util publicar e que, 
alias, nao estava em condic;6es de se-lo, ja que trazia sobretudo impreca
c;6es de seu autor contra os falsarios. Felizmente 0 manuscrito esta con
servado no gabinete das estampas de Paris e permitiu-me contar essa 
extraordinaria fabricac;ao de subprodutos do mestre de Ville-d'Avray. 

Dclacroix fora objeto de urn primeiro esboc;o de catalogo em 1873, 
por Adolphe Moreau 187,0 avo de Etienne Moreau-Nelaton. Alfred Ro
baut refaz esse inventario ilustrando gravuras realizadas a partir dos 
croquis que ele proprio executou em 1886 188; a reproduc;ao fotografica 
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;llllda nao estava muito desenvolvida. Atualmente 0 catalogo esta sendo 
ll'tomado pelo americano Lee Johnson, que nele trabalha ha varios anoS IR9 

Em 1904, por uma grande exposic;ao realizada no Museu de Artes 
Ikcorativas, cujo secretario-geral era Henri Bouchet, a Franc;a desco
Ilriu que, apesar da tradic;ao do vandalismo, ela ainda conservava alguns 
v..:stigios dos pintores da Idade Media I~O A semente, alias, demorou 
;\ germinar. Foi Charles Sterling, urn historiador de arte de origem polo
11l.:sa que devemos adiaspora da Europa Central, quem fez a primeira 
;lllCilise aprofundada desses vestfgios I~I durante a ocupac;ao alema 
(1\)41), sob 0 pseudonimo de Charles Jacques. Anos depois, um pro
kssor americano, Grete Ring, replicou-Ihe em 1949 com uma obra que
 
;Ipresentava conclusoes nao raro muito diferentes 1~2. Atualmente, Char

ks Sterling, que depois de ter sido conservador no Museu do Louvre
 
vnsinou na Universidade Columbia de Nova York, esta preparando um
 
mrpus dos primitivos franceses que deve ser editado pela Fundac;ao
 

Wildenstein.
Em 1932, comentando a obra de Werner Weisbach sobre A pinlura 

!i.ancesa no seeuLo XVII 1~3, Charles Sterling podia escrever: "Essa epoca 
;Ipaixonante da arte francesa, infelizmente, encontra hoje poucos histo
riadores na Franc;a." IY4 Com efeito, nos "anos loucos" 0 seculo XVIII 
contava com 0 grande favor dos amadores, sendo objeto, em venda 
publica, de lances que se consideravam astronomicos. Georges Wilden
stein nao dedicou uma admiravel exposic;ao ao seculo de Lufs XV, que 
para ele era 0 grande seculo da arte francesa? 

Charles Sterling contribuiria para preencher essa lacuna juntamente 
com Paul Jamot, conservador das pinturas do Louvre, organizando na 
Orangerie das Tulherias uma exposic;ao, cujo catalogo ele proprio orga
nizou, intitulada Les peinlres de La realite en France au XV II' siecle; 
seu objetivo era valorizar os artistas que gravitavam em tornO de Le 
Nain e de Georges de La Tour, este ultimo revelado ao publico e que, 
sob uma aparencia de natural, dissimulava uma alma voltada para a 

meditac;ao e a vida interior.o seculo XVII frances apaixonou entao um curioso erudito, perso
nagem a Balzac, vindo do Ira para a Franc;a, Georges Isarlo, que em 
Paris, em dois quartos de hotel e tres garagens, reunia uma extraor
dinaria iconoteca contendo, dizia ele, um milhao de peC;as; era espantoso 
ver esse homem, cortes porem secreto, quando aceitava fazer uma pes
quisa para um amigo, ir direto ao lugar propfcio em sua monstruosa 
desordem para tirar dali 0 documento idoneo. Em 1906 ele publicou 
um livro singular sobre La peinture en France au XV II e siecle, feita 
de simples listas, amaneira de Berenson. 

Uma exposic;ao, organizada em Paris em 1952 no Museu da Oran
gerie por Charles Sterling, daria nova orientac;ao ao estudo de um dos 
"generos" ate entao mais "desprezados" da pintura: La nature morle 
de l'Anliquile anos jours. Charles Sterling extraiu dela um volume publi
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cado em 1958. Antes, havia-se procur3do a origem da natureza-morta no 
Norte dos Alpes e no fim do seculo XVI; 0 autor mostrou que era necessario 
recua-Ia mujto mais longe, e discernir inova~6es capitais na Italia do 
Quattrocento, que, explorando certas ideias da Antiguidade, tarnara 
posslvel a emancipa~ao da natureza ao mesmo tempo que ada paisagem.

A parte Chardin, pensava-se entao que a 'natureza-morta fora urn 
genero negligenciado na Fran~a, principal mente no seculo XVII. Em 
duas grossas obras pubJicadas em 1974 e 1976 195 

, urn erudito frances, 
conservador do Museu de Artes Decorativas de Paris e rna is tarde pro
fessor da Escola de Belas-Artes, Michel Fare (1913-1985), reuniu todos 
os testemunhos antigos, todas as pesquisas ate entao realizadas, agrupou 
centenas de fotografias e demonstrou assim que 0 genero da natureza
morta nao cessara de ser explorado ao longo dos seculos XVII e XVIII. 

Um SUI~O, 0 barao de Geymuller, propusera uma primeira slntese 
sobre 0 Renascimento frances no fim do seculo XIX para 0 Handbuch 
da arquitetura de Schmidt, Durm, Ende e Wagner 196 No come~o do 
seculo ~,eguinte essa epoca brilhante desperta a curiosidade de diversos 
pesquisadores: 30uchot, Louis Dimier, Paul Vitry. Os Clouet tin ham 
sido objeto de um livro de Bouchot em 1898; Moreau-Nelaton, depois 
de urn estudo geral sobre Les Clouet, peintres officiels du roi de France, 
publicado em 1908, levantou 0 problema dos imitadores numa obra mo
numental, Les Clouel el leurs emules, em 1924 (3 vols.). Em seguida 
o estado dessa complexa questao do retrato frances do seculo XVI pro
grediu gra~as aos esfor~os perseverantes de Jean Adhemar, que publicou 
catalogos de varios acervos na Gazette des beaux-arts. 

Em 1927, Fran~ois Gebelin consagra aos castelos do Renascimento 
urn estudo aprofundado, baseado em documentos exumados, que se 
tornou autoridade, nao tendo tido descendencia durante muito tempo. 
Somente em 1985 e que urn alemao retoma a questao, propondo urn 
estudo tipologico desses castelos seguido de trinta breves monografias 197 

num volume de seiscentas e quarenta e seis paginas e setecentas e trinta 
e nove ilustra~6es. 

Uma das grandes obras realizadas na historia da arte e L 'architecture 
classique en France, de Louis Hautecoeur (1884-1973), cobrindo quatro 
seculos de historia, escrita entre 1945 e 1957 com base em documenta<;:ao 
acumulada durante trinta anos e contando com doze volumes em sete 
tomos. Nao ignorando nenhum dos fatos relativos ao assunto, nem teen i
cos, nem econ6micos nem sociais, 0 autor entrega ao publico erudito 
;ffi imenso material, colhido nas fontes escritas e manuscritas. A abun

,iancia de llotas e referencias bibliograticas permite ao leitor erudito 
"lI11tiplas orienta~6es de pesquisas. Atrav¢s da diversidade dos estilos, 
pode-se seguir ao longo desse texto de seis a sete mil paginas a continui
dade de urn pensamento, conforme 0 indica 0 proprio titulo. E, com 
efeito, nesse dado fundamental da tradi~ao classica incessantemente re
corrente, apesar de momentos de "libertinagem", que 0 autor insiste. 
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Normalista aos vinte anos, aluno da Escola Francesa de Roma de 
1908 a 1910, professor do lnstituto Frances de Sao Petersburgo de 1911 
;1 1Y19, depois do Instituto Frances do Cairo e enfim conservador das 
pinturas do Louvre para terminar no Museu Nacional de Arte Moderna, 
de 1920 a 1Y40 ele ensinou na Escola do Louvre, onde tive 0 privilegio 
de seguir seus cursos. Louis Hautecoeur estava possuldo par uma curiosi
dade univer~al. que the permitiu abordar, seja em seus escritos, seja 
em seus cursoS, os assuntos mais diversos, sempre com a mesma felici
dade e 0 mesmo rigor; e mencionado em varias paginas do presente 

livro.Citemos ainda, por sua originalidade, Litterature et peinlUre en Fran
ce du XV111 c au XIX" sire/e, especie de Vidas paralelas a Plutarco, e
 
nao esque<;:amos uma monografia sobre Le Palais du Louvre et les Tuile

ries. Seu racionalismo estrito, seu estilo preciso, de frases curtas, reflexo
 
de urn carater algo incisivo, mesmo quando ele trata de assuntos esote

ricos, como Mystique et architecture 19X ou Jardins des dieux ct des hom

meso e sempre marcado por urn espirito de logica cartesiana que faz
 
interferir segundo uma lei de necessidade as formas aparentemente mais 

opostas.Louis Reau (1881-1961), sabio poliglota de voca~ao universal de 
quem ja falamos diversas vezes, prestou grandes servi~os a causa da 
arte francesa. Confiava-me ele urn dia (estavamos em Portugal): "Falo 
todas as llnguas da Europa, salvo 0 bulgaro e 0 portugues, 0 que e 
uma omissao." Tendo 0 tratado de alian~a com a Russia Czarista propi
ciado varios acordos culturais, antes da Primeira Guerra Mundial ele 
roi encarregado de constituir e dirigir urn Instituto Frances em Sao Pe
tersburgo e, durante a guerra, fez parte de uma missao de liga~ao no 
(ront alemao-russo. Depois da guerra, professor em diversos institutos 
franceses no exterior, notadamente em Viena e Budapeste, era ele real
mente designado para estudar L'histoire de {'expansion de {'art jranr;ais 
d /'etranger 199 Em 1922 empreendeu essa pesquisa metodicamente, pais 
por pais, e prosseguiu-a com perseveran<;:a, publicando seus resultados 
em 1924, 1928, 1931, 1945, 1946 e 1951. Em seu giro pela Europa escre
veu en passant uma Histoire de {'art russe (2 vols.) e uma Histoire de 
(art roumain. Deve-se-Ihe ainda urn estudo exaustivo daquilo que foi 
e continua a ser, infelizmente, uma das gran des tradi~6es da Fran~a: 
o vandalismo 200. Foi redator-chefe da Gazette des beaux-arts. 

Era tam bern na Fran~a exterior, mas nos territ6rios de ultramar, 
que estudava Paul Deschamps (1885-1974); este, apos empreender traba
Ihos sobre os come~os da escultura romanica, revelou os castelos cons
truidos pelos cruzados na Palestina e na Siria 201. ia

Paul Deschamps preludiava assim essa disciplina da castelolog , 
que iria assumir urn desenvo!vimento consideravel em toda a Europa 
apos a Segunda Guerra Mundial. Essa mania subita e estranha. Camille 
Enlart, antes da Primeira Guerra, dedicara impartante estudo afortifi
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car,;ao em seu Manuel d'archeologie, mas nada possufamos de analogo 
ao que os alemaes tinham com a famosa Burgenkunsl de Otto Piper, 
que estava em sua terceira edir,;ao em 1912. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, urn ex-prefeito, Henry-Paul Eydoux, consagrou-se com paixao 
a tarefa de fazer reviver a alma dos castelos-fortes. Urn grupo animado 
por jovens estudiosos, cuja sigla forma 0 nome "Rempart" (muralha) 2112, 

empreendeu 0 estudo e a consolidar,;ao dos castelos cujos restos se acham 
mais comprometidos. Sob 0 nome de "Chateau-Gaillard", inspirado na 
celebre fortaleza de Ricardo Corar,;ao de Leao, M. de Bouard fundou 
o estudo da castdologia no plano internacional, reunindo coloquios bie
nais, dos quais participam especialistas de todos as pafses. Por toda parte, 
na Franr,;a, os castelos-fortes suscitam interesse. Urn Alias des chaleaux 
de France foi publicado em 1977, em Estrasburgo, por Laurent Saleh. 

Atraves de numerosas obras escritas com uma verve sugestiva, Hen
ri-Paul Eydoux (1907-1986) fez reviver para 0 publico esses castelos que 
evocam tantos grandes feitos na historia, testemunhos da vida privada 
e ate mesmo lendas. Andre Chatelain, numa serie de quatro volumes, 
estudava os castdos em funr,;30 das guerras e propondo uma tipologia 2OJ. 

Sem duvida 0 cadter utilitario da fortificacao deve devolver aos 
arqueologos urn pouco da embriaguez do racio~alismo perdido 2114 E 
evidente que fazer a tipologia das seteiras e canhoneiras 20, pode propor
cionar urn sentimento de certeza cientffica amilogo ao que experimentava 
Lefevre-Pontalis (a quem ja segui nesse caminho) quando c1assificava 
com deleite as perfis de base e de molduras dos ediffcios reJigiosos da 
Idade Media. 

Depois da Primeira Guerra Mundial a arqueologia medieval prosse
guiu seu curso majestoso sob a lideranr,;a de Marcel Aubert (1884-1962), 
diretor da Sociedade Francesa de Arqueologia. Safdo da Ecole des Char
tes, naturalmente, Marcel Aubert tornou-se urn dia professor desse esta
beJecimento, como 0 fora na Escola do Louvre, na Escola de Belas-Artes 
e, a partir de 1932, da Universidade de Yale nos Estados Unidos, onde 
alternava com Henri Focillon. Comer,;ou sua carreira administrativa na 
BibJioteca Nacional e encerrou-a no departamento de esculturas da Ida
de Media, do Renascimento e dos Tempos Modernos no Museu do Lou
vre, ao mesmo tempo que foi conservador do Museu Rodin e decano 
dos conservadores dos Museus Nacionais. Sua obra, quase totalmente 
dedicada a Idade Media, e consideraveL sua bibliografia conta perto 
de quatrocentos tftulos e seu nome permanece particularmente ligado 
ao conhecimento da arquitetura cisterciense, dos portais de estatuas
colunas. Tinha ele urn verdadeiro dom para 0 eosino e suscitou muitas 
vocar,;oes na Franr,;a e fora da Fran<;a. Seu metodo baseava-se na pruden
cia, na temperanr,;a e na sabedoria. Achava que, antes de lanr,;ar-se em 
teorias ousadas, convinha c1assificar e por em ordem os fatos adquiridos. 

o que preocupa os arqueologos franceses entre as duas guerras 
e a distinr,;ao das escolas regionais, principal mente para a arte romanica. 
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Alguns chegam ate a negar-Ihe a existencia. A arqueologia est3 muito 
bem representada em toda a Fran<;a: J. Anfray, rna is tarde De Bouard 
c Musset na Normandia, Crozet em Berry e depois em Poitou, Marcel 
Durliat na Occitania, Raymond Rey em Toulouse, Louis Brehier em 
Clermont-Ferrand, Oursel em Dijon e, mais recentemente, Preyssouyre 
113 fle-de-France, descobrindo e aprofundando as variedades da arte 
mcdieval, depurando as analises de seus predecessores. 

Uma enciclopedia metodica da arte romanica vern sendo realizada 
llas Editions du Zodiaque pela abadia beneditina de La Pierre-qui-Vire. 
-~ssa coler,;ao, intitulada "La Nuit des Temps", que compreende hoje 
ccnto e cinquenta volumes e estendeu seu campo de pesquisas ao estran
gciro, originou-se de uma ideia apologetica que em seguida se orientou 
para a arqueologia 0 animador dessa vasta empresa e urn pintor, antigo 
aluno do cubista Gleizes, Dom Angelico Surchamp. Ele proprio faz 
as tomadas de vista fotograficas, que, belfssimas e sempre rigorosas, 
sao realizadas ainda em heliogravura, 0 melhor processo de reprodur,;ao, 
!loje abandonado por todos os editores por razoes de rentabilidade. 

Depois de Marcel Aubert, sob 0 impulso de Marc Thibout e em 
seguida de Francis Salet, a Sociedade Francesa de Arqueologia mostrou 
maior abertura, marcada pela extensao ate 0 seculo XIX dos motivos 
cstudados e pela importancia crescente atribufda em estudOs bibliogra
ficos aprofundados aos trabalhos estrangeiros. 

Nos ultimos vinte anos, Louis Grodecki (1919-1972), que vinha da 
Polonia, se dizia discipulo de Focillon e fora aluno de Panofsky, desem
penhou urn papel preponderante na arqueologia francesa, na qual insu
Ilou urn espfrito novo, aberto ao pensamento estrangeiro. Ja assinalei 
sua participa<;ao no conhecimento do vitral 206 Deve-se-lhe tambem uma 
sfntese notavel sobre L'arl Ol/onien (1958) 207 

Enfim, a pre-historia e uma ciencia criada na Franr,;a e que, mesmo 
depois de conhecer urn desenvolvimento universal, permaneceu no pri
meiro plano das preocupar,;oes cientfficas desse pafs 20g Depois de uma 
lenta maturar,;ao que principiou no seculo XVIII, apos haver vencido 
os preconceitos religiosos que se opunham a uma alta antiguidade do 
homem, ela se desenvolveu no seio do mito da celtomania, criado no 
infcio do seculo XIX, e resultou nas descobertas das jazidas de s(]ex 
c de ossadas nas turfeiras do Soma feitas em Abbeville por urn dire tor 
das alfandegas, Boucher de Perthes (1788-1868). Em 1846 ele publica 
suas Anliquili!S celliques et anlediluviennes, onde estabelece os principios 
fundamentais dos dois metodos, estratigrafico e tipologico. Arrastou con
S[go Lartet, que comer,;ou a descoberta dos abrigos sob rocha e das grutas 
do Perigord, e Gabriel de Mortillet (1821-1898), que colaborou com 
Lartet na criar,;ao do Museu das Antiguidades Nacionais de Saint-Ger
main-en-Laye em 1863. Em 1866 e criado em Neuchatel 0 Congresso 
Internacional de Arqueologia e Antiguidades Pre-Historicas. Em 1882 
Alexandre Bertrand inaugura na Escola do Louvre 0 curso de Antigui
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dade Nacional, intitulado "A Gaiia antes dos gauleses segundo os docu
mentos e os textos". Em 19011 Joseph DecheJette comec;a seu Manuel 
d'archeologil? prehislorique, que teni varios volumes. 0 mestre da pre
hist6ria sera, na primeira parte do securo XX, 0 padre Breuil 
(1877-1961), que se COnsagrara it descoberta das grutas e a explorac;ao 
de suas obras de arte, mesmo fora da Franc;a 2119 Depois dele, Andre 
Leroi-Gourhan, professor do College de France, deu urn novo passo 
na pre-hist6ria, aplicando a essas imagens transmitidas em grande nume
ro os principios da interpretac;ao serial e tirando da tipologia assim criada 
deduc;6es sobre a religiao dos homens da pedra Iascada 21". A descoberta, 
em 1940, da gruta de Lascaux contribuiu para reforc;ar a posic;ao da 
Franc;a no patrimonio pre-hist6rico da humanidade. 

Para 0 periodo da passagem da pre-hist6ria aProto-hist6ria, Andre 
Varagnac, que foi diretor do Museu das Antiguidades Nacionais de 
Saint-Germain-en_Laye", criou 0 conceito fecundo de arqueocivilizac;ao, 
mais explorado no estrangeiro que na Franc;a 211. Andre Varagnac se 
reivindicava urn pouco como historiador, enquanto Camille Jullian 
(1859-1933), professor do College de France em 1905, ocasionara uma 
verdadeira cfllzada num espirito, que nao estava longe do de Courajod, 
para defender a originalidade da civilizac;ao gaulesa em relac;ao aaculturac;ao romana. 

Foi impelido por intenc;ao semelhante que um capitao de industria 
da Lorena, Edouard Salin, que escavara os numerosos'cemiterios locais, 
mostrou a superioridade da metalurgia dos barbaros sobre ados roma
nos 212, apoiando-se nas analises cientfficas efetuadas por France-Lanord 
num laborat6rio que ele fundara em Nancy para restaurar 0 mobiliarioenCOntrado nos tumulos. 

Os primeiros escritores que testemullharam 0 impressionismo, co

mo Duranty, Zola e Theodore Duret, desempenharam urn papel mera

mente critico e nao nos deixaram informac;6es precisas sobre 0 que ti

nham visto. 0 primeiro llvro em que se encontra alguma documentac;ao
 
sobre 0 movimento e 0 de Gustave Geffroy sobre Monet (2 vo/s., 1924);
 
no mesmo ano se publica 0 livro, bastante documentado, de Tabarant
 
sobre Pissarro. Os estudos mais aprofundados sobre 0 impressionismo
 
s6 comec;aram realmente grac;as a dois estrangeiros, expulsos de seus
 
paises por motivos polfticos. 0 italiano Lionello Venturi dirigiu-se a
 
pr6pria fonte e publicou em Nova York (1939), s6 que em frances, Les
 
archives de l'impressionisme, de acordo com os acervos que 0 marchand
 
Durand-Ruellhe permitiu liberalmente explorar. Urn a1emao refugiado
 
nos Estados Unidos durante a guerra, mas que trabalhara antes na Fran
c;a, john RewaJd, publicava em Nova York, em 1946, a primeira sintese 
em lingua inglesa sobre 0 movimento 213, enquanto em 1947 publicava-se 
o primeiro estudo em lingua francesa, redigido por mim mesmo e reedi
tado tres vezes COm consideraveis acrescimos 214 Em seguida john Re
wald se tomaria 0 mais consultado expert sobre esses pintores. 
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A obra-chave sobre essa especie de inversao que 0 impressionismo 
mnheceu por volta de 1880 e a de Robert Rey, conservador do Museu 
Nacional de Arte Modema e professor da Escola do Louvre: La peinture 
!r'unyaise ala fin du XIX" siecle - La renaissance du sentiment classique. 

o fen6meno mais notavel, e sobremodo feliz, relativo a hist6ria 
do impressionismo e a constituir;ao de corpus tendentes a reunir 0 que 
se dispersava pelo mundo inteiro. Lionello Venturi, com 0 marchand 
Paul Rosenberg, fez 0 catalogo de Cezanne (1926) e depois, com Rodo
Pissarro, 0 de Pissarro (1939). A seguir, e ate os nossos dias, essa ativi
Jade prosseguiu e levou a publicac;ao de catalogos de Seurat (Doria 
c Rewald), Berthe Morisot (Bataille e Georges Wildenstein), Van Gogh 
(La Faille). Toulouse-Lautrec (Sra. Dortu), Degas (Lemoine), Monet 
(Daniel Wildenstein, em andamento), Renoir (Daulte, em andamento). 

o impressionismo conhece atualmente uma yoga que suscita nume
rosos livros de compilac;ao, agradaveis para 0 grande publico, mas des
providos de interesse para a pesquisa historica. 

Durante muito tempo a historia da arte na Franr;a desenvolveu-se 
sObre si mesma, ignorando ou fingindo ignorar 0 que se passava la fora. 
Por urn momento, ja 0 dissemos, Henri Focillon parece querer romper 
esse isolamento, mas mOrreu durante a ultima guerra e sua influencia 
foi demasiado curta. 0 atraso nas traduc;6es e um dos flagelos do 
pensamento frances. Um unico exemplo bastara para ilustra-Io: 0 Idea 
de Panofsky, datado de 1924, s6 viria a ser traduzido meio seculo 
depois! 

Cloroformizados pelo venturinismo, pelo crocismo e pelo fascismo, 
os italianos, como vimos, conheceram a mesma vontade de isolamento. 
Mas logo depois da guerra abriram as janelas e respiraram avidamente 
oar de fora. Na Franc;a, 0 editor Julliard, que foi urn verdadeiro lfder, 
quis furar as paredes de nossa ignorancia lanr;ando uma coler;ao de hist6
ria da arte composta unicamente de traduc;6es, mas teve morte prematu
ra 215. Felicitemos Liliane Brion-Guerry, germanizante eminente, por 
ter retomado essa ideia e encontrado um editor para compreende-Ia 216. 

Finalmente, Riegl traduzido! 
Dito isso, teria a escola francesa de hist6ria da arte faltado a sua 

missao, como tantas vezes afirmou 0 professor Andre Chastel, seguido 
por outIOS? 

Em primeiro lugar, caberia enumerar, para sermos justos, a lista 
copiosa dos arque610gos que no mundo inteiro ilustraram 0 nome fran
ces, e que esta obra limitada nao mencionou - alias, alguns ramos 
da arqueologia, como a pre-colombiana, a khmer e a pre-hist6ria, foram 
criados exatamente pela Franc;a. 

Muito embora tais obras nada tenham a ver com a hist6ria da arte 
trac;ada no presente livro, nao resisto anecessidade de evocar essa suma 
que e 0 Recueil generaL des bas-reliefs et bustes de La Gaule de Esperan
dieu 217 e a obra-prima que constitui 0 trabalho monumental de Charles 
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Picard sobre a escultura grega "IX, verdadeira "busca do tempo perdido", 
realizado entre 1935 e 1963. Essa marcha prudente com avanc;os e recuos, 
especie de "carole" em torno de urn objeto inapreensivel que sao as 
cinquenta paginas dedicadas ao enigma do Herma de Olimpia, evoca 
para mim, nao sei por que, 0 vao de milhafre de Proust sobre 0 campa
nario de Meseglise. 

Sera verdade que a hist6ria da arte francesa foi entregue ao estran
geiro? 219 Certo, pode-se lamentar que alguns trabalhos definitivos sobre 
artistas tao representativos como Poussin no, Philibert De ['Orme nt e 
Claude Lorrain 222 nao tenham side feitos por franceses. Foi necessario 
urn americano de origem alema, Maison, para depurar a questao Dau
mier 223. Urn alemao dedicou uma obra monumental aos retratos dese
nhados por Ingres 224 Foi urn anglo-saxao quem empreendeu 0 corpus 
de Delacroix. Mas sera que os italianos fazem ouvir tantas lamentac;oes 
porque os livros exaustivos sobre Rafael, Ticiano, Miguel Angelo, Ghi
berti, Donatello e os desenhos de II Parmigianino foram escritos por 
anglo-saxoes, alemaes e hungaros? 

Para Poussin, a Franc;a esteve a pique de conhecer outra decepc;ao: 
a de ver celebrar no exterior 0 quinto centenario de sua morte. Essa 
decepc;ao foi evitada grac;as a elegancia de Cesare Gnudi, superinten
dente de Bolonha. Como eu Ihe expusesse meu projeto de fazer essa 
exposic;ao em 1963, ele me disse que ja havia comec;ado a prepara-Ia! 
Concordou em abrir mao da precedencia, mas sob a condic;ao de que 
se antecipasse a data da exposic;ao do Louvre e da certeza de meu con
curso para outra manifestac;ao que ele faria no local: "L'ideaIe classico 
del Seicenlo in Ilalia e la piltura di paessagio", que devia abrir em 1962. 
Assinei-lhe, portanto, "urn cheque em branco", dizendo-lhe que faria 
figurar 0 numero de quadros que ele desejasse do Louvre para essa 
manifestac;ao. Eis por que 0 centenario de Poussin foi celebrado com 
uma antecipac;ao de tres anos e por que a exposic;ao de Bolonha contava 
com cinquenta e tres quadros e desenhos do Louvre, vinte e cinco dos 
quais de Poussin. 

A primeira exposic;ao de Poussin teve lugar, pois, no Louvre e foi 
realizada por urn comite formado por Charles Sterling, sir Anthony Blunt 
e eu. Essa manifestac;ao, que agrupava tres quartos da obra do artista, 
foi memoravel. Fiz questao de que ela se realizasse no Louvre, em salas 
nobres, na escala de sua pintura; isso acarretou urn trabalho consideravel, 
pois foi necessario recobrir uma parede falsa a fim de ocultar as obras 
que ali se encontravam, as salas dos grandes classicos e dos romanticos 
franceses do seculo XIX. A exposic;ao alcanc;ou junto aos franceses urn 
sucesso apenas limitado: noventa mil visitantes. Alguns anos depois, 1 mi
lhao de visitantes acorriam para ver uma exposic;ao de Picasso! 

o catalogo feito por Anthony Blunt, 0 estudo a que ele p6de se 
entregar diante de tantos quadros confrontados constituiram fatores es
senciais para a obra que 0 erudito ingles concluiria sete anos depois. 
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No decorrer deste Iivro, nao tivemos oportunidade de citar nume
rosOS corpus de iniciativa francesa? Essas cita<;oes representam apenas 
uma parte do que se realizou e continua a realizar-se, quase sempre 
para artistas menos conhecidos, 0 que e merit6rio. Inclusive, fundou-se 
para esse fim uma sociedade de edic;ao cuja sigla e ARTHENA m. Deve
se considerar despreziveis as cole<;oes de monografias, estudos e catalo
gos de Marc Sandoz sobre os pintores da antiga Academia Real, antigos 
pensionarios da "Esco\a dos Alunos Protegidos pete Rei"? 

Pode-se negligenciar, sobre esse ponto, 0 que se fez na provincia, 
como os trabalhos de Robert Mesuret em Toulouse w" e as de Jean 
Boyer em Aix-en-Provence }n? S6 "belas-artes" merecem ser levadas 
em considera<;ao? Nada significa, pois, a enorme pesquisa sobre L'orfC
vreric du Languedoc du XII'" au XVIII" siecle conduzida por Jean Thuile 
e publicada em cinco volumes (1966-1969) por urn corajoso editor de 
Montpellier sem nenhuma subven<;ao oficial; seguia ele, assim, 0 exem
plo dado por Raymond Koechlin em 1924, que publicara, em dois volu

mes, mil e trezentos marfins g6ticos. 
E que dizer de urn erudito isolado como Pierre Miquel, que se 

dedicou, gra<;as a obten<;ao de uma aposentadoria antecipada, a salvar 
do esquecimento 0 que eu chamei de "naufragos da hist6ria da arte", 
os pintores secundarios do seculo XIX (entre os quais, apesar de tudo, 
Theodore Rousseau) e, nao encontrando editor para esse genero de 
estudos, se pas a fazer tudo pessoalmente para reduzir ao minimo as 
despesas gerais - edic;ao, marketing, expedi<;ao? 

Os franceses demonstraram frequentemente uma preferencia acen
tuada pelas publicac;oes de documentos sobriamente comentados e per
maneceram pouco acessiveis as especulac;oes demasiado sutis sobre a 
obra de arte. Mas, enfim, com a reviravolta da li/ologia que Andre 
Chaste! provocou atraves da Revue de ['art, por ele dirigid~, nao foram 
eles os ultimos a praticar 0 estruturalismo! Sem duvida os franceses de
monstram pouco gosto por certos sentidos da imagem, que tern suas 
fontes nas insondaveis profundezas dos mitos, ainda que tenhamos visto 
Louis Hautecoeur se mostrar sensivel a eles. Finalmente, 0 comentario 
sobre 0 sentido da imagem religiosa deve incontestavelmente· a Franc;a, 
com Emile Male, seu impulso criador em nossos dias por Andre Grabar, 
que, transpondo os umbrais da relac;ao imediata texto-imagem, apro
fundou na forma suas estratificac;oes mfticas num dominio que muito 
deve a ciencia francesa: a arte bizantina. 

A verdade _ denunciada com vigor por Andre Chastel - e 0 cres
cente subequipamento do material de trabalho que se acha a disposi<;ao 

dos historiadores de arte. 
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PAISES-BAIXOS 

Tentou-se abarcar com urn mesmo olhar a historiografia da Belgica e 
a da Holanda. Afinal, esses "Pafses-Baixos" nao formaram em certos 
momentos uma s6 regiao artfstica? 

Foi isto, alias, 0 que fez 0 pioneiro da pesquisa sobre a pintura 
doNorte, Alfred Michiels (1813-1892), nascido em Paris de urn pai natu
ral de Anvers; em quatro volumes, entre 1844 e 1848, escreveu ele a 
Histoire de la peinture flamande et hollandaise, obra em que insiste no 
contexto sociocultural, 0 que faz dele urn precursor. Michiels nao recua
va diante das grandes pesquisas. De 1865 a 1876 ele retomava, desta 
vez em dez volumes, a Histoire de la peinture flamande. 

Max. J. Friedlander seguiu 0 mesmo caminho para os artistas dos 
seculos XV e XVI, nao distinguindo 0 que se achava de urn ou do outro 
lado da foz do Escaut ou do Reno m. 0 Bureau Nacional de Documen
ta~ao de Haia 229 prosseguiu no mesmo espfrito 0 trabalho concernente 
areuniao da documenta~ao da maneira mais ampla, estendendo-se tanto 
a pintura da Holanda quanto ada Belgica, e isso ate a epoca contempo
ranea. Esse notavel organismo, unico em seu genero, nasceu do legado 
feito em 1930 ao Estado holandes pelo grande erudito C. Hofstede de 
Groot (1863-1930), que, depois de t.er sido diretor do Mauritshuis de 
Haia, foi conservador do gabinete das estampas de Amsterdam 230. Em 
lfngua inglesa e alema, publicou de em dez volumes 0 Cattilogo raeional 
da obm dos mais eminentes pintores holandeses do seeulo XVII 23l. 0 
conjunto da documenta~ao e as nbtas de Hofstede de Groot serviram, 
pois, de nucleo para esse Bureau de Documenta~ao que outro erudito 
holandes - de quem ja falamos no capftulo "0 saber enciclopedico" -, 
Frits Lugt 232, enriqueceu com suas doa~6es. 0 Dr. Hans Schneider foi 
seu primeiro diretor. Foi 0 Rijksbureau que editou os repert6rios 
dos catalogos de venda de Frits Lugt. 0 Dr. Gerson, que por muito 
tempo geriu esse organismo com espfrito empreendedor e met6dico, 
aperfei~oou 0 instrumento de trabalho criando urn fndice fundado no 
sistema decimal, urn fichario por nomes de artistas e urn mapa de todos 
os quadros holandeses e flamengos aparecidos nos catalogos de leil6es e 
exposi~6es. Desde 19450 Bureau publica periodicamente uma bibliografia 
da arte holandesa e flamenga (que se estende inclusive aos jomais). 
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No pr6prio tItulo de seu livro, Hofstede de Groot afirmava que 
seu trabalho se "baseava na obra de John Smith", Este era urn marchand 
de Londres que, de 1829 a 1842, reafizara em oito volumes 0 que ele 
chamava de "catalogo racional das obras dos mais eminentes pintores 
holandeses, flamengos e franceses, com sua biografia e suas principais 
obras, e os pre<;:os afcan<;:ados por estas em venda publica no continente 
e na Inglaterra nas cole<;:6es particulares, indica<;:6es sobre seus alunos 
e imitadores". Tudo isso esta conti do num fango tItulo a maneira dos 
livros dos seculos XVII e XVIII 233. 

Hofstede de Groot trabalhou nos tomos I e II com a assistencia 
de W. R. Valentiner (1880-1958), erudito alemao nascido em Karlsruhe, 
entao no infcio de uma carreira que foi bastante movimentada. Reco
mendado por Bode e J. P, Morgan, Valentiner entra no staff do Metro
politan Museum of Art de Nova York, mas por pouco tempo, pois em 
1914 deve servir no exercito alemao. Retorna aos Estados Unidos, onde 

' prossegue sua carreira museol6gica, terminada no North Carolina Mu
seum of Art em Raleigh, na Carolina do Norte, Sua espccialidade 

"
,.' era a arte holandesa, notadamente Rembrandt, Frans Hals c Peter 

de Hooch. Organizou numerosas exposi<;:oes nos Estados Unidos e 
fundou do is peri6dicos, Art in America (1913-1931) e Art Quarterly
(1938-1942) 234 

Hofstede de Groot escreveu em lIngua inglesa seu Catalogo comen
tado. Antes (1906) publicou outro livro, nao mais sobre as obras, mas 
sobre os documentos: Estudo sobre as fontes da hist6ria da arte na Holan
da 235 Dessa vez ele 0 publicou em alemao; 0 holandes Raymond Van 
Marie escreveu em 1931-1932, em frances, sua Iconographie de l'art profane 
au Moyen Age et ala Renaissance, e em ingles sua Hist6ria das escolas 
de pintura italianas 236. Nessa epoca, os eruditos que pertenciam a urn 
pafs cuja lIngua tinha urn afcance restrito tomavam 0 cuidado de publicar 
suas pesquisas numa das Ifnguas universais do globo. Nem sempre sera 
assim na segunda metade do seculo, quando 0 fascismo e 0 nazismo 
desencadearao 0 racismo, que nunca e tao virulento como quando dege
nera em particularismo, 0 que complicara a tarefa dos historiadores. 

Mais ou menos na mesma epoca em que a Holanda, a Belgica se 
equipava com urn servi<;:o geral de documenta<;:ao, organismo dependente 
do Instituto Real do Patrimonio Artfstico instalado em Bruxelas em 
1934, no vasto conjunto dos ediffcios dos Museus do Cinquentenario. 
Esse instituto desempenhou urn papel de relevo na conserva<;:ao do patri
monio belga. Seu fundador e primeiro diretor foi Paul Coremans 
(1908-1965) 2J7, sabio ffsico e quimico que - tendo a seu lado urn restau
rador de grande talento, PhiJippot, e urn adjunto, Rene Sneyers, que 
continuou sua obra quando ele desapareceu prematuramente _ traba
Ihou no sentido de tornar met6dicos processos de restaura<;:ao ate ali 
empfricos, acautelando-se contra a posi<;:ao anglo-saxonica, que prowe 
fazer intervir nesse dominio considera<;:6es outras que nao as pretensa-
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mente cientlficas. Desse modo ele procedeu a restaura<;:ao do Cordeiro 
m(stico de Van Eyck e da Descida da cruz de Rubens, instituindo para 
controlar esta ultima opera<;:ao uma comissao internacional da qual fui 
presidente, Sua reconhecida competencia fazia com que 0 mundo inteiro 
recorresse a ele e chegou-se a dizer que "era encontrado onde quer 
que uma obra-prima estivesse em perigo". A eficacia de sua a<;:ao era 
assegurada por seu senso diplomatico. 

Nas comissoes dos come<;:os do ICOM m, enUio restritas e formando 
verdadeiras "fratrias", cada urn dos membros nao temia agu<;:ar a ponta 
de sua opiniao, A impetuosidade de Cesare Brandi, os fmpetos do pro
prio signatario destas linhas, a cordialidade risonha de Paul Fierens fa
ziam face a impassibilidade briUlnica representada por sir Philip Hendy, 
apoiada pela fleugma do holandes Van Schendel, cujas opiniocs so se 
podiam adivinhar pelas baforadas mais ou menos intensas que ele tirava 
de seu cachimbo. Paul Coremans desempenhava 0 papel de moderador. 
Encontrava sempre uma solu<;:ao de acordo com a opiniao majoritaria, 
que era entao de tern peran<;:a - era tam bern a sua -, mas formulando-a 
de maneira a nao se chocar com os partidarios do rad~calismo, 0 dom 
das Ifnguas facilitava-Ihe esse instinto de comunica<;:ao. Mas ele se impu
nha pelo exemplo que dava de uma generosidade ao mesmo tempo do 
esplrito e do cora<;:ao que induz 0 homem, obedecendo a uma voca<;:ao, 
a consagrar a esta toda a sua vida. 

As duas gran des escolas de pintura de Flandres e da Holanda drena
ram as maiores correntes de erudi<;:ao. A arquitetura e a escultura desem
penharam durante muito tempo urn papeI menor nas pesquisas. 

Se a arqueologia sempre conseguiu se expressar em revistas especia
lizadas, se alguns grandes monumentos, como a catedral de Tournai 
e a igreja de Halle, tiveram a boa sorte de beneficiar-se dos grandes 
volumes ricamente ilustrados da cole<;:ao Ars belgica, dirigida por Paul 
Colin, par muito tempo so se encontraram informa<;:oes sobre a arquitetura 
dos seculos XVII e XVIII na Belgica nas obras de Paul Parent, L'archi
tecture des Pays Bas. XVI', XVII', XVIII" siecles (1926) ou L'architecture 
religieuse dans l'ancien duche de Brabant 1598-1713, publicada em Haia 
em 1926, e L'architecture religieuse al'epoque de Rubens (1943) de Thibaut 
de Mezieres, tres obras em lingua francesa. Obra-prima do barroco, a 
Grand'Place de Bruxelas nao tern monografia e e preciso ir procurar infor
ma<;:6es no velho mas excelente guia de Bruxelas, de Des Marez 239 

Recentemente, manifestou-se urn grande interesse pela arquitetura 
civil privada, a dos palacios ou dos castelos. Para da-Ios a conhecer, 
Marie Fredericq-Lilar, professora da Universidade de Bruxelas, fundou 
uma revista, Casas de ontem e de hoje 240, e foi encarregada dessa parte 
para os VOlumes do Inventaire du patrimoine referente acidade de Gand, 
repleta de habita<;:6es antigas, 

Na Holanda, assinalarei como de primeira importancia a obra, feliz
mente escrita em ingles, de Katharina Fremantle sobre 0 palacio real 
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de Amsterdam 241. Quem, seduzido pelo patetico dos graIchen, onde 
se miram velhas casas de todos os estilos, nao passou, muitas vezes 
indiferente, diante do enorme ediffcio do antigo palacio da cidade, perfi
lando sua massa compacta sobre 0 Dam? E, no entanto, esse monumento 
e uma das criac;oes mais notaveis do seculo XVII europeu, tao rico de 
humanidade. Katharina Fremantle entregou-Ihe sua alma. E, na Europa, 
o unico conjunto civico que se pode opor a tantos monumentos suntuosos 
da arquitetura realenga ou principesca; caberia a democrcitica Holanda 
criar essa ilustrac;ao do princfpio republicano, unica em seu genero. Rea
Iizada ap6s 0 tratado de Munster, foi cOllcebida como urn slmbolo da 
paz que faz reinar a justic;a, a ordem, a riqueza e a harmonia, pensamento 
fortemente inscrito na simb6lica figurada do monumento que tern suas 
fontes num conhecimento aprofundado da arte antiga. Essa iconologia 
tantas vezes criada pelas necessidades da causa e por vezes sutil. Certa
mente e correto que Arion, sobre seu delfim, presida ao departamento 
de Seguros (tao importantes nesse paIs marltimo), e a queda de Faetonte 
nao esta em seu lugar na agencia de bancarrotas? Se foi posslvel encon
trar na Holanda urn arquiteto (Van Campen) para construir esse monu
menta vitruviano, a pratica da escultura monumental estava tao pouco 
difundida nesse paIs que para as alegorias e a decorac;ao esculpidas era 
preciso dirigir-se a urn antuerpiano, Artus Quellien, irmao do pintor 
Erasmo, que e mais conhecido dos historiadores de arte. Mas, como 
fara Le Brun a Versalhes, Van Campen desenhou todos os motivos; 
Artus Quellien foi colocado a margem, e esse artista influenciavel modi
ficou seu estilo f1amengo um pouco empolado para tirar dele um elegante 
c1assicismo, mais apropriado para encarnar as "ideias" figuradas nas 
alegorias, atendendo assim aos desejos de seus comanditarios. 

o maneirismo e um dos grandes momentos da escultura europeia. 
Suscitou nos Pafses-Baixos dois artistas que sao sem duvida os mais 
poderosos inovadores dessa epoca em tal dominio, mas que foram ambos 
cham ados a trabalhar fora de sua patria. Felizmente, a tese de doutarado 
de Lars Olaf Larson sobre 0 "batavo" Adriaen de Vries, que trabalhou 
em Praga e na Baviera, e em alemao; 0 acesso a ela e, pois, facil para 
os historiadores de arte, mas a monografia de Elisabeth Danhens sobre 
o f1amengo chamado Jean de Bologne e em Ifngua f1amenga 242, 0 que 
Ihe restringe 0 alcance. Remontando as fontes, Larson, em seu catalo
go 243, filtrou 0 que fora publicado por E. von Strohmer , demasiado 
generoso, em 1924. 

Devemos ser reconhecidos ao belga Henri Hymans (1836-1912) por 
ter tido a feliz ideia de traduzir em 1882, num frances elegante e esclare
cido por comentarios, 0 terrivel sabir de baixo-alElmao em que esta escri
to 0 livro-chave dos antigos pintores neerlandeses: 0 Schilderboek de 
Karel Van Mander 244. Assim, se os especialistas precisam sempre recor
rer ao texto original, os historiadores de arte podem ter acesso ao pensa
mento do velho pintor humanista. 
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o conjunto dos Museus Reais de Belas-Artes de Bruxelas foi um 
centro de pesquisas e de estudos. Hippolyte Fierens-Gevaert (1879-1926) 
precedeu seu filho no posto de conservador-chefe desses museus. Antes 
de sua morte, traba\hou numa Hisloire de la peinture flamande des origi
nes Ii la fin du xv' siecle, cujo terceiro volume foi escrito pelo referido 

filho (1926-1930).
Paul Fierens (1895-1952) residiu por muito tempo em Paris, onde 

frequentou os meios literarios e artfsticos e praticou 0 jornalismo e a 
poesia. Em 1934, decidiu instalar-se em Bruxelas; sera conservador e 
depois conservador-chefe dos Museus Reais de Belas-Artes de Bruxelas; 
era seu conservador em 1947 e teve 0 merito de refazer-Ihe 0 catalogo. 
Interessou-se muito pelos artistas contemponlneos. Sob sua direc;ao foi
 
executada L'arl en Belgique du Moyen Age Ii nos jours, obra funda

mental, unica desse genero e dessa importancia ja realizada e da qual
 

se fizeram varias reedic;6es.
Paul Fierens deveu a sua inteligencia, cultura e cordialidade ao fato 

de ocupar um dos primeiros lugares nO mundo museol6gico ap6s a Se
gunda Guerra Mundial. Essas qualidades, acrescidas ao fato de pertencer 
a um pafs "neutro", faziam dele 0 presidente sonhado por todos os 
tipos de col6quios , congressos e comissoes. Esperava-se sempre seu dis
curso de encerramento, ou de fim de banquete, cheio de espfrito e de 
atenc;oes para cada um dos participantes. Nao admira, pois, que por 
unanimidade ele tenha sido e\evado em 1949 a presidencia da Associac;ao 
Internacional dos Criticos de Arte, em via de formac;ao. 

Pode-se dizer que Leo Van Puyvelde (1882-1965) era exatamente 
o oposto de Paul Fierens. Professor da Universidade de Liege, foi tam
bern conservador-chefe dos Museus Reais antes deste ultimo. Deve
mos-Ihe varias obras e numerosOs artigos sobre a pintura f1amenga antiga 
dos primitivos no seculo XVII. A mais importante, sem duvida, e aquela 
em que pela primeira vez ele fez 0 recenseamento dos Esquisses de 
Rubens (1940, 2~ ed. 1948). Infelizmente, seuS julgamentos sofriam um 
pouco de uma personalizac;ao que 0 levava sempre a considerar suas 
opinioes como palavras do Evangelho e de urn espfrito de contradic;ao 
que 0 impelia automaticamente a ir contra as "ideias recebidas". Sua 
pena era de born grado fertil em ideias acres sobre os historiadores de 
arte (esquecido de que ele proprio era urn deles) e mostrava em suas atribui
c;oes uma auto-suficiencia nao raro prejudicial ao seu discernimento. 

Alias, essa atitude nao era exclusiva dele. A peculiaridade da crftica 
de arte e da historia da arte na Belgica e uma enfase polemica que 
nao raro chega a injuria. Muitos autores darao a seus escritos 0 feitio 

de um panfleto.
Roger de la Pasture de Tournai e a mesma pessoa que 0 Rogier 

Van der Weyden de Bruxelas? Seria necessario incorporar a sua obra 
ou distinguir dela 0 agrupamento reunido sob 0 nome de Mestre de 
Flemalle (tambem chamado de Merode)? Robert Campin e 0 Mestre 

\ I
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de Flemalle? Hubrecht Van Eyck existiu realmente ou e apenas urn mito, 
o unico pintor de quem se teriam as provas historicas de ter trabalhado 
sob 0 nome de Jan? Bruegel 0 Velho foi urn humanista ou simplesmente 
esse "excentrico" que Van Mander nos descreve? Rubens levou efetiva
mente uma vida principesca, pintou de fato os quadros vendidos sob 
o seu nome, ou nao passava de urn habil chefe de atelie? Snyders nao 
teria side 0 verdadeiro executor das obras de Rubens? Tais foram os 
principais objetos de discordia da historia da pintura na Belgica, levando 
por vezes a serem interpelados, como os herois de Homero, Henri Hy
mans, Emile Renders, Hulin de Loo, Jules Destree, Roger Bardley, 
Georges Marlier, Leo Van Puyvelde, Paul Colin (urn dos mais violentos), 
personalidades belgas as quais se misturaram muitos autores que escre
viam num tom mais objetivo em lingua alema (M. J. Friedlander, Wink
ler, Schmarsow, Schwewe) ou francesa (Charles de Tolnay). 

Como a Holanda m10 estava dividida em duas comunidades linguis
ticas, a controversia ali se mostrou mais calma. 

As mais agudas das polemicas belgas diziam respeito aos primitivos. 
o melhor meio de fazer cessar esse tom era empreender sistematica
mente 0 estudo cientffico das obras dessa epoca tao contestada. Foi 
o que fez em 1951 urn professor da Universidade de Louvain, Jacques 
Lavalleye (1900-1974), a quem toda uma gera"ao de estudantes deveu 
uma notavel/nlroduclion aux etudes d'archeologie et d'histoire de ['art ~~', 
muitas vezes reeditada. Foi ele 0 promotor, com Paul Coremans, do 
Centro Nacional de Pesquisas dos Primitivos Alemaes, que presidiu des
de sua funda<;ao. 0 objetivo era realizar urn inventario internacional 
com vistas a publica"ao de urn Corpus de la Peinture des anciens Pays-Bas 
meridionaux, geralmente design ada pelo nome de Corpus des primiti[s 
flamands. Os volumes se estruturam sobre as obras flamengas conser
vadas neste ou naquele museu ou regiao. Tratava-se, desta feita, de 
catalogos precedidos de uma exposi"ao in extenso dos documentos e 
de urn texto que tinha 0 carMer objetivo de urn relatorio apoiado numa 
bibliografia completa. 0 proprio Jacques Lavalleye redigiu a obra publi
cada em 1964 sobre os quadros flamengos conservados em U rbino e 
resolveu assim 0 enigma dos RetralOs de homens ilustres do studiolo 
de Frederico de Montefeltro, provando que eles eram de Juste de Gand. 
Infelizmente, por falta de verbas, a publica"ao foi interrompida e a ulti
ma obra, consagrada ao H6tel-Dieu de Beaune, data de 1973. 

A pintura nos Paises-Baixos do Norte e do Sui comport a dois trechos 
de resistencia sobre os quais os eruditos se encarni"am ha mais de urn 
seculo e que parecem inesgotaveis. Para urn e outro se coloca 0 proble
ma, incessantemente questionado, de defini"ao da obra. Evoquei no 
Gapltulo "Connoisseurship" como a problema evoluira para Rembrandt 
equal e sua situa"ao atuaI. Nao houve tantas discuss6es para os desenhos 
dos quais 0 conservador do Albertina de Viena, Otto Benesh, fez 0 

catalogo 24". 

Quanto a Rubens, a primeira tentativa de enumera"ao da obra e 
o Iivro de Michiels, escrito em frances, Catalogue des tableaux et dessim· 
de Rubens (1854). Mas a verdadeira pedra fundamental foi colocada 
pelo antuerpiano Max Rooses (1839-1914), que escreveu em frances 
L'oeuvre de P. P. Rubens. Histoire et description des tableaux et dessins. 
"0 numero dos trabalhos do mestre", escrevia ele nO seu prefacio de 
1886, "e de natureza a assustar aquele que empreende descreve-Ios." 
E no entanto ele 0 consegue: em 1892 aparecia 0 sexto e ultimo volume. 
Max Rooses nao era outro senao 0 conservador do Museu Plantin-Mo
retus de Antuerpia, que e a antiga impressora desse nome fundada por 
Christophe Plant in (1514-1589), vindo de Tours em 1549, que funcionou 
ate 1876 e chegou ate nos com todo 0 material que possufa entao. Sem 
duvida foi esse ambiente que inspirou a seu conservador uma recorrencia 
tao grande a gravura das obras de Rubens, preferindo esse modo de 
ilustra"ao ao da reprodu"ao dos pr6prios quadros, 0 que torna seu livro 
tao precioso . Alias, numa de suas primeiras obras (publicada em flamen
go), nao tinha ele estudado a gravura antuerpiana 247? 

Antuerpia, noS seculos XVI e XVII, viu prosperar uma verdadeira 
industria da imagem para distribui-la pelo mundo inteiro. Nao ha por 
que admirar-se de que a Descida da cruz de Rubens tenha sido repro
duzida em tantos exemplares na America espanhola, nO Brasil e ate 
em Goa: foram os missais editados pela casa Plantin-Moretus que a 

divulgaram.
Esse papel de vefculo das formas e das ideias pela imagem, no qual 

tantas vezes insistiu Jean Adhemar, foi compreendido por um historiador 
belga, A. J. J. Delen, que realizou uma verdadeira enciclopedia da gra

vura neerlandesa 2
4

R. 

Desde entao, os estudos sobre esse gigante da pintura se acumu
laram. Enquanto a obra de Rembrandt tende a emagrecer, a de Rubens 
sofre sempre os efeitos da infla<;ao, como mostraram as exposi,,6es orga
nizadas em 1977, 0 ano Rubens 249 E a esse fenomeno que se deve 
atribuir 0 fato de 0 ultimo trabalho (1980), dedicado, desta vez por 
urn americano, aos esbo<;os de Rubens 250, registrar urn numero mu·ito 
maior dessas obras que 0 do precitado Leo Van Puyvelde? 

No entanto, havera urn dia, e em trinta e seis volumes programados, 
treze dos quai~ ja publicados, uma especie de blblia rubeniana. Esse 
catalogo traz 0 nome de Corpus rubenianum Ludwig Burchard, porque 
realizado a partir da enorme documenta"ao reunida desde 1920 por esse 
sabio alemao, nascido em 1886 e que, emigrado em Londres, ai morreu 
em 1960. Sua documenta"ao e sua biblioteca atraiam as cobi"as de varias 
institui"oes em todo 0 mundo, mas em 1962 sua viuva e seu filho as 
doaram a cidade de Antuerpia, encarregada de constituir 0 corpuS que 
fora projetado pelo falecido professor. Reunindo 0 fruto de suas pesqui
sas ao material ja coletado por Max Rooses, a cidade de Antuerpia 
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constituiu urn Rubenianum, cujo objeto se estende a arte flamenga do 
seculo XVII, e conseguiu anexa-lo a casa de Rubens instalando-o 
num predio situado junto acasa dos arcabuzeiros, que ela pode adquirir 
da Provincia, que se encontra atras do jardim da casa de Rubens. Era 
uma solu,<ao verdadeiramente feliz, ja que foi a confraria dos arcabu
zeiros que, em 1611, encomendou ao mestre a celebre Descida da cruz, 
hoje na catedral de Antuerpia 251 

Enquanto se depurava a obra de Rembrandt, sua biografia era cada 
vez mais conhecida. Em.1979 252, dois eruditos acrescentaram urn grande 
numero de documentos aos que haviam sido publicados por Hofstede 
de Groot em seus Quellenstudien. 

o primeiro catalogo de Bruegel 0 Velho foi feito de 1904 a 1907 
para os desenhos e gravuras de Rene Van Bastelaer (1865-1940) 253 e 
para os quadros de Georges Hulin de Loo. Em seguida, as obras em 
alemao de Gustav Gluck (1932) e depois as em frances de Charles de 
Tolnay (1937) trarao outras exegeses.·.:~ 

Pouco a pouco, no curso do seculo, 0 estudo da pintura se estendeu 
a urn numero cada vez maior de obras e generos. Deve-se ao sueco 
Ingvar .Bergstrom urn estudo de conjunto sobre a natureza-morta holan
desa, publicado em 1947 254 Por outro lado, 0 impacto do caravaggismo 
na Holanda foi estudado por urn ingles, Benedict Nicolson, com Hen
drick Terbrugghen (1959) 255. Sobreo mesmo assunto, pode-se citar ain
da a obra de J. Richard Hudson sobre Gerrit van Honthorst (1959) 256. 

Estudos particulares foram feitos sobre a pintura de genero na Flan. 
dres por diversos historiadores belgas. A no~ao de "pequeno mestre" 
e flutuante. Jan Bruegel, 0 filho de Peter, outrora considerado como 
tal porque praticava 0 "genero", elevou-se agora, em razao da qualidade 
de sua pintura, particularmente a das flores e das alegorias, ao nfvel 
de grande mestre 257. Urn alemao, Klaus Ertz, realizeu 0 corpus de seus 
quadros 258. 0 mesmo autor empreendeu estudar as pinturas flamengas 
no cfrculo dos grandes mestres e 0 primeiro a quem ele dedicou urn 
livro e Jan Bruegel, 0 Jovem, filho do precedente, que mudou a orto
grafia de seu nome 259 

5 

INGLATERRA 

A Inglaterra foi durante muito tempo 0 pafs mais atrasado da Europa 
no que concerne ao ensino da hist6ria da arte. Depois, bruscamente, 
diversas oportunidades de que ela soube se aproveitar al,<aram-na a uma 
situa,<ao de primeiro plano nesse dominio. 

o antagonismo universidade-museu nao existe na Inglaterra. Na 
metade do seculo passado, havia nesse pais uma rica tradi~ao de erudi
~ao, Iigada essencialmente ao museu e a arqueologia, mas nao existia 
ensinamento artfstico propriamente dito. 0 pintor sir Charles Eastlake 
(1793-1865), diretor da National Gallery de Londres e presidente da 
Royal Academy, recebera em 1833, e de novo em 1836, a oferta de 
uma catedra na Universidade, mas recusou-a. Em 1869, entretanto, Felix 
Slade, que em 1857 conhecera Waagen, 0 diretor do Museu de Berlim, 
fez antes de sua morte urn legado para a cria~ao de tres catedras universi
tarias, em Oxford, Cambridge e Londres. Em Oxford foi eleito John 
Ruskin (1819-1900), romancista e esteta prolixo e apaixonado. Seu ensi
no foi tao pouco "universitario" que essa experiencia deteve a expansao 
do ensino das belas-artes nas faculdades. 

A hist6ria da arte era ensinada de maneira pragmMica nos museus 
para a forrna~ao do pessoal. Era assim no Victoria and Albert Museum 
de Londres, grupo ao mesmo tempo cientffico e artistico criado ap6s a 
exposi~ao de 1851 por iniciativa do principe Albert. Roger Fry e posterior
mente Tancred Borenius pronunciaram ai conferencias de hist6ria da arte. 

Em Cambridge, porem, como se fazia na Espanha e na Italia, a 
arqueologia antiga era ensinada porque fazia parte das humanidades. 
o mesmo acontecia em Aberdeen, em Sheffield e em Manchester; na 
Irlanda, Dublin se distinguia pelo ensino da arqueologia celtica. 

Em 1881 aparece uma verdadeira catedra de hist6ria da arte no 
University College de Liverpool; fundada para comemorar William Ros
coe, teve a ilustra-la 0 nome de sir Martin Cosway; as tentativas feitas 
para organizar uma escola de belas-artes nessa cidade fracassaram; reduzi
ramose a cria~ao de uma catedra de arquitetura, aquela que, dentre as 
belas-artes, sempre foi privilegiada na Inglaterra; nela se ensinou arqueo
logia classica e medieval. Foi tambern uma cMedra de teoria e hist6ria 
da arquitetura que se fundou na Universidade de Edimburgo em 1872. 
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Sera preciso esperar quase meio seculo para ver a situa<;ao mudar, 
gra<;as ainiciativa privada. A ideia de fundar no quadro da Universidade 
de Londres urn instituto consagrado ao estudo da hist6ria da arte, seme
Ihante ao do Fogg Museum em Harvard, coube a urn homem que exer
cera diversas fun<;6es oficiais nos Estados Unidos e no Canada: lord 
Lee of Fareham. Para tanto, formou ele urn comite em que figurava 
notadamente sir Robert Witt (1872-1952), que, com sua esposa, consti
tufra a partir de 1920 uma iconoteca para uso dos pesquisadores. Witt 
tivera a ideia de comprar em duplicata todas as revistas de arte e todos 
os catalogos de venda do mundo inteiro para fazer deles c1assifica<;6es 
tipol6gicas por artistas. Para lord Lee of Fareham, 0 encontro com Sa
muel Courtauld (1876-1947) em julho de 1929 foi providencial: Cour
tauld iria fornecer 0 capital necessario. As proscri<;6es engendradas pelos 
disturbios civis nao raro tern por efeito enriquecer 0 estrangeiro de ele
mentos de elite da na<;ao que deles e vftima, pois sao estes que se exilam. 
Com a revoga<;ao do Edito de Nantes, a lnglatena ganhou admiraveis 
ourives, e a SUf<;a, a arte da relojoaria. Le Courtauld, que deixou por 
convic<;ao religiosa a ilha de Oleron, quando da revoga<;ao do Edito 
de Nantes, praticava na lnglatena a ourivesaria. No infcio do seculo 
XIX, urn de seus descendentes fundou uma manufatura de seda que 
permaneceu florescente ate os nossos dias, 0 que permitiu a Samuel 
Courtauld exercer 0 mecenato em grande escala. Em 1921 ele doou 
50 mil libras a Tate Gallery para a aquisi<;ao de impressionistas, e e 
a ele que Londres deve ter no Covent Garden urn dos melhores teatros 
de 6pera do mundo. Em 1930 Courtauld forneceu os fundos para 0 
lnstituto que receberia 0 seu nome na Universidade de Londres e que 
rapidamente se beneficiou de outras doa<;6es da parte do marchand lord 
Duveen, do grande colc;cionador Herbert Cook, de Norman Wilkinson, 
que em 1934 'he legou 70 mil libras destinadas a funda<;ao de urn labora
t6rio, e de lady Witt, que legou a iconoteca que constitufra COm seu marido. 

A morte de Mrs. Courtauld, em 1931, Samuel instalou 0 lnstituto 
no belo palacio construfdo por Robert Adam, do qual fizera sua residen
cia em Portman Square. Em 1947 ele doava ao lnstituto sua rica cole<;ao 
de impressionistas, que, posteriormente, foi retirada de Portman Square 
e instalada em WOburn Square. Em 1984, cole<;6es e lnstituto foram 
novamente reunidos num palacio construfdo em Somerset House por 
William Chambers e que foi colocado pelo governo e pelo Parlamento 
adisposi<;ao do lnstituto por noventa e nove anos. 

o lnstituto se propunha interessar-se pela hist6ria da arte "sob todas 
as suas formas, do come<;o da era crista ate os nossos dias". Os objetivos 
principais eram organizar 0 ensino e promover a pesquisa. Houve desde 
o principio urn leque de cursos bastante completo e viram-se eruditos ate 
entao pouco conhecidos chamados a divulgar sua ciencia. 

Pouco de pois de sua funda<;ao, sempre gra<;as a iniciativa de lord 
Lee of Fareham e aos fundos fornecidos por Samuel Courtauld, 0 lnsti-
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tuto nao deixava escapar para a lnglatena a oportunidade de se enrique
cer com a contribui<;ao de urn instituto de hist6ria da arte que fugia 
da Alemanha nazista e inaugurava uma ordem de pesquisa total mente 
nova: 0 lnstituto Warburg de Hamburgo 21i0 Era 1933. Em 1934, ensina
yam em Courtauld os alemaes Fritz Saxl (Renascimento), Freyhan (arte 
g6tica alema), Walter Friedlander (Claude Lonain e Poussin) e Ruhe
mann, chamado a tornar-se 0 restaurador-chefe da National Gallery 
(tecnicos dos mestres antigos). 

Em 1947, W. G. Constable teve que passar a dire<;ao do lnstituto 
a Tom Boase, decano do Hertford College de Oxford. Come<;ou entao 
o fango reinado de Anthony Blunt, que durante trinta anos 0 marcou 
com seu rigor cientifico e seu sentido do universa.1. 

Os dois institutos, Warburg e Courtauld, continuaram paralelos, 
mas acabaram por reunir suas publica<;6es, sob 0 tftulo de Journal of 
Courtauld and Warburg lnstitwes. 

A iniciativa de lord Lee of Fareham e de Samuel Courtauld desen
cadeou na Gra-Bretanha 0 surto da hist6ria da arte no ensino univer
sitario. Em 19470 Instituto Courtauld era 0 unico departamento uni
versitario em que 'se podia adquirir urn diploma em hist6ria da arte; 
hoje, pode-se seguir cursos de hist6ria da arte em mais de vinte institui
<;6es, sem contar as escolas politecnicas que disp6em de urn departa
mento especial para esse fim. 

Se eruditos ingleses - e, entre estes, alemaes recem-naturalizados 
- levaram suas pesquisas para fora de seu pais, de urn modo geral, 
ao contrario do que se fez na ltalia, na peninsula iberica e na Franya, 
a explora<;ao da arte que floresceu nas ilhas britanicas foi realizada quase 
que exc\usivamente por gente do pafs e de maneira bastante completa 261. 

Existe uma Hist6ria da arte inglesa, dirigida por Tom Boase e edita
da em Oxford 262, cuja publica<;ao e muito lenta, ja que, come<;ada em 
1952, em 1978 ainda compreendia apenas oito volumes, dos onze pre
vistos para a cole<;ao completa. Feita para os estudantes universitarios, 
comporta uma uti I bibliografia. 

Foi a arquitetura que provocou mais estudos e pesquisas, estas ulti
mas conduzidas a principio por arquitetos. Em nenhum outro pafs essa 
profissao se acha tao fortemente estruturada, em nenhum lugar e mais 
forte a coesao entre esses homens da arte, orgulhosos de uma tradi<;ao 
que remonta ao seculo XVII. 

Em 1852, Wyatt Papeworth publicava 0 ArchiteclUral Publication 
Society's Dictionnary. No fim do seculo, sir Reginald Blomfield realizara 
uma conjunto consideravel de estudos sobre a arquitetura do Renasci
mento e em 1896 come<;ava urn recenseamento monumental da cidade 
de Londres (London Survey Committee monographs), que prosseguiu 
ate nossos dias, enquanto no ana seguinte se fundava a revista Country 
Life, que iria dedicar-se aos castelos. Mas 0 primeiro volume do inven
tario dos monumentos hist6ricos da lnglatena s6 foi publicado em 1952. 
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Por volta dos anos 1920 manifesta-se a personalidade dominante 
de A. T. Bolton, conservador do Sir John Soane's Museum desde 1917. 
Esse museu, que e a antiga habita~ao de sir John Soane (1753-1837), 
construfda por ele pr6prio, conservou intactas todas as suas cole~oes 
de obras antigas e quadros, suas esculturas de Flaxman e as pr6prias 
plantas, modelos e mapas de Soane. E, pois, urn importante centro de 
estudos. 

Em 1922, Bolton publicava uma monografia em dois volumes sobre 
Robert Adam, mas sobretudo fundava a Wren Society, que publicou 
o corpus dos desenhos do mestrt, terminado em vinte volumes vinte 
anos mais tarde (1943). 

Em nenhum lugar como na lnglaterra se atribuiu tamanha impor
tancia para a hist6ria da arquitetura aos desenhos, mapas e plantas. 
Muitos acervos desses desenhos foram publicados. 0 Royal Institute 
of British Architects nao possui urn fabuloso tesouro de duzentos e cin
quenta mil desenhos? Corajosamente, em 1968, empreendeu ele a publi
ca~ao do catalogo ao mesmo tempo que a de uma serie de monografias. 

A lnglaterra teve a sorte de nao conhecer esse desprezo do barroco 
que em todos os demais pafses da Europa iria retardar as pesquisas 
sobre os monumentos dessa natureza. Os efeitos da estetica barroca, 
que alias sao apenas esporadicos, nao foram sentidos como tais; para 
os britanicos, a arquitetura, apesar das diferen~as de estilo, conheceu 
urn desenvolvimento regular desde Inigo Jones ate John Nash. Quanto 
a tendencia propriamente cl<issica, Richardson mostrava seu desenvol
vimento em 1924 na obra intitulada Monumental Classic Architecture 
in England. Todos os grandes arquitetos dessa epoca se beneficiaram 
de uma monografia: Adam, Soane, Chambers, Hawksmoor, Vanbrugh, 
Nash, Wyatt, Kent, Holland, Archer, Gibbs, Campbell, Hope, Came
ron, Wyatville, Jones, Wren, Bruce, Cockerell. 

Entretanto, os estudos sobre a epoca vitoriana tern seu ponto de
 
partida em 1928 com 0 Gothic Revival de Kenneth Clark (1903-1983) 263,
 

cujo sucesso e atestado por seis edi~oes sucessivas, e em 1972 0 her6i
 
do neog6tico, Pugin, tern sua monografia feita por P. Staton.
 

Durante muito tempo os arquitetos detiveram em suas maos a hist6
ria da arquitetura. Quando em 19270 americana Fiske Kimball, 0 enfant 
terrible da hist6ria da arquitetura 264, provou por urn dossie irrefutavel 
que lord Burlington fora urn verdadeiro arquiteto, num artigo do Royal 
Institute of British Architects Journal, houve urn escandalo na corpo
ra~ao. Em que estava ele se metendo? Fizeram-Ihe sentir sua presun~ao 
no mesmo periodico, onde 0 proprio sir Reginald Blomfield tomou 
da pena para refuta-Io. Hoje, ja ninguem contesta 0 papel desempe
nhado na cria~ao do "palladianismo" pelo fidalgo whig. 

No entanto, uma nova orienta~ao iria manifestar-se apos a entrada 
em cena de dois historiadores de arte emigrados da Alemanha e naturali
zados ingleses: Nicolaus Pevsner, ex-conservador do Museu de Dresden, 
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e Rudolf Wittkower. A arquitetura inglesa deixaria de ser tratada como 
urn verdadeiro produto indfgena, e teve tudo a ganhar ao ser estudada 
no contexto da arte europeia. Sir Nicolaus Pevsner, que ja conhecemos, 
ao tornar-se professor universitario na lnglaterra, assumiu durante urn 
quarto de seculo a enorme tarefa da publica~ao de seus Buildings in 
England, coletanea descritiva completa em quarenta e cinco volumes. 

Quanto a Rudolf Wittkower, que foi, como vimos, diretor do lnsti 
tuto Warburg, cujo espfrito foi por ele perpetuado, trouxe uma contri
bui~ao preciosa a tradi~ao inglesa, pois estudou Palladio na fonte 265, 

e em 1974 publicava uma obra sobre Palladio and English Palladianism. 
Divulgou tambem os te6ricos ingleses da arquitetura 266 

Os anos que sucedem a Segunda Guerra Mundial foram preciosos 
para a hist6ria da arquitetura inglesa. Esses anos viram aparecer em 
1954 esse maravilhoso instrumento de pesquisas que e 0 Biographical 
Dictionnary of English Architects de H. M. Colvin e, no mesmo ano, 
o Dictionnary ofMedieval Architects de John Harvey, enquanto em 1957 
se fundava a Society of Architectural Historians, que empreenderia a 
publica~ao de fontes e estudos. 

Sucede que na lnglaterra, onde os arquivos sao mais bern conser
vados que alhures, os registros do que na Fran~a chamarfamos de "Con
tas dos Ediffcios do Rei" sao bastante completos. Howard Colvin dirigiu 
a publica~ao desses preciosos documentos sobre as "Obras Reais" data
das de 1066 a 1850 267 

• Ainda em 1954, para a Pelican History of Art 
Collection, dirigida por Nicolaus Pevsner 268, sir John Summerson, em 
sua Architecture in Britain 1530-1830, tra~ava a curva .de desenvolvi
mento dos tres seculos da grande tradi9ao monumental inglesa. Conser
vador do Sir John Soane's Museum desde 1945, John Summerson ainda 
pertence urn pouco a tradi9ao britanica segundo a qual s6 urn arquiteto 
poderia tratar da arquitetura. Tinha ele, com efeito, tr'abalhado em ate
lies de arquitetura no University College de Londres. Devem-se-lhe va
rias publica~oes, notadamente sobre Nash, Ben Nicholson e sir John 
Soane. Foi Slade Professor em Oxford e depois em Cambridge. 

Apaixonados pelos passaros, pelas flores, pela natureza, os ingleses 
deviam dedicar urn interesse particular aarquitetura dos castelos e casas 
de campo. 

Em nenhum outro pafs esse genero de expressoes artfsticas que 
sao as residencias senhoriais e as nobres moradas tern tanto valor como 
neste, que, preservado das invasoes e das revolu~oes - e tambem, 
em nossos dias, das extorsoes do fisco -, conservou em suas provfn
cias numerosas habita~oes com todo 0 seu mobiliario acumulado ao 
longo dos seculos e grande parte de suas cole~oes artfsticas. Para dar 
apenas urn exemplo, na Exposi~ao Reynolds organizada para a Fran~a 

em setembro de 1985, vieram quadros de Kenwood House, Green
wich, Oxford Randolph Hotel, Blenheim Palace, Chatworth, Castle 
Howard, etc. 
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Algo de analogo seria impensavel na Fran<;a, onde s6 0 castelo 
de Chantilly, reconstrufdo pelo duque de Aumale no fim do seculo XIX 
e doado por este ao Institut de France, conservou as preciosas cole<;6es 
de livros, quadros, desenhos e arquivos que esse grande amador de arte 
havia reunido. 

Urn organismo privado de salvaguarda dos t~stemunhos do passado 
ou das belezas da natureza foi institufdo em 1895, 0 National Trust, 
que incentivou a abertura ao publico de numerosos castelos e jardins 
e adquiriu algumas dessas moradas, transformando por vezes os mem
bros da famnia em usufrutuarios perpetuos. 

Vimos que em 1897 era publicada a famosa revista Country Life, 
que, diz John Harris, "ia ser 0 f6rum da hist6ria da arquitetura rural "2n9 

Essas residencias sao sempre caras aos ingleses dos week-ends, seja 
como Ocupantes (quando podem conserva-Ias), seja COmo turistas. Susci
taram 0 devotamento de James Lees-Milne, que assegurou 0 secreta
riado da se<;ao das Country Houses ao National Trust. Quando era estu
dante em Oxford, ele se indignara COm 0 vandalismo que imperava a 
expensas desses tesouros insubstitufveis. Publicou diversas obras sobre 
as diferentes epocas desses castelos - The Age of Adam, 1947, The 
Tudor Renaissance, em 1951, The Age of Inigo lones, em 1953. Devem
se-lhe tambem, editados por Country Life, dois volumes sobre a deco
ra<;ao interior das casas de cidade ou de campo. 

o triunfo desse grande estilo ingles foi a exposi<;ao organizada pelo 
Conselho da Europa em Londres, em 1972, na Royal Academy e no 
Victoria and Albert Museum: The Age of Neo-classicism. 0 catalogo 
e uma obra-prima de erudi<;ao. 

Estendemo-nos urn pouco sobre a hist6ria da arquitetura, ainda
 
que tenhamos resumido bastante 0 impressionante atestado que dela
 
forneceu John Harris em 1975270 e nao a tenhamos examinado no que
 
concerne aarqueologia, igualmente muito fertil. Francis Bond fez a pri

meira grande sfntese da arquitetura g6tica em 1905271 e desenvolveu
 
suas pesquisas nos anos subsequentes. Para a arte romanica, as duas
 
obras essenciais se devem a A. W. Clapham272 

A moda da castelologia apoderou-se assim da Inglaterra depois da 
Segunda Guerra Mundial. Inumeros sao as monografias e os estudos 
regionais. A Inglaterra tern a boa sorte de possuir um repert6rio muito 
extenso levantado por J. Cathart King, intitulado Castellanum anglica
num , compreendendo nao s6 os castelos como as casas-fortalezas, 
as torres isoladas, as cidades-fortalezas e os mosteiros fortificados. Pro
vido de urn glossario, esse inventario, que se estende da metade do 
seculo XI a morte de Henrique VIII, conta nada menos que dois mil 
e quinhentos numeros. 

o primeiro classico sobre a miniatura inglesa foi a obra de E. G. 
Millar, contemporaneo das de Lauer e H. Martin sobre a miniatura 
francesa e da de Goldschmidt sobre a miniatura alema274 • 
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Uma das especialidades da Inglaterra e 0 vivo interesse que esse 
pafs sempre demonstrou pelo mobiliario (furnitures) e pelas artes meno
res. Numerosos sao os estudos sobre os estilos das artes decorativas. 
Nesse domfnio, 0 Victoria and Albert Museum permaneceu fiel avoca
<;ao que Ihe deu seu fundador, 0 prfncipe Albert. 

A hist6ria da pintura nilo mostra a mesma coerencia nem a mesma con
tinuidade que a da arquitetura. 0 primeiro centro de estudos foi a National 
Gallery de Londres, cujo primeiro conservador foi sir Charles Eastlake, mais 
tarde seu diretor de 1843 ate sua morte 275. Sir Charles Eastlake procurou 
informar-se dos progressos da erudi<;ao alema e inclusive traduziu os 
trabalhos do berlinense Franz Kugler sobre as escolas de pintura italia
nas 27(,. Mas, sendo ele pr6prio pintor, apaixonou-se pela tecnica pict6
rica, traduzindo a obra de Goethe sobre a teo ria das cores e realizando 
urn estudo sobre a hist6ria da tecnica pict6rica 277 

John Ruskin, como vimos, ocupou 0 primeiro lugar na crftica de 
arte da segunda metade do seculo XIX. Sua contribui<;ao para a crftica 
de arte contemporanea, de Turner aos pre-rafaelitas, e consideravel (5 
vols., 1843-1860). 

Enquanto a Fran<;a possufa a Gazelle des beaux-arts desde 1854, 
enquanto nos pafses germanicos se fundavam em 1876 0 Repertorium 
fur Kunslwissenschatf e os diferentes lahrbucher (anuarios), em 1900 
a Inglaterra nao tinha ainda nenhuma revista de erudi<;ao; essa lacuna 
foi preenchida em 1903 pela funda<;ao do Burlington Magazine, sempre 
ativo ate os nossos dias. 

Dos pintores da idade de ouro, Hogarth, sem duvida por causa 
de suas repercuss6es literarias, foi urn dos primeiros a despertar 0 inte
resse dos historiadores, isso desde 0 seculo XVIII. Hoje, os estudiosos 
dispoem do catalogo completo de suas obras por R. B. Beckett 278; 0 
mesmo historiador publicou a correspondencia e os discursos de John 
Consta ble 27Y. 

Por volta de 1900, sir Walter Armstrong e 0 principal historiador 
da pintura inglesa, reaIizando 0 catalogo de Gainsborough em 1904 28°, 
escrevendo uma monografia de Reynolds em 1900 281 e outra sobre Tur
ner em 1907. 

Elis Waterhouse renovou recentemente os estudos de Armstrong 
sobre Gainsborough e Reynolds 282. 0 imenso materiallegado por Tur
ner a na<;ao fazia dele urn objeto de estudos privilegiado. Em 1909, 
A. J. Finberg realizava 0 inventario de seus desenhos 283 Quanto a Cons
table, Gustave Reynolds publicava em 1984 0 catalogo das obras da 
segunda parte de sua vida 284. 

Se a Inglatena deu grandes arque610gos a hist6ria da Antiguidade, 
da arte bizantina e do Extremo-Oriente, sua contribui<;ao para 0 estudo 
da arte europeia fora da Gra-Bretanha e bastante restrita, salvo no que 
concerne as obras estrangeiras, realmente numerosas, conservadas nesse 
pafs. Foram os conservadores da National Gallery de Londres que, a 

273 
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partir de 1946, numa serie de publicac;oes relativas as diferentes escolas 
de pintura, deram 0 exemplo do cdtalogo "crltico", tao "critico", alias, 
que se chegou a dizer que esse museu ilustre ja nao possuia quadros 
de mestres, mas apenas obras "atribuidas"! 

Deve-se reter os nomes dos pesquisadores obstinados que proce
deram a essa revisao severa qe repousa num total conhecimento das 
opinioes emitidas: Martin Davies (escola francesa e escolas primitivas 
do Norte), Michael Levey (escola alema e escola italiana), Neil Maclaren 
(escola holandesa), Gregory Martin (escola f1amenga), Cecil Gould (es
cola italiana). 

Alguns estudos podem parecer urn pouco superficiais. Assim, Jean 
Adhemar, ourives na materia, julgava urn tanto "antecipado" 0 catalogo 
de Jean Clouet realizado por Peter Mellen em 1974: "Teria ganhado", 
diz ele, "com uma maturac;ao mais longa." Poder-se-ia fazer a mesma 
censura a Joan Evans para seu livro sobre A arquitetura monastica na 
Franr;a do Renascimento aRevolur;ao, escrito em 1964; mas, sem embar
go de alguns erros de datac;ao, como nao ser reconhecido a filha do 
sabio que descobriu Cnossos por ter revel ado uma faceta da arte francesa 
c1assica absolutamente ignorada dos aut6ctones 2~S? 

Entretanto, urn erudito dedicou toda uma Iinha de pesquisas a terri
t6rios exteriores a ilha e foi 0 mais celebre historiador fora de seu pais 
e urn dos rna is notaveis do nosso tempo: sir Anthony Blunt (1907
1983) 286 

Blunt foi aluno da Universidade de Cambridge e sua primeira obra, 
que marcou epoca, foi uma dissertac;ao universitaria sobre as teorias 
artisticas de 1450 a 1600 287 

. Poder-se-ia pensar que esse trabalho abriria 
a carreira de urn erudito propenso as especulac;oes da ideologia. Mas 
toda a sequencia de sua vida afirmara urn historiador de arte estrito, 
sempre 0 mais perto possivel dos fatos e dos documentos; mostrar-se-a 
hostil tanto a Geistesgeschichte de Dvorak quanto a sociologia da arte 
de Hauser. Desprezava tambe-m 0 victorian emotionalism. Blunt era 0 

erudito estrito. No entanto, em 1937, nao fizera ele parte do lnstituto 
Warburg? Deixou-o ao cabo de dois anos para ligar-se a direc;ao do 
lnstituto Courtauld, ai permanecendo durante todo 0 periodo de forma
c;ao desse organismo, do qual deveria tornar-se diretor em 1947, func;ao 
que ocupou durante trinta anos (ate 1974). Em 1945 foi distinguido como 
conservador (surveyor) das colec;oes reais, posto em que sucedeu a Ke
neth Clark e que Ihe valeu 0 titulo de nobreza, mas que ele considerava 
como urn cargo muito serio, empreendendo com John Wilde a publi
cac;ao dos desenhos de Windsor e assegurando ele pr6prio a da escola 
francesa com Margaret Whinney. 

o grande eixo de sua carreira de pesquisador foi Poussin. A partir 
de 1939, publicava ele 0 catalogo dos desenhos desse artista com Walter 
Friedlander. Quanto ao catalogo das pinturas, ele 0 publicou sozinho, 
precedido de urn estudo sobre 0 artista, em 1966-1967. Seu primeiro 
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prop6sito foi publicar os escritos de poussin e interpreta-Ios em relac;ao 
a filosofia de seu tempo. Era 0 coroamento de trinta anOS de estudos, 
durante os quais publicou outros livros centrados no c1assicismo frances: 
Franr;ois Mansart (1941), Philibert Delorme (1958) e, para a Pelican His
lOry of Art, uma s(ntese notavel sobre A arte e a arquitelUra na Franr;a 
de 1500 a 1700·(1953) 28g

Em 1965, entretanto, a Summer School in Sicily de Robertson, de-
pendente da British School de Roma (onde ele permanecera em 
1933-1934), encomendou-Ihe a direc;ao de uma campanha fotografica 
que servira ao seu livro Sicilian Baroque (1968). Blunt passava assim 
da Franc;a a Italia e do c1assicismo ao barroco. Prosseguiria nesse cami
nho em 1978 com uma obra sobre a arquitetura em Napoles nas epocas 
barroca e rocOCO e em 1982 com urn Guia da Roma barroca 28~. Em 
1974 dedicava uma monografia a Borromini. 

Nessa carreira, uma unica "escapada" para a arte inglesa: urn estudo 
sobre William Blake (1959). Quanto a seu livro sobre Seurat (1965), 
nao e incompativel com seu gosto pelo c1assicismo, mas seu Guernica 
(1964) correspondia antes ao apelo do barroco e, como veremos, sem 
duvida, a suas secretas simpatias politicas. 

o nome desse perfeito gentleman e urn daqueles cuja assinatura 
consta em meu livro de ouro. Alem disso, muitas vezes tive oportunidade 
de encontrar sir Anthony Blunt nO escrit6rio de Portman Square e, no 
prefacio da exposic;ao poussin, evoquei 0 prazer de sua conversa numa 
epoca em que ainda nos podiamos sentir bern aconchegados no home 
pelo smog, prazer hoje proibido, pois os fogos de turfa, em torno dos 
quais os londrinos gostavam de reunir-se no inverno, provocaram muitas 
vitimas por asfixia, ja que sua espessa fumac;a se fixava nos pulmoes 

em consequencia do nevoeiro. 
Era urn homem de curiosidade requintada. Havia em Blunt uma recep

tividade mais ampia do que 0 exigia 0 cant, sem que todavia ele ultrapas
sasse essa reserva exigida pela obrigac;ao de nao cair numa cordialidade 
demasiado encontradic;a uma vez atravessado 0 Channel e pela qual no 
entanto se deixam levar alguns insulares, por pouco que haja neles urn 
grao de gales, de escoces, de irlandes ... ou de cockney ... A mesma etica 
o fazia desdenhar 0 humour tantas vezes atribu(do a seus compatriotas. 

Aristocrata de aparencia, elegante mas sobrio, tudo nele era born 
gosto e medida. Nada da altivez de urn lord Clark. Quem diria que 
esse homem, que encarnava tao bern certas tradic;oes de seu pals, foi 
durante toda a sua vida urn espiao? Com ele, que ailtena nao tinham 
as sovietes ate na corte da lnglaterra! Foi preciso ouvi-lo urn dia (em 
1979) confessar na televisao que era comunista desde seus tempos de 
Cambridge, tendo jurado entao, com urn grupo de condiscfpulos, conver

ter a lnglaterra ao marxismo. 
Quando foi revelada essa atividade subversiva, Blunt estava aposen

tado e nao longe de seu fim. Nenhuma perseguic;ao foi movida contra 
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ele. Mas, a tftulo p6stumo. 0 ministro das Finanr,;as Ihe fez uma afronta 
que, se tivesse chegado ao seu conhecimento, sem duvida 0 teria atingido 
direto no corar,;ao: ele desejara que a Rebeca na fonre de Poussin que 
ele possufa fosse aceita pelo fisco ingles como doar,;ao por conta de sua 
heranr,;a. a ministro decidiu que nas coler,;6es da nar,;ao nao podia entrar 
nenhuma obra que tivesse pertencido a urn "traidor".· No entanto, 0 
Instituto Courtauld mostrou-se menos diffcil, aceitando 0 legado de seus 
manuscritos, Iivros, fotografias e tam bern de seus direitos autorais. 

Em suas disposir,;6es testamentarias, Blunt mostrou que apesar de 
tudo nao era totatmente desprovido de sen so de humor, prevendo urn 
legado em favor de seu porteiro, "por ter mantido a imprensa adistancia 
quando me achava em dificuldade"! De fato, sua porta foi sitiada pelos 
folicularios e paparazzi quando se descobriu que 0 maior historiador 
de arte da Inglaterra era urn espiao! A vida desse esteta, agente duplo 
que utilizava como escudo uma erudir,;ao que nao era falsa aparencia, 
tern todos os ingredientes de urn romance. Alias, foi ela que inspirou 
o personagem de 10natham Blake, figura central de La gloire du rra[rre, 
que 0 romancista frances Bernard Sichere publicou urn ana depois de 
sua morte. 

6 

PAISES GERMANICOS 

1. A MARGEM DA FILOSOFIA 

Em 1750 publicava-se na Alemanha uma obra em latim intitulada Aeste
rica. da autoria de Alexandre Gottlieb Baumgartem (1714-1762), pro
fessor da Universidade de Frankfurt. a objeto desse livro era uma ana
lise das percepr,;6es conducentes, quanto ao ouvido e avista, aapreensao 
do belo. Vinda do grego aisthetikos 290, que quer dizer sensar,;ao, a palavra 
nao era bern escolhida para designar as especular,;6es que haveriam de 
levar ao que se chamara de "ciencia do belo". Nao obstante, logo foi 
admitida e impulsionou as dissertar,;6es que, no fim do seculo XVIII 
e comer,;o do XIX, levariam os fil6sofos a especular sobre 0 belo. 

Se bern que nosso prop6sito descarte em princfpio os escritos sobre 
a arte nao Iigados a algum objeto concreto ou a urn processo hist6rico, 
parece-nos impossfvel nao evocar, pelo menos brevemente, tais especu
lar,;6es, tanto 0 pensamento filos6fico, impregnado de idealismo, influiu 
na hist6ria da arte de lfngua alema desde as origens ate os nossos dias, 
em que ele encontrou seu pieno desabrochar tanto em Lukacs, Ernst 
Cassirer e Worringer quanto nos trabalhos oriundos da escola da War
burg, enquanto a hist6ria da arte na Franr,;a - a exemplo da filosofia, 
alias - era dominada pelo positivismo. 

Desde 0 infcio os fil6sofos alemaes colocaram a arte num nfvel muito 
elevado, sob 0 signa da transcendencia. Toda a filosofia germanica mo
derna decorre de Emmanuel Kant (1724-1804), 0 anticartesiano, restau
rador da metaffsica, aqual 0 conduz urn certo metodo "crftico" da 16gica. 
a pr6prio Kant se estendeu amplamente sobre 0 tema da estetica, vendo 
no jufzo estetico urn prazer superior ao prazer sensfvel, que nasce da 
forma do objeto, por oposir,;ao ao elemento material da sensar,;ao, 0 
que e uma maneira de colocar uma pedra de troper,;o para 0 diffcil proble
ma da mimesis. A arte e urn jogo, e a superioridade do prazer que 
ela proporciona consiste em ser desinteressada, ja que constitui uma 
finalidade sem fim. a jufzo estetico, como 0 processo artfstico que 0 
provoca, purifica os sentidos e desse modo coloca a imaginar,;ao num 
estado de liberdade criativa. Somente atraves da arte pode 0 homem 
libertar-se da necessidade da natureza e do entendimento. Kant reabi
litou assim a subjetividade do sentimento. "A funr,;ao da arte e dar-nos 



430 HISTORIA DA HISTORIA DA ARTE 

neste mundo uma experiencia, mas puramente subjetiva, da reconci
Iiac;;ao da natureza com a Iiberdade. Todo jufzo estetico tern valor teleolo
gico, isto e, realiza no sujeito 0 fim do universo, que e 0 de tender 
a unidade do espfrito. Experimenta-se assim a alegria de perceber 0 

universal no singular, grac;;as a repercussao da finalidade do todo em 
cada uma de suas partes. Essa alegria, que e uma felicidade de conquista 
do absoluto sobre as determinac;;6es restritivas, constitui a essencia da 
arte: ea contemplac;;ao deslumbrante da unidade da natureza e do espfri-
to.,,2YI , 

Formado no ambiente do Sturm und Drang. contemporaneo na 
idade madura e na velhice do desabrochar do romantismo. Friedrich 
Wilhelm Schelling (1775-1854) leva ainda mais longe a significac;;ao do 
gesto artfstico. Sem temer a redundancia, em 1800 ele intitula um de 
seus tratados 0 sistema do idealismo transcendental 292. Faz do genio 
(ingenium) a base de seu conceito da arte. A arte, para ele. tem uma 
func;;ao filosofica eminente. Eela que substitui 0 conhecimento transcen
dental; a arte e uma revelac;;ao da beleza incorporea e inata, eterna, 
nao gerada, de que a beleza sensfvel nada rna is oferece que 0 reflexo 
envilecido. Fiel discfpulo de Winckelmann, Schelling considera que a 
Antiguidade realizou a abordagem rna is corri.pleta da beleza. Ao contra
rio do que sucede na Franc;;a na mesma epoca, a nostalgia da Grecia 
e um dos fatores do romantismo alemao. Partindo de Dresden no seculo 
XVIII, essa aspirac;;ao a Grecia encontra seu centro em Munique no .,. seculo seguinte. Ainda principe herdeiro, 0 futuro Lufs I dizia: "Nao 
descansarei enquanto Munique nao ombrear com Atenas." Na realida
de, a cidade que ele reconstruiu inspirava-se em Florenc;;a e em Roma, 
mas os museus agrupados em tome da K6nigsplatz eram uma restituic;;ao 
do antigo; 0 nueleo original, com os Propileus, tinha side a Gliptoteca, 
edificada entre 1816 e 1830 para abrigar os frontoes do templo de Jupiter 
Pan-Helenico em Egina, descobertos em 1810 e comprados em 1812 
pelo rei Maximiliano. Filosofo e professor, em 1827 Schelling sera no
meado pelo monarca como conservador-geral de suas colec;;6es; a ele 
estara reservada a homa de apresentar as esculturas de Egina, restau
radas pelo escultor dinamarques Bertel Thorwaldsen. cujo atelie ficava 
em Roma e que era entao considerado capaz de igualar 0 antigo, senao 
mesmo de ultrapassa-Io. Nessa ocasiao Schelling escreveu um ensaio 
sobre essas obras prestigiosas. 

Para celebrar a Antiguidade, Schelling reencontrou 0 tom oracular 
com 0 qual Goethe, em seu Erwin de Steinbach, cantava a excelencia 
da arte gotica. A perfeita osmose dos deuses e das estatuas conduz a 
inteligencia da filosofia estetica. A estatuaria antiga atesta 0 tempo em 
que se caminhava e se respirava num povo de deuses. A mitologia e 
animada pelos poderes do sfmbolo "que transfigura 0 fen6meno ern 
ideia, a ideia em imagem, de tal sorte que a ideia na imagem permanece 
sempre infinitamente eficaz e inacessfvel". A arte e. por conseguinte, 
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uma epifania. urn milagre. "Se a intuic;;ao estetica nada mais e que a 
intuic;;ao transcendental tomada objetiva. segue-se que a arte e 0 unico 
organon verdadeiro e etemo, ao mesmo tempo que 0 unico documento 
da filosofia, testemunha permanente do que esta pode representar exte
riormente, quero dizer, do inconsciente, no agir e no produzir e de 
sua identidade original com 0 consciente. Eis por que a arte e para 
o filosofo a coisa rna is elevada. aquela que abre de certa forma 0 Santo 
dos Santos [... ]." 291 

Desconhecido na Franc;;a, a repercussao de Schelling nao ultrapassou 
os meios filosoficos germanicos. Ao contrario, 0 pensamento de Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) teve urn alcance consideravel, a ponto 
de urn filosofo frances, Merleau-Ponty, poder dizer que ele estava na ori
gem de tudo 0 que se fizera de grande ao lange de urn seculo. 

No oceano movedic;;o das obras de Hegel, uma ilhota e constituida 
por urn Curso de estetica, que e mais um conjunto de textos acumulados 
de 1819 a 1829 que urn tratado discursivo. 

o Belo, para Hegel, e um momento do Absoluto, e a Arte, que 
nao deve imitar 0 mundo, mas revela-Io, e mais verdadeira que 0 mundo, 
porquanto 0 eleva, grac;;as aredenc;;ao da beleza, averda de que ele oculta
va. A missao da arte e despertar 0 homem para 0 humane que nele 
reside. Hostil ao subjetivismo romantico, Hegel acredita que 0 artista 
nao deve exaltar 0 seu Eu singular, cumprindo-Ihe evitar tanto 0 obstaculo 
do racionalismo quanto 0 do finalismo; para alem de si mesmo. deve 
fazer de sua obra uma concentrac;;ao do humano, e a forma deve moldar 
esse conteudo que 0 obseda. 

A riqueza da filosofia de Hegel e sua influencia provem sem duvida 
de que nela a dialetica esta sempre ligada ahistoricidade. Em seu Manual 
de estetica, alias, esboc;;ou ele uma historia da arte que parte do estadio 
simbolico, onde conteudo e forma estao aprocura um do outro, atinge 
a altura do Sagrado, transpoe os limites do Sublime, tom ada de conscien
cia do espiritual em si, e par fim conhece a realizaC;;ao do e1assicismo, 
cujo prototipo e 0 templo grego; a perfeiC;;ao deste reside na "totalidade 
fechada que deixa transparecer sua finalidade, sua destinac;;ao, atraves 
de todas as suas formas e transforma em beleza pela musica das propor
c;;oes 0 que elas tem de meramente utilitario", enquanto resplende a 
gloria do corpo humane irradiando os poderes da alma e do espirito. 
Depois "0 deus feito de marmore 0 cede aos deus que se faz carne". 
o pior defeito do deus grego, diz Hegel, nao e ser demasiado humano, 
mas se-Io demasiado pouco. Do Deus que sofre nascera urn misticismo 
cujo pathos mantera a arte palpitante durante seculos. Para terminar, 
pensando em seu tempo, Hegel deelara que a arte. "ao menos em sua 
destinaC;;ao suprema, e para noS coisa do passado. Perdeu para nos sua 
verdade e sua vida". 

Num sentido mais geral, 0 metodo do raciocfnio hegeliano teve 
sobre a historia uma influencia consider<:ivel que vai reperclltir na da 
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arte. Esse fil6sofo, que viveu numa epoca de grande acelera(,:ao da hist6
ria, concebeu 0 processo racional pela oposi(,:ao de uma antitese apropo
si(,:ao de uma tese, dando como resultado uma sfntese. 

Essa antftese nao deve ser entendida como uma contradi(,:ao, mas 
como uma oposi(,:ao contida potencialmente na tese. E, pois, correlativa 
desta. Essa forma de pensamento habituou os historiadores aver 0 de
senrolar dos fatos como governado por esse movimento contrastado no 
interior de urn continuum, que para Hegel pode ser dado como 0 Zeitgeist 
(espfrito do tempo) au, a mais fongo prazo, pelo espfrito nacional (Volk
geist). Formados pela dialCtica hegeliana, os historiadores de arte rompe
ram COrn uma institui(,:ao can6nica, a do pressuposto da insuperavel per
fei(,:ao antiga; pouco a pouco habituam-se a ver a evolu(,:ao das formas 
dominada pela sucessao dos estilos em rea(,:ao uns aos outros. 

Essa situ,a(,:ao eminente da filosofia nos pafses de Ifngua germanica, 
Alemanha, Austria e SUf<;a, fez dessa regiao urn terreno fecundo para 
a hist6ria da arte. A primeira ccitedra constitufda na Universidade de 
Konigsberg foi fundada ern 1825; iniciafmente extraordinaria, ela se tor
nou ordinaria em 1830. Ern seguida aparece ern Berlim uma catedra 
ordinaria confiada a Waagen. Segue-se Viena, em 1852 2~". 

Entretanto, os historiadores de arte serao durante muito tempo 
pouco estimados pelos estetas que detem as catedras de filosofia. Em 
1840, August Wilhelm Schlegel (1767-1845), que dera em 1829, em Ber
lim, urn curso que tinha por tema "Teoria e historia geraI das belas-ar
tes", nao impedira a nomea(,:ao de urn professor especializado em hist6ria 
da arte na Universidade de Bonn? Achava que os fil6sofos e os estetas 
falavam suficientemente da arte e que nao havia necessidade de urn 
especialista. Os proprios historiadores de arte nao se envergonhavam 
de urn ensino que recorria tanto asensibilidade e ao gosto? Iriam empe
nhar-se em dar a sua materia 0 carater de uma ciencia, em fazer dela 
uma KunslWissenscha!t, uma verdadeira "ciencia da arte". 

Em 1873, Moritz Thansing, professor da Universidade de Viena,
 
chegou a decIarar: "Posso conceber uma excelente hist6ria da arte, onde
 
nao haja lugar para a palavra 'belo'." 

A necessidade de defender a seriedade dessa nova disciplina eviden
cia-se no primeiro congresso internacional de hist6ria da arte, reunido 
ern Viena em 1873. Uma das resolu<;6es desse congresso tendia a fazer 
ensinar a hist6ria da arte ern todas as universidades. Ate entao, nas 
regi6es de Ifngua germanica s6 se professava essa disciplina nas escolas 
politecnicas (por causa da arquitetura - Zurique, Darmstadt, Kalrs
ruhe, Munique). Os 'estudantes que sentiam a voca<;ao de historiadores 
da arte nao encontravam professores para orienta-los. Carl ]usti, que 
se tornaria celebre par urn livro sobre Velasquez, publicado ern 1886 295, 
errou durante varios anos de cursos de pintura para faculdades de teologia, 
e dizia que se tivesse ido a universidade ern 1860 em vez de 1850 se teria 
dedicado ja aos dezoito anos a hist6ria da arte. Professor de filosofia em 

PAfsES GERMANICOS 433 

Marburg ern 1869, so se tornou professor de historia da arte ern 1872, 
primeiro ern Bonn, depois em Bedim (1896). Depois de 1873 veem-se 
surgir, seja suseitadas por funda<;6es, seja eriadas organicamente, catedras 
de historia da arte em Leipzig, Berlim, Bonn, Estrasburgo. Logo sera 
a vez da Kunstgeschichte impor-se e fazer recuar a pr6pria estetiea. Ern 
1912, no X Congresso Internacional de Hist6ria da Arte, realizado ern 
Roma, 0 reprcsentante da Alemanha, Wilhelm Waetzold, podia dizer 
que nas vinte e uma universidades de seu pafs nada menos que quinze 
possufam uma catedra de hist6ria da arte. 

II. A SOMBRA DE GOETHE 

Goethe nao e, poueo importa 0 que digam certos historiagrafos ale
maes 296, urn "historiador de arte", ja que nunca aborda a obra de arte 
sob 0 angulo historico. Nao e tampouco urn "escritor de arte", pelo 
menos no sentido ern que 0 entendo neste livro 297. A parte 0 texto 
de 1772 sobre a arte gatica, de grande eleva<;ao [frica, as numerosas 
paginas que consagrou a arte sao graves disserta<;6es ern que ninguem 
imaginaria encontrar 0 poeta dos Neue Lieder. 

No entanto, sua influencia sobre a histaria da arte alema foi conside
ravel e nem sempre feliz. A maneira de encarar a arte gotica como 
o produto especffico do genio germanico teve por consequencia lan<;ar 
por urn seculo os historiadores de arte alemaes numa falsa pista. Por 
outro lado, preconizar 0 cIassicismo mais estrito, como ele 0 fazia, n;io 
equivalia a remar contra a corrente? 

Goethe nao e tampouco urn esteta, e Schiller the reprovara a poul'a 
atra<;ao pela filosofia e pelo pensamento abstrato 298, 

Em 1772, contemplando a catedral de Estrasburgo, seu entusiaSIlI() 
por esse genio germanico e tal que ele apostrofa a Italia em !(;f1I\OS 
que fazem desse rapaz de vinte e dois anos um notavel panfletario: "Sl'I';1 

que 0 genio dos Antigos, surgindo de seu tumulo, nao encadeou 0 It'll. 

italiano? Tu te arrastaste ao pe dos restos majestosos para IlKlldig;1/ 
algumas propostas, remendaste as rUlnas sagradas para fazer dclas cash' 
los de recreio, .. " 

Sera que ele teve algum remorso dessas invectivas quando r(;/:'.rt'ssc '!I 
de sua viagem aItalia, que prolongou por dois anos (1786-178~), l' lillilll 

do, mais tarde, traduzindo a autobiografia de Benvenuto Cellilli, sOllhlJl1 
por urn momento alargar 0 assunto ate fazer dele urn estudo d;\ l'Idllll.l 

do Renascimento na Italia, 0 que 0 levou a preceder BurckhardI'! ~;lIll', 

convic<;6es classicas, que nao podiam ser melhor inspiradas ao ;lplI'lIliJ 

de artista senao pelo ensinamento tradicional, levaram-no a flllldill lIlIl". 

academia em Weimar e a instituir ali exposi<;6es e concursos I/U(' I IV. ,.1111 

pouco sucesso, a ponto de terem sido abandonados em ISO;; 1'1'11 1 ' 

pieante eOllstatar que Goethe julgava com tanta severidaJt.: () ·'lIilllll,.' 



434 HISTORIA DA HlSTORIA DA ARTE 

lismo", oposto ao classicismo, que desprezava 0 paisagista C. D. Frie
drich!- urn dos artistas premiados no concurso de Weimar - a ponto 
de dizer que, "se se pendurassem suas telas ao avesso, nao se veria 
nenhuma diferen<,:a "? 

A revista Os Propileus 299, fundada em 1798 pelo editor Cotta e 
dirigida por Goethe, Schiller e 0 historiador de arte Heinrich Meyer, 
nao alcan<,:ou sucesso e teve sua publica<,:ao interrompida ao cabo de 
seis numeros. Essa defesa e ilustra<,:ao do classicismo contrariavam em 
demasia a irresistfvel propensao para 0 romantismo, do qual 0 pr6prio 
poeta dava 0 exemplo em algumas de suas obras. Goethe publicou nos 
Propylaen alguns de seus textos mais expressivos e mais normativos refe
rentes as belas-artes, a Introdu~'ijo e 0 Laocoon/e, publicados em 1798, 
eo Ensaio sobre a pin/LIra de Didero/, em 1799,.dialogo pelo qual defende 
contra 0 enciclopedista as virtudes do ensino academico. Seu entusiasmo 
por Winckelmann era tal que dedicou-Ihe urn livro: Winckelmann e seu 
sec-ulo. 

Goethe, que teria preferido viver na epoca de S6focJes, considerava 
que 0 ideal da arte "no estado puro" nao se achava senao nas obras 
que nos vieram dos gregos. 0 gregG e 0 instrumento de medida de que 
todos se servirao para julgar a arte. Todas as demais obras de arte devem 
ser apreciadas em rela<,:ao as circunstancias de seu aparecimento; s6 a 
arte grega escapa a esse relativismo; e intemporal, e absoluta. 

Para Goethe, a arte e urn mundo de conhecimento paralelo ao da 
ciencia. E a mediadora do indizfvel. Nao tern por missao imitar 0 real. 
Goethe se op6e, portanto. ao naturalismo romantico - cum pre trans
cende-lo pelo es/ilo. 0 estilo e para ele uma especie de transfigura<,:ao 
do real atraves da qual "a arte chega enfim ao conhecimento mais e 
mais preciso das propriedades das coisas e de sua maneira de ser". 0 
estilo e precedido de duas outras etapas que alguns artistas nao ultrapas
sam: a imi(a~'cio, situa<,:ao passiva, e a maneira, que e a linguagem pr6pria 
que cada artista cria para si. 

Goethe nao foi senao 0 corifeu do cJassicismo. Felizmente suas con
tradi<,:6es the proporcionaram muitas intui<,:6es que ultrapassavam 0 seu 
tempo. Nao e espantoso que esse rapsodo da arte grega tenha afirmado 
uma continuidade entre as formas mais humildes da arte, como a tatua
gem do corpo nas sociedades primitivas e nas sociedades modernas? 
Nao se estava ja a ouvir Worringer ou Malraux? Sem duvida ele deve 
a Kant seu senso da "totalidade". la em sell primeiro livro, em 1772, 
ele insiste: "As partes surgem unificadas numa totalidade eterna [... ], 
as inumeraveis panes fundem-se em massas unidas [... ], uma arte viva, 
que forma uma totalidade [... J." Levi-Strauss ve nessa nova metodologia 
cientffica, que ele enuncia em nome do duplo princfpio da autonomia 
e da coerencia, uma das fontes remotas do pensamento gestaltista. 

Goethe foi 0 primeiro a lanc,:ar a ideia de urn patrim6nio artfstico 
un.iversai que era necessario conservar: "As obras de arte antigas perten-
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cern como tais a toda a humanidade culta; aquele que as possui tern 
o dever de zelar por sua manutenr,:ao." 

Durante todo 0 seculo XIX. Goethe foi reverenciado na Alemanha 
pelos meios universitarios. Chegou-se inclusive a considera-lo como "0 
maior historiador de arte alemao", 0 que, alias, manifesta uma confusao 
que desde 0 princfpio tivemos 0 cuidado de evitar entre hist6ria da arte 
e pensamento sobre a arte. 

Wickhoff 0 estimava mLlito. Se Waagen 0 atacou, Hans Grimm, 
que se considerava seu herdeiro, defendeu-o com veemencia, e eis 0 

que dizia Konrad Fiedler, que, segundo vimos, devia abrir 0 caminho 
para a analise formal da obra de arte 3110: "Rico de ensinamento e 0 

exemplo de Goethe, que durante toda a sua vida nao cessou de procurar 
a essencia fntima da criar,:ao artfstica e tentou, diante de cada obra que 
Ihe era apresentada. com uma modestia constantemente renovada. pene
trar 0 sentido profundo cuja totalidade ele bern sabia que nenhuma 
teoria Ihe podia comunicar." 

III. DE BERLIM A BASILEIA 

Alguns grandes museus, em virtude da extensao de suas cole<,:6es, mas 
tambem porque, num ou noutro momento, tiveram na direr,:ao urn sabio 
eminente, contribufram ativamente para 0 estudo da hist6ria da arte. 

o primeiro museu que estimulou poetas, estetas e historiadores 
de arte foi 0 de Dresden. Winckelmann, que chamara a capital do Saxe 
de "Atenas do Norte", viu confirmar-se ali sua voca<,:ao de arque610go 
e Goethe foi iniciado na pintura por Adam Friedrich, que tambern aco
lhera Winckelmann. Nos ultimos anos do seculo, a cidade se transforma 
no centro vivo do romantismo artfstico. No curso do verao de 1798, 
os irmaos Schlegel atraem para la diversos fil6sofos, poetas ou artistas, 
entre eles Fichte, Schelling, Novalis, Caroline Schlegel, esposa de urn 
deles (August Wilhelm, 0 pastelista) e Dorothea Stock. Todo esse mun
do passava horas a dissertar na celebre galeria. 0 eco dessas conver
sar,:6es inspira 0 dialogo de August Wilhelm intitulado Os quadros 301. 

Nele discorrem tres (sic) interlocutores: Luisa, que encarna sua esposa 
Caroline, Wal ter, que representa ao mesmo tempo ele pr6prio e seu 
irmao Friedrich, e enfim Wackenroder, dissimulado sob 0 pseud6nimo 
de Reinhold, e 0 poeta Ludwig Tieck. Cada urn desses personagens 
comenta seus quadros preferidos: Arte e poesia tfOcam assim suas virtudes. 

Vencedores de Napoleao, os aliados admiraram muito 0 seu museu 
quando foram a Paris em 1814. Suscitou ele a admirar,:ao de Friedrich 
Wilhelm, que iria criar em Berlim uma nova celula museol6gica. Em 
1809 ela fora reclamada como instrumento eficaz de educar,:ao por Whi
Ihelm von Humboldt (1765-1835), irmao mais velho do celebre ge6grafo, 
que recebera do ministro von Stein a incumbencia de reorganizar 0 ensi



436 HISTORIA DA HISTORIA DA ARTE 

no a fim de laiciza-lo e sUbtraf-lo as rotinas eclesiasticas que 0 sufocavam. 
E a essa iniciativa, nascida apos 0 desastre de lena _ que estimulou 
na Prussia a consciencia nacionaf -, que se deve fazer remontar 0 nasci
mento de urn grande centro de cultura as margens do Spree. 

o grupo museologico de Berlim seria chamado a tornar-se urn dos 
centros mais intensos da historia da arte no seculo XIX, tendo tido a 
SoTte de con tar por duas vezes, em sua dire<;:ao, com urn sabio de primeira 
linha. 

o nucleo desse conjunto foi 0 que se chama hoje de Altes Museum. 
construfdo entre 1824 e 1829 pelo arquiteto Schinkel. Gustav Friedrich 
Waagen (1794-1868) recebeu de Friedrich Wilhelm 0 encargo de dirigi
10. Tendo realizado muitas viagens pela Italia, Fran<;:a, Inglaterra e Paf
ses-Baixos, publicou ele, na idade de vinte e oito anos, urn livro sobre 
Hubrecht e Jan Van Eick 1112 que era urn monumento de erudi<;:ao. A 
pintura do Norte solicitou particularmente a sua pesquisa; para coroar 
sua carreira, Waagen publicou uma vasta obra de sfntese: Manual das 
escolas de pintura alemtis e neerlandesas 1OJ. 

Waagen teve, pois, que classificar, apresentar e catalogar a galeria 
real de pintura. Contou Com os conselhos de Karl-Friedrich von Ruhmor 
(1785-1843). Este publicara em 1827 as Pesquisas italianas .104, que, apos 
Lanzi, mostravam a arte da peninsula sob urn novo aspecto. 

Submetendo a uma crftica severa as atribui<;:6es de seus predeces
sores, mais ainda que Lanzi, Ruhmor se desembara<;:ava dos aspectos 
aned6ticos da carreira dos artistas. Modelo para a nascente erudi<;:ao, 
essa obra teve urn alcance consideravel e Ruhmor foi chamado a dar 
seus pareceres para a organiza<;::'io dos grandes museus, como Berlim, 
Dresden e Copenhague. 

Quanto a Waagen, sua reputa<;:ao de muse610go e de erudito ultra
passava as fronteiras dos pafses germanicos. 0 czar Alexandre II en
viou-o em 1861 a Sao Petersburgo para reclassificar e apresentar as cole
<;:6es de pinturas que seu predecessor Nicolau 1havia aumentado conside
ravelmente com prestigiosas obras-primas. 

Como vimos, os grandes te6ricos da historia da arte em lingua ger
manica nao peTtencem a Alemanha, mas a Austria e a Suf<;:a. A maior 
gloria da escola propriamente aJema e urn prussiano, e esse prussiano 
e urn homem de museu: Wilhelm von Bode. Nascido perto de Magde
burg em 1845 e falecido em 1929, Bode une os do is seculos em que 
viveu. Toda a sua carreira se desenvolveu no museu em que iniciou 
sua carreira como assistente em 1872 para ascender ao posto de diretor
geral em 1905, quando se acabava de construir por sua iniciativa, na 
ponta da ilha dos museus, 0 Kaiser-Friedrich-Museum, que hoje, despo
jado de suas obras-primas expostas em Dahlem, na Berlim oriental, 
recebeu da RDA 0 nome da Bodemuseum. 

Ocampo da historia da arte ao qual Bode estendeu suas investi
ga<;:6es e consideravel e variado: a pintura holandesa do seculo XVII, 
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a pintura e a escultura do Renascimento italiano, as estatuetas de bronze 
alemas e italianas da mesma epoca, que ele exumou do esquecimento, 
os tapetes persas. 

Seu trabalho mais consideravel e sem duvida L'oeuvre complete 
de Rembrandt, realizada com 0 concurso do conservador do gabinete 
das estampas de Amsterdam Hofstede de Groot e publicada em fran
ces .1115 

Uma bibliografia de Bode, estabelecida em 1915, totaliza quinhen
tos e quinze livros, catalogos ou ensaios; deve-se acrescentar-Ihes mais 
cinquenta, entre 1915 e 1929. 

Para compreender a prodigiosa atividade de Bode, deve-se lembrar 
que nessa epoca havia urn numero imenso de obras de arte que coloca
yam problemas de identidade e que nao foram estudadas, seja porque 
o seu autor se escondeu sob urn anonimato que era preciso desvendar, 
seja porque estivessem providas de lendarias e falaciosas atribui<;;6es. 
Bode esmiu<;:ou todo esse material, publicando catalogos de seu museu, 
mas tambern cole<;:6es particulares, vasculhando os acervos de todos os 
marchands da Europa. De born grado executava perfcias, alias nao ve
nais - sua fortuna 0 dispensava disso -, pois soube preservar-se desse 
flagelo da perkia remunerada, que mais tarde deveria empanar a repu
ta<;:ao de autenticos historiadores de arte. Seu metodo? Nao tinha ne
nhum. Sua documenta<;:ao? Era feita de compila<;:ao, ja que nao foi pes
quisador de arquivos. Procedia por afirma<;:6es, sem demorar-se em de
monstra<;:6es, que julgava ociosas, fiando-se em sua intui<;:ao. Muito im
bufdo de seu saber, manejava a polemica de born grado, com urn espfrito 
muito mordaz. Desprezava todo espfrito de sfntese e falava com desdem 
do metodo de Morelli, a quem perseguiu durante muito tempo com 
seus sarcasmos, tratando-o de charlatao. Este nao contestara algumas 
de suas atribui<;:6es e impedira, pela campanha de opiniao que desenca
deara em Veneza, a compra pelo Museu de Berlim da Tempestade de 
Giorgione? 

Na massa de julgamentos que ele proferiu houve muitas esc6rias 
e alguns the reprovam, em particular, esse busto de cera colorida de 
Flora, que ele atribuiu sem hesita<;:ao a Leonardo e comprou por alto 
pre<;:o para 0 seu museu, obra que e sem duvida uma falsifica<;:ao devida 
a Richard Cokle Lucas .106, modelador de cera do come<;:o dos tempos 
vitorianos. Mas e proprio desses peritos, obcecados pela autoridade que 
se Ihes reconhece, cometer tais erros. Isso acontece com os maiores! 
Salomon Reinach, M. J. Friedlander, Bredius. Toda a hist6ria da arte 
e balizada por falsifica<;:6es que as vezes passaram por grandes obras
primas. Urn erudito do Instituto Warburg, Otto Kurz (1908-1975), consa
grou a essa arte da falsifica<;:ao de todos os generos uma suma que foi 
publicada em ingles em 1948 e traduzida para 0 frances apenas em 
1983.107. Aluno de Julius von Schlosser, Otto Kurz pertencia a fecunda, 
inesgotavel escola de Viena. Foi chamado a Hamburgo por Fritz Saxl 
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e seguiu-o a Londres com 0 Instituto de que se tornou bibliotecario, 
ocupando depois uma catedra de "historia da tradi<;ao classical>. Seus 
conhecimentos eram imensos e suas curiosidades mUltiplas. mas passou 
a vida mais a ensinar que a publicar. A revisao que ele fez da segunda 
edi<;ao da obra monumental de Julius von Schlosser sobre a literatura 
art[stica JOR prova sua abnega<;ao, sua modestia, seu apego ao mestre. 

Waagen e Bode dedicaram-se sobretudo a uma atividade de 
connoisseurs. No imenso campo das obras que aguardavam sua identi 
dade, eles partem para a descoberta. Na propria Ber/im. diante dessas 
duas personalidades "museologicas", encontram-se respectivamente 
dois "historiadores de arte", Franz Kugler e Herman Grimm. 

Natural da Pomerania, tendo feito seus estudos na Universidade 
de BerJim. Franz Kugler (1800-1858) fez carreira na Administra<;ao da 
Cu/tura do Estado prussia no e escreveu inclusive urn livro sobre 0 assun
to: A arle Como objelo da adminisfrafiio do ESlado. Mas esse funciomirio 
era poeta. dramaturgo, cr[tico da arte contemporanea e historiador de 
arte. Jakob Burckhardt foi seu aluno. Sua casa era urn centro de reunioes 
artfsticas e literarias. Era amigo do pintor Adolf Menzel e do arquiteto 
Schinkel. Seu merito foi 0 de ter sido 0 primeiro a manifestar urn espfrito 
"mundialista" em seu Manual da hisfaria da arfe, de que ja falamos 309 

Com Hermann Grimm (1828-1901) estamos em presen<;a de uma 
poderosa personalidade que se encontrara durante meio seculo em todas 
as encruzilhadas da historia da arte. Foi professor em Ber/im de 1872 
a 1901. Nao foi historiador de arte; pertencia a uma famnia de literatos. 
e devem-se-Ihe tambem ensaios, novelas e ate mesmo dramas; alem 
disso, ainda escrevia sobre polftica. A ideia central de Grimm, que 
traz a heran<;a romantica, e a de que na hist6ria s6 coma 0 homem 
excepcional, 0 heroi. e segundo ele 0 melhor meio para penetrar 0
 

carater de urn artista consistia em fazer a sua biografia, 0 que reconduz
 
urn pouco ao tempo das origens. Desse modo ele contribui fortement~
 
para 0 mito dos "gran des mestres", que. agora que a obra deles e
 
examinada sob a Iupa como todas as dos "pequenos", ja nao anima
 
senao 0 "grande publico". Essa no<;ao do "grande publico" aparece,
 
alias, nesse momento, e a forma biografica que se Ihe apresenta encon

tra numerosos leitores; assim, 0 Iivro de Julius Langbehn (1851-1904)
 
sobre Rembrandt (1890) conhece urn sucesso popular que se traduz 
em quarenta edi<;oes. 

Grimm consagrou-se aqueles que nesse tempo eram conhecidos co
mo os maiores: Rafael e Miguel Angelo. Poder-se-ia ver esse estado 
de espfrito exaltador dos super-homens em rela<;ao com Nietzsche. Udo 
Kultermann JIO distingue a[ uma expressao dessa especie de paran6ia 
que a Alemanha conhece na epoca de Bismarck - mas sera que toda 
a Europa nao se acha sob 0 efeito dessa enfatua<;ao do indiv[duo, na 
Italia com Croce e D'Annunzio, na Fran<;a com 0 culto do "eu" (Barres 
e Andre Gide), na Inglaterra com Oscar Wilde? 
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Car/ J usti (1832-1912) tambern se mostra apaixonado pelos "grandes 
mestres". Professara em Marburg e em Bonn. Tendo descoberto a impor
tancia de Winckelmann. seguiu-lhe os passos e de 1866 a 1872 escreveu 
sobre ele uma verdadeira suma em tres volumes. Apos 0 segundo volu
me. dirigiu-se a Italia para seguir as pegadas de seu heroi. Interessa-se 
tam bern por Miguel Angelo (2 vols., 1900-19(9). Opunha-se as teorias 
da influencia do meio de Taine e, entretanta. quando escreveu seu Iivro 
rna is celebre, Velasquez e seu seculo JII. apresentou urn quadro da Espa
nha desse tempo, que se achava de certo modo satelitizada em torno 
de seu maior pintor. Seu entusiasmo, a forma como ele vi via intensa
mente a vida de sell heroi, arrastaram-no a uma singular aventura. No 
tcrceiro volume ele publicava uma carta na qual Velasquez exprimia 
suas primeiras impressoes ao chegar aRoma. Urn colega avisado desco
briu que ela era falsa. Na revista Kunstchronik, em 1905-1906, Justi 
confessa a trapa<;a como uma fic<;ao literaria, 0 que. pretendia ele, era 
perfeitamente visfvel! Todo 0 Landerneau da crftica se apossou dessa 
historia. Udo Kultermann diz que 0 caso repercutiu ate na Fran<;a, onde 
se publicou urn artigo sob 0 tftulo "Urn falsario alemao". 

Justi era originario do Saxe. Era tambem da Alemanha Oriental, 
regiao onde floresce particularmente 0 espirito germanista, que provinha 
Gustav Dehio (1850-1932), que ensinou em Konigsberg e depois em 
Estrasburgo. Dehio, que tam bern era pintar, nasceu em Reval (hoje 
Tallin). na Estonia. Em outros capltulos ja nos referimos aos servi<;os 
que ele prestou a historia da arte. Aqui nos limitaremos a citar sua 
Hislaria da arle alemri. em oito volumes Jl2 Dehio afirmava ser historiador. 
simplesmente historiador, julgando que os fatos prevaleciam sobre 0 enun
ciado das teorias. Era apaixonado pela arte de seu proprio pais e, em 
oposi<;ao as "biografias" que floresciam em seu tempo. dizia: "Meu her6i 
e 0 povo alemao." Sua honestidade arqueologica impediu-o de incorrer 
nos delfrios do pangermanismo que se aplicava ao gotico, mas foi urn dos 
que consideravam erroneo 0 conceito do Renascimento como decorrente, 
na Italia, da imita<;ao dos antigos. Para ele, 0 Renascimento se manifestau 
ao mesmo tempo no Norte da Europa, onde Van Eyck se mostrou urn 
pioneiro tanto quanto os florentinos. "0 termo Renascimento", dizia ele, 
"deve aplicar-se tanto a catedral de Ulm quanto a de Sao Pedro de Roma." 

Biografos. connoisseursou historiadores, todos esses sabios alemaes 
se mostram pouco inclinados as teorias, nas quais se comprazem nesse 
mesmo momento os professores da escola de Viena e. em Basileia, 0 

su[<;o Wolfflin. Mas, para sermos justos, estara reservado a este ultimo 
elucidar 0 formalismo do barroco, oposto ao c1assico, e. paralelamente 
a ele. 0 alemao Cornel is Gurlitt estudava-Ihe a arquitetura como histo
riador tanto na Alemanha como na Italia ou na Fran<;a 313 Quanto as 
teorias da escola de Viena, eram francamente contestadas. 

August Schmarsow (1850-1936), que ensinou em Gottingen e rna is 
tarde em Leipzig, empregou antes de Wolfflin 0 titulo de Principios 
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fundamentais da hist6ria da arte. Mas fez desse livro uma obra de com
bate, atacando Wickhoff e Riegl no proprio terreno destes, como indica 
o titulo completo de sua obra, que se pode traduzir aproximadamente 
assim: "Princfpios fundamentais da historia da arte, para um estudo 
cr(tico da passagem da Antiguidade aIdade Media, discutidos e apresen
tados num esp(rito de continuidade sistematica." 314 Nesse texto escrito 
por uma pena temperada no acido, adotava ele, portanto, 0 ponto de 
vista radical mente oposto ao dos dois vienenses que haviam estudado 
esse momento crucial da arte do Ocidente, no qual Riegl via 0 despontar 
de um novo Kunslwollen. 

Schmarsow representava uma posi«ao racional, a ponto, dizia Wer
ner Weisbach, de embasbacar seus alunos com formulas matematicas. 
Mas para ele a ciencia da arte esta submetida a um relativismo que 
a faz depender do momento historico, 0 que deve obrigar 0 teorico 
a reajustar incessantemente seus princfpios. Schmarsow nao se acanto
nou nas artes plasticas; estudou paralelamente as demais formas art(sti
cas: musica, literatura, teatro; insurgia-se contra qualquer generaliza«ao 
abusiva e particularmente contra essa no«ao quase metaffsica de germa
nismo que prevalecia em seu tempo. 

Em 1901 alguma coisa mudou em Berlim, pois no lugar de Grimm 
recorria-se a Wolfflin. Este tinha pelo menos em comum com seu prede
cessor a paixao pela documenta«ao e a maneira como, para suas demons
tra«oes, ele sabia manejar 0 aparelho de proje«ao. Pretendeu-se mesmo 
que sua famosa teo ria dos cinco pares nascera da possibilidade de compa
rar duas imagens simultaneamente na tela. Lembremos que em 1910 
o seminario de historia da arte de Berlim contava com duzentas e cin
quenta pastas e quinze mil diapositivos. Por contraste, pode-se medir 
entao 0 subequipamento frances, que um mecenas iria remediar 315. 

Antes mesmo do fim do seculo, a Alemanha come«ava a acumular 
a documenta«ao; 0 centro de arquivos fotograficos mais notavel e 0 

da Universidade de Marburg, em Hesse. 0 centro foi metodicamente 
constitufdo pelo professor Richard Hamann, que de 1913 a 1949 ocupou 
a catedra de historia da arte. Nao se trata da reuniao de provas fotogra
ficas, mas sim de cliches especialmente executados em toda a Europa, 
notadamente na Fran«a. Sao em numero de trezentos mil; a se«ao mais 
rica e a da Idade Media, em especial a escultura romana. Antes da 
ultima guerra, podia-se encontrar nas casas especializadas um bom nu
mero dessas admiraveis fotografias. 0 isolamento da RDA tirou a esse 
acervo de Marburg um pouco de seu poder de difusao. Felizmente ele 
foi poupado pela Segunda Guerra Mundial, responsavel por tantas des
trui«oes na Alemanha. 

A Alemanha sempre teve, em todos os domfnios cientfficos, a pai
xao das enciclopedias, dos corpus, dos dicionarios. Apesar do impacto 
sofrido por esse pafs em consequencia da ultima guerra, esse gosto nao 
se perdeu. 

Admirador da arte rococO alema, fui levado a deplorar que nesse 
pafs ja nao se desse aten«ao a esses prodigiosos poemas de gloria que 
sao os tetos civis ou religiosos dessa epoca 316, vertiginosas especula«oes 
sobre 0 espa«o que, no dom(nio da pintura, constitui entre 0 Reno e 0 

Danubio a grande inven«ao do seculo XVIII, comparada com a qual a 
pintura de cavalete desempenha um papel modesto. E eis que meus votos 
se realizam. Sob a dire«ao de Hermann Bauer e Bernhard Rupprecht, 
tern infcio um corpus dessas prodigiosas decora«oes de simbolica sutil e 
sabia geometria m. Dois volumes ja foram publicados. 

Tambem a Austria, prosseguindo 0 impulso ja dado por Riegl ha 
um seculo, empreendeu um corpus de sua pintura monumental, mas 
a da Idade Media .1IH, assegurada pela Administra«ao do Estado e pela 

Academia de Ciencias.
 
A historia da arte na Alemanha beneficia-se tambern de diversas
 

funda«oes. A mais importante delas e, sem duvida, a Funda«ao Thyssen,
 
que financia principalmente a elabora«ao de catalogos sumarios ou racio

nais e concede bolsas para associar estudantes a esse trabalho, no intuito
 

de forma-los.
 
Como todas as grandes na«oes, a Alemanha dispoe no exterior de 

institutos cientlficos que oferecem a seu povo a possibilidade de estudar 
no proprio local. Dois deles merecem men«ao especial: 0 Instituto Ale
mao de Floren«a e a Biblioteca Hertziana de Roma. 0 primeiro apre
senta a originalidade de explorar um acervo de documenta«ao que pro
vem de Jakob Burckhardt; edita uma revista e recebe bolsistas que publi
cam obras sobre a arte florentina. Quanto a Biblioteca Hertziana de 
Roma, e uma das institui«oes mais notaveis dedicadas ahistoria da arte 
no mundo. Foi fundada por Henriette Hertz, que em 1904 comprou, 
sobre 0 monte Pincio, 0 extraordinario palacio em forma de apito entre 
as ruas Gregoriana e Sistina, que 0 pintor e arquiteto maneirista Federico 
Zuccari construfra para sua residencia. Ali ela se alojou com suas cole
«oes e a biblioteca que constitufra sobre 0 Renascimento e a cidade 
de Roma. Henriette herdou essa paixao por Roma que e uma tradi«ao 
da cultura alema desde Winckelmann, perpetuada no seculo XIX pelos 
nazarenos e Mommsen. Secundada pelo historiador de arte Ernst Stei
mann, teve a ideia de erigir um instituto de historia da arte para "pro
mover a arte e a cultura do Renascimento em suas rela«oes com Roma 
como ponto de origem da cultura europeia". Essa funda«ao foi concre
tizada em 1910 sob a egide da Kaiser-Wilhelm Gesellschaft. E inaugu
rada em 1913, pouco tempo antes da morte da fundadora. Mas nao 
por muito tempo, pois em 1915 a Italia entrou em guerra com a Alema
nha e a biblioteca foi colocada sob sequestro. Sera devolvida aAlemanha 
depois da guerra; mas a Segunda Guerra Mundial ainda the fara conhecer 
aventuras, pois os nazistas a transportaram para a Alemanha. Repatriada 
em 1953, esta ligada ao Instituto Max-Plank. Sua gestao foi confiada em 
1947 ao conde.Wolf Metternich, que the assegurou urn grande impulso. 
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Este, antes da guerra, fora conservador das antiguidades da Renania 
e professor na Universidade de Bonn, onde tive 0 privilegio de conhe
ce-Io, convidado por ele para fazer conferencias. Quando 0 conflito eclo
diu, ele recebeu do exercito alemao a diffcil missao de dirigir 0 servi<;o 
de "Prote<;ao das obras de arte em territ6rios ocupados", cuja sede cen
tral era em Paris. Exerceu essa missao com tamanha eficacia e tato que 
atraiu a estima, a simpatia e 0 reconhecimento dos conservadores de 
museus da Fran<;a. 

Em pleno centro de Roma, a dois passos da ruidosa via del Tritone, 
a Biblioteca Hertziana e um asilo de paz em que os eruditos trabalham 
sob os tetos pintados por Federico Zuccari. A biblioteca tem apenas 
o papel passivo de adquirir e divulgar livros. Empreendeu urn repertorio 
de tudo quanto se escreveu sobre a arte e a cultura na Italia enos pafses 
mediterraneos em geral, resumo que compreendera cinquenta e cinco 
volumes. Recebe bolsistas de diversos pafses, notadamente dos Estados 
Unidos, at raves da Funda<;ao Samuel Kress 319 

Sem duvida os helveticos de lfngua francesa ficarao chocados por 
verem nesta parte da obra as poucas linhas dedicadas ao seu pafs, ja 
que urn dos mais eminentes pesquisadores da SUf<;a, Waldemar Deonna, 
professor da Universidade de Genebra, era urn antiguizante cujo estudo 
comparativo sobre a escultura grega e a escultura medieval foi citado 
no capitulo" A vida das formas". AUniversidade de Basileia foi 0 grande 
centro dos estudos sobre a arte na SUf<;a, visto que ali ensinaram sucessi
vamente Burckhardt e W6lfflin. Em seguida a catedra de hist6ria da 
arte foi brilhantemente ilustrada por toda uma serie de professores: Paul 
GaOl, a quem se deve uma Historia da arte na Su[~a J20 e a iniciativa 
de um precioso anuario J21; Hans Hahnloser, que, entre outras coisas, 
escreveu uma obra exaustiva sobre Villard de Honnecourt, dirigiu uma 
grande publica<;ao da Pala d'oro de Sao Marcos de Veneza, foi urn dos 
iniciadores do Corpus Vitrearum Medii Aevi J22 e, tendo reunido uma 
cole<;ao de impressionistas, doou-a ao museu de sua cidade natal; e, 
finalmente, Hans Reinhardt (1902-1984). A atividade deste ultimo, que 
estudou na Ecole des Chartes, foi a de urn medievalista. Seu campo 
de investiga<;ao estendeu-se a Suf<;a e a Fran<;a. Foi antes da Segunda 
Guerra Mundial que ele empreendeu sua obra sobre a catedral de Basi
leia, escrita em alemao 323. Mas foi em frances que esse grande amigo 
da Alsacia redigiu sua Cathedrale de Reims (1963) e sua Cathedrale de 
Strasbourg (1972) J24. 

A poh~mica entre os professores da escola de Viena e os da Alema
nha foi por vezes calorosa. Ofen dido pelos ataques de Schmarsow, Wick
hoff chegaria a dizer: "E uma vergonha que numa universidade como 
a de Leipzig, onde ha uma tradi<;ao hist6rica tao notavel, a catedra de 
hist6ria da arte seja ocupada por urn homem que nao tern nenhuma 
ideia da pesquisa hist6rica, que nada compreende dos problemas funda
mentais da hist6ria." m 
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Vinte anos mais tarde, porem, Viena e a Alemanha tornariam a 
unir-se, quando Fritz Saxl foi chamado por Aby Warburg para dirigir 
a centro que este acabara de criar; Fritz Saxl mandou chamar Erwin 
Panofsky, que ia professar na recriada universidade de Hamburgo. Ali 
nasceria um centro de estudos que ultrapassaria a simples hist6ria histori
cizante. 

Por outro lado, reivindicando Riegl, professores austr[acos e ale
maes se unem numa vontade de elaborar por um esfor<;o comum princf
pios de analise da obra capazes de elevar a hist6ria da arte a altura 
de uma disciplina deveras cientffica, publicando em comum, para esse 
fim, varios coletaneas de estudos J26. 

Como ja dissemos, alguns desses princfpios, notadamente as que 
o austrfaco Sedlmayr esta elaborando, tern suas origens nOs da Gestalt. 

Mas a nazismo iria privar a Alemanha desse grande centro intelec
tual de voca<;ao universal que haveria de fecundar a intelligentsia anglo

saxollica. 
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ESTADOS UNIDOS 
por Alfong Lengyel * 

o puritanismo da Nova Inglaterra do seculo XVIII rejeitava toda forma 
de arte religiosa. Esse sentimento de hostilidade para com a arte subsistiu 
na Nova Inglaterra e espalhou-se para fora de suas fronteiras durante 
o seculo XIX na America. 0 reverendo Samuel Willard (1640-1707), 
pastor da Old South Church em Boston, era urn dos mais ruidosos parti
darios da rejei<;ao de qualquer arte religiosa 327. 

Em muitos de seus sermoes, Willard queria provar que, pelo primei
ro e segundo mandamentos, Deus proibia prestar-Ihe culto pelas ima
gens, por medo de cometer urn ato de idolatria. 

Na epoca dos pioneiros, especialmente durante a expansao para 
o Oeste, a vida intelectual, como a arte, era completamente insignifi
cante. Para eles, era muito mais importante aprender 0 manejo das 
armas para se defender e 0 dos instrumentos agrfcolas para se alimentar 
do que se debru<;ar sobre as obras dos fil6sofos gregos. 

Na mesma epoca, nas cidades da costa leste, a popula<;ao apreciava 
as obras-primas do neoclassicismo na pintura e na escultura tanto quanto 
na arquitetura. Criaram-se universidades e escolas dotadas de bibliotecas 
e de equipamento cientffico. Todavia, na fronteira as unicas possibi
lidades de informa<;ao e instru<;ao residiam no que se denominava camp 
meerings. As tavernas edificadas na interse<;ao das estradas importantes 
exerciam igualmente a fun<;ao de igreja, teatro e tribunal. 

A obra do eminente historiador fronteiri<;o Frederich Jackson Tur
ner (1861-1932), A tronreira na hisroria da America 328, da uma ideia 
da incultura do povo dessa regiao. Merle Curti, em seu livro A evolu~ao 

do pensamenro americano 329 cita uma passagem de A lenda do Oeste 330 

de James Hall, em que se fala de urn certo pregador, 0 "padre Bangs", 
vociferando contra a escola. Declarava ele que Sao Pedro e Sao Paulo 
eram iletrados e que os estabelecimentos de ensino tinham sido a fonte 
mais fecunda da miseria humana e do desvio mental 331. 

Os lfderes da Revolu<;ao pensavam que a literatura, a arte e princi
palmente as constru<;oes oficiais deviam exprimir 0 ideal da nova Repu

* Professor do Eastern College, St. Davids, PA 19078 USA. 
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blica. Philip Frenau, seguindo as ideias de Jefferson, fazia em seu Free
man's Journal 0 elogio do estilo neoclassico de Roma 332 Benjamin La
trobe (1764-1820), 0 primeiro adepto da estetica de Jefferson, influen
ciado pelo livro de Stuart e Revett sobre as antiguidades de Atenas 
(1794), decidiu fazer de Filadelfia, na Pensilvania, uma nova Atenas )13. 

Charles Bulfirch (1763-1844) foi influenciado na Inglaterra pelos 
irmaos Adam e na Franc;a pelos monumentos de Gabriel. Na Italia ele 
optou pelo estilo de Palladio. Fez assim um amalgama de todos esses 
estilos em Boston, que passou a ser conhecido pelo nome de "Adames
que-Bulfinch Style" 33~. 0 assistente de Bulfinch, John Haviland, publi
cou em Filadelfia em 1821 um livro, Ajuda do Construlor 13:" que muito 
contribuiu para difundir as ideias monumentais de seu mestre. 

Em 1834, a obra de William Dunlap, Uma historia da ec!osiio e 
do desenvolvirnento das artes do design nos Esrados Unidos w', foi a 
primeira historia da arte na America. Mas os dois importantes volumes 
desse livro nao fazem menc;ao do primeiro crftico de arte americano 
de uma certa importancia, John Neal (1793-1876) 337 E, no entanto, 
a obra se comp6e de "trechos escolhidos" de Neal. Em 1846, C. Edward 
Leste, em 0 artista americano, cita Neal, porem nao 0 aprecia como 
crftico de arte. Pretendia Neal que as belas-artes sao geralmente negli
genciadas na America. Os pintores, escultores e arquitetos sao estran
geiros e os artistas americanos se expatriam 33H 

Em contradic;ao com 0 tftulo de seu livro, Dunlap nao encontrou 
sistematicamente vestfgio de progresso na evoluc;ao de um estilo propria
mente americano. Contentou-se em reunir 0 maior numero de informa
c;6es possfve] sobre os artistas que pode reconhecer. A obra de historia 
da arte de Henry T. Tuckerman e totalmente diferente. Em seu Livro 
dos artistas: vida do artista americano (1867) 13'1, ele defende os artistas 
neoclassicos de seu pafs. 

Outros historiadores de arte, autodidatas - Earl Shin, George Wi
lliam Sheldon e Samuel G. W. Benjamin -, publicaram livros ilustrados 
sobre a arte americana. Sheldon e Benjamin, em particular, impelidos 
por seu ardente patriotismo, proclamam que "os artistas americanos 
ocupam uma posic;ao honrosa no mundo" :\4". Em 1880, Benjamin publi
cou A arre na America: urn ensaio crftico e historico 3.)1. Como a de Dun
lap, essa obra e mais uma compilac;ao que um estudo estilfstico ou artfs
tico do perfodo tratado. 

A primeira obra de historia da arte americana em que se estudam 
as escolas, os estilos e as tendencias esteticas foi publicada por Samuel 
Isham em 1905. E uma Historia da pintura americana 3"2. No mesmo 
esp"frito aparecera em 1903 uma Historia da esculrura americana, escrita 
por Lorado Taft .,43. A terceira obra importante dessa epoca foi a de 
Sadakichi Hartmann (1901), Uma hist6ria da arte americana 344 Sada
kichi faz tambem urn estudo crftico dos prec;os dos quadros e do compor
tamento dos marchands de arte. 0 New York Herald Tribune comec;ou 
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em 1891 a publicac;ao de artigos de criticos de arte sob a direc;ao de 
Royal Cortissoz. Este era um jornalista culto que se especializara nas 
biografias de artistas. Moveu uma guerra contra os pos-impressiorustas, 
a quem qualificava de barbaros. Nesse mesmo espirito, um emigrado, 
Alfred Stieglitz, tentava revolucionar a arte americana. Tornou-se olfder 
do movimento "Photo-Secession", publicou 0 Magazine da fotograjia 
e em 1905 inaugurou a exposic;ao do "291" na Ouinta Avenida. Em 
1913,0 "Armory Show", exposic;ao internacional da arte modema, foi 
a primeira demonstrac;ao importante da influencia do modemismo es
trangeiro sobre os Estados Unidos. Os ataques contra essa exposic;ao 
espocaram de todas as partes. Do pintor mural de espirito conservador 
Kenyon Cox (1856-1919) ao presidente dos Estados Unidos Theodore 
Roosevelt'.)'. foram apenas criticas virulentas contra essa manifestac;ao,
 
que afinal obteve um sucesso de longo alcance. 0 "Armory Show" tor

nou-se a pedra angular do modemismo americano, que so alc;ou voo
 
como escola independente depois da Segunda Guerra Mundial.
 

No curso do seculo XIX os artistas americanos estudavam na Euro
pa, principalmente na Inglaterra, na Franc;a, na Italia e na Alemanha. 
Quando regressavam ao seu pais, traziam para as escolas de arte ameri
canas os ecos de Munique, Dusseldorf. Londres, Paris e ROffia. Nos 
Estados Unidos nao havia uma academia de arte central que pudesse 
difundir urn estilo particular ou uma filosofia. 0 cavalheiro Ouesnay 
quisera fundar em Richmond, na Virginia, uma academia artistica a 
imagem da Academia de Belas-Artes de Paris. Mas 0 projeto fracas
sou 3.)0. Todavia, essa ideia nao se perdeu. Foi retomada por Thomas 
Jefferson, que fundou a University of Virginia 347. 

Em marc;o de 1806 inaugurou-se a Pennsylvania Academy of Fine 
Arts, e a New York Drawing Association (1825) transformou-se na Na
tional Academy of Design (1828). Uma associac;ao rival, a New York 
Academy of Fine Arts, criada em 1802, manteve-se ate 1841. Em 1909 
a American Federation of Arts tomou-se 0 National Center for Art 
Organization in the USA. 0 governo federal elaborou tambem um progra
ma de educac;ao artistica. Todos esses organismos desempenharam urn 
papel muito importante no desenvolvimento da arte e do gosto nos Estados 
Ull.idos. Urn artista influente, Washington Allston (1779-1843), por suas 
conferencias sobre a arte e a poesia, desempenhou um papel de relevo 
no desenvolvimento artistico e estetico. Allston pensava que "os objetos 
percebidos pelos sentidos sao metamorfoseados e transcendidos pela imagi
nac;ao na alma de acordo com a harmonia infinita da criac;ao" 348. 

o "lfder" dessa concepc;ao transcendental era Ralph Waldo Emer
son (1803-1882); ao contrario de Allston, Emerson nao situava a fonte 
da criac;ao no poder de transformac;ao do artista, mas na natureza. A 
influencia de Emerson na tradic;ao da paisagem americana evidencia-se 
sobretudo na formac;ao da primeira tradic;ao especificamente americana, 
a Hudson River School. 
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AS professores de hist6ria da arte das grandes universidades ameri
canas e os colecionadores contribufram largamente para 0 desenvolvi
mento do gosto. Charles Eliot Norton (1827-1908) pronunciou confe
rencias na Universidade de Harvard de 1874 a 1898 dentro do espfrito 
de Ruskin. Influenciou Jarves nao s6 na forma<;ao de sua cole<;ao como 
tambem em seus escritos de hist6ria da arte. De Norton derivara toda 
uma gera<;ao de historiadores de arte, como Berenson, Forbes, Sachs 
e Post. Wi. 

Entre estes, 0 mais celebre era Bernard Berenson (1865-1955), nas
cido em Vilna (Lituania), que residia em Boston. Seus livros sobre os 
pintores do Renascimento italiano tiveram consideravel importancia, 
nas universidades americanas, para a compreensao e a aprecia<;ao do 
humanismo italiano e de suas correla<;6es com a arte. Berenson desempe
nhava assim 0 papel de perito junto a urn grande numero de museus 
americanos quando da aquisi<;ao de obras de arte. Doou aUniversidade 
de Harvard sua villa I Tatti (perto de Floren<;a, na Italia), com suas 
magnfficas cole<;6es e sua biblioteca, criando uma funda<;ao que oferecia 
a bolsistas da America ou de outros pafses possibilidades de pesquisas 
nessa luxuosa villa de Settignano, onde Berenson se recolheu e morreu. 

a berlinense Rudolf Wittkower (1901-1968), que veio para os Esta
dos Unidos em 1956, criou 0 departamento de hist6ria da arte na Univer
sidade de Columbia, em Nova York, que haveria de tornar-se urn dos 
grandes centros de orienta<;ao para os estudos de hist6ria da arte. Antes 
de sua chegada aos Estados Unidos, foi assistente e bolsista de pesquisas 
na Biblioteca Hertziana de Roma (1923-1933) e depois encarregado de 
cursos na Universidade de Colonia. Mais tarde trabalhou na dire<;ao 
do Instituto Warburg em Londres (1934-1956). Todas as obtas de Witt
kower sao eloqiientes testemunhos de sua erudi<;ao humanista. Suas in
vestiga<;6es aprofundadas tratam nao s6 das obras do grande Renasci
mento e dos artistas, principalmente dos arquitetos barrocos, como tam
bern de seus escritos. Foi assistido em suas pesquisas por sua mulher 
Margot. Interessou-se tambem pela museologia e pela restaura<;ao. 

Erwin Panofsky (1892-1968), nascido em Hannover, estudou direito 
na Universidade de Friburgo antes de voltar-se para a hist6ria da arte. 
Quando era professor na Universidade de Hamburgo, travou amizade 
com Aby Warburg e Ernst Cassirer. Come<;ou seus estudos iconognificos 
tomando como centro de interesse Durer. Em seguida alargou esse domf
nio, tentando Iigar as imagens entre si e procurando as rela<;6es entre 
~ filosofia e a cria<;ao artfstica. Soube partilhar com os alunos seu inte
. esse pela iconologia quando ensinava nas universidades de Nova York 

de Princeton, antes de entrar para 0 Institute for Advanced Study 
em Princeton )so 

Outro professor americano de origem germanica, Kurt Weitzmann, 
nascido em 1904, trouxe uma contribui<;ao significativa para 0 conheci
mento, nos Estados Unidos, da Idade Media e da arte bizantina. Antes 
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de emigrar para os Estados Unidos, estudou nas universidades de Muns
ter, Wurtzburg e Viena e fez seu doutorado em Berlim. Foi, com Adolf 
Goldschmidt, 0 autor do fundamental Corpus dos marfins bizanlinos 
do seculo X ao X1l1 3sl . Entre 1930 e 1934, foi membro do Instituto 
de Arqueologia Germanica em Berlim. Em seguida fez parte do Institute 
of Advanced Study de Princeton, antes de ensinar na universidade dessa 
cidade. Foi com 0 maior cuidado e urn espfrito met6dico que ele abordou 
o estudo e a origem do desenvolvimento dos manuscritos iluminados. 
Escreveu nao s6 varios livros como tambem numerosos artigos em peri6
dicos especializados. Por suas publica<;6es e seu ensino, tornou-se uma 
das autoridades universalmente reconhecidas nos Estados Unidos, nao 
s6 no domfnio da Idade Media ocidental e da arte bizantina comO tam
bern par seus estudos comparados entre a arte classica e a arte islamica. 

Dentre os inumeros historiadores de arte germanicos que emigra

ram para os Estados Unidos, um dos mais notaveis e Richard Krauthei

mer. Nascido em 1897 em Furth, na Alemanha, recebeu 0 doutorado
 
na Universidade de Halle-Wittenberg. Descendia em linha reta de Wolfflin
 
e Frankl, cuja tradi<;ao divulgou nOS Estados U nidos, imprimindo assim
 
uma nova dire<;ao a hist6ria da cultura e da sociedade. Tornou-se urn
 
dos maiores conhecedores nos Estados Unidos da arte monumental
 
bizantina. Sua esposa, Trude Hess, ajudou-o em suas pesquisas e notada
mente assinou com ele a monografia de Ghiberti ),2, que continua sendo 
a referencia fundamental sobre a arte desse artista. 

Como presidente da Universidade John Hopkins de Baltimore, 
Adolf Katzenellenbogen (1901-1964) desenvolveu ali 0 ensino nos graus 
superiores. Nascido em Frankfurt am Main, recebeu 0 doutorado em 
direito em Giessen em 1924. Em Hamburgo, estudou hist6ria da arte 
com Fritz Saxl e Erwin Panofsky. Foi em 1939 que ele deixou a Alemanha 
e publico em Londres seu famoso livro sobre as Alegorias das virludes 

u
e dos vicios na ldade Media. Em 1940 entrou para a faculdade do Vassar 
College. Mais tarde, tornou-se membro do Institute for Advanced Study 
de Princeton. Tanto em suas publica<;6es como em seu ensino, voltados 
para a Idade Media, introduziu urn grande espfrito de metodo. Considerava 
que 0 estudo da arte e da arquitetura dessa epoca nao podia ser separado 
de seus fundamentos teol6gicos, ligados as Escrituras ou ahist6ria 3,3 

Paul Frankl (1880-1962) nasceu em Praga ),4. Come<;ou comO aluno
arquiteto antes de consagrar-se aos estudos de hist6ria da arte. Tornou-se 
assistente de Wblfflin na Universidade de Munique em 1913 e a seguir 
ensino na de Halle-Wittenberg (1921-1933). Depois de sua emigra<;ao 
para os

u 
Estados Unidos, reside em Princeton, onde se torna membro 

do Institute of Advanced Study. Sua analise da arquitetura assenta num 
conhecimento fntimo dos monumentos e de seu lugar na hist6ria. Consi
dera a catedral tanto em seus aspectos tecnicos quanto esteticos. 

Horst Waldemar Janson (1913-1982) nasceu em Leningrado, na 
Russia. Preferia ser chamado de Peter. Antes de sua emigra<;ao para 
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os Estados U nidos, estudara nas universidades de Hamburgo e Munique 
(1932-1935); completou sua forma<;ao universitaria em hist6ria da arte 
na Universidade de Harvard. Tendo herdado alguns papeis do professor 
hungaro Jeno La 'nyi, que pereceu num naufragio, publicou-os mais tarde 
sob 0 titulo As escul/uras de Dona/ello. Esse livro e uma das mais notaveis 
realiza<;6es de metodo na pesquisa da hist6ria da arte. A principio Janson 
ensinou na U niversidade do Estado de Idaho, onde entrou em conflito 
com as autoridades. Infelizmente, ali nao compreenderam seu grande 
talento, sua energia, seu genio pr6prio. a ciume dos medfocres obri
gou-o a buscar outra situa<;ao. Encontrou-a mu ito semelhante nas univer
sidades de Washington e de Saint-Louis (Missouri). Ensinou entao ffsica 
e hist6ria da arte. Como ffsico, porem, seus conhecimentos correspon
diam aos de um liceu na Fran<;a - insuficientes, portanto, para ministrar 
esse ensino universitario; era uma lacuna em seu talento! Finalmente, 
quando se tornou presidente da New York University em 1949, fe-la 
passar dos graus inferiores para os graus superiores do ensino e transfor
mou-a numa universidade reputada; sua His/6ria da ar/e converteu-se 
num dos manuais mais difundidos no mundo, editado em numerosas 
Ifnguas, inclusive 0 servo-croata. Desenvolveu essa obra celebre escre
vendo uma His/6ria da pin/ura, uma His/aria da pin/ura para as crianr;as 
e uma His/6ria da ar/e e da musica. Sua esposa, Dora Jane, foi uma 
assistente muito eficaz em suas pesquisas; assinou com ele varios de 
seus Iivros .\55. 

Walter William Spencer Cook (1886-1963) .156 fundou 0 Instituto 
de Belas-Artes da Universidade de Nova York, onde os alunos de hist6
ria da arte s6 eram admitidos nos graus superiores, muitos deles recru
tados nas faculdades europeias. Cook trouxe uma valiosa contribui<;ao 
para a hist6ria da arte ao difundir seus conhecimentos eruditos sobre 
a arte espanhola; estudou particularmente 0 frontal do altar em estuque 
da Catalunha, procedendo ao seu inventario. Para a Frick Library de 
Nova York, deu uma contribui<;ao eficaz ao constituir os arquivos icono
graficos dos manuscritos espanh6is. Concebia 0 ensino de um modo 
sensfvel, empenhando-se em levar seu alunos a amar a arte, nao prati
cando a analise crftica, estilfstica ou iconografica amaneira dos historiadores 
de arte da Alemanha, da Austria ou da Europa Central. Queria, por uma 
exposi<;ao simples, fazer compreender os principios de base da hist6ria 
da arte. Achava que uma forma<;ao s6lida se adquiria tanto por pesquisas 
pessoais nas bibliotecas como ouvindo as teorias dos professores. 

Karl Lehman (1894-1960) foi um dos discfpulos de Walter W. S. 
Cook, que 0 empregou no Instituto de Belas-Artes da Universidade 
de Nova York, onde Lehman ensinou arte classica e arqueologia. Ele 
pr6prio fez escava<;6es na Samotracia, em colabora<;ao com a American 
School of Classical Studies de Atenas. 

Antes de chegar aos EUA, Lehman adquirira 0 tftulo de doutor 
em arqueologia classica em 1922, na Universidade de Berlim. Estudara 
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tambem em Tubingen, Gbttingen e Munique, e durante a Primeira Guer
ra Mundial decifrava os c6digos secretos inimigos. Depois da guerra, 
tornou-se membro do Instituto Alemao de Arqueologia de Atenas e 
de Roma. Ensinou tambem em Heidelberg e Berlim, ja que foi professor 
de arqueologia classica na Universidadc de Munster. Insistia, junto de 
seus alunos, na necessidade de levar em conta tanto os fatos hist6ricos 
quanto os estilos. 0 que ete pr6prio praticava em seus trabalhos de erudi
<;ao .\,,7 

A carreira de Arthur Kingsley Porter (1883-1933) oferece urn gran
de interesse. pois ele se mostrou pioneiro em setores da arquitetura 
que haviam sido negligenciados pela pesquisa .\':oK. A principio Porter estu
dou direito, mas depois de visitar as cated rais francesas decidiu consa
grar-se ao conhecimento da arquitetura. Tendo completado seus estudos 
na Columbia School of Architecture, orientou suas pesquisas para a 
arquitetura lombarda, aqual consagrou urn livro. Ensinou em Yale de 
1915 a 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial fez urn estagio na 
Comissao dos Monumentos Hist6ricos da Fran<;a e em seguida participou 
do Servi<;o das Obras de Arte na zona dos exercitos. 

Ap6s a guerra, entrou para Harvard como professor de hist6ria 
da arte (1920-1923) e continua a ser considerado como pioneiro no domf
nio da arquitetura romanica. Empreendeu um estudo comparativo da 
escultura ao longo das estradas de peregrina<;ao e escreveu tambem um 
livro monumental sobre a escultura romanica. 

as homens de museus desempenharam tambem 0 seu papel, desen
volvendo 0 gosto e a arte da cole<;ao nos Estados Unidos. Um dos maio
res muse6logos americanos foi Edward Waldo Forbes (1873-1969). 
Quando, em 1909, assumiu a dire<;ao do Fogg Art Museum em Harvard, 
escreveu que este era "urn ediffcio com uma sala de conferencia onde 
nada se conseguia ouvir, uma galeria onde nada havia para ver, uma 
sala de trabalho onde nao se podia trabalhar e urn teto que mais parecia 
urn passador de legumes". Trinta e cinco anos depois, em 1944, quando 
Forbes se aposentou, 0 museu encerrava um conjunto mundialmente 
conhecido de obras de arte, uma excelente biblioteca de pesquisas e 
o mais moderno laborat6rio que nesse tempo se fizera para a restaura<;ao. 
Com Paul Sachs, educou grande numero de diretores, conservadores 
e restauradores de museus americanos. Sachs foi 0 primeiro americano 
a dar cursos de museologia numa universidade .\59 

Paul J. Sachs (1878-1964) tornou-se, em 1925, assistente-diretor do 
Fogg Art Museum a convite de E. W. Forbes. Deixou 0 banco familiar, 
onde no entanto mostrara muito talento, e prosseguiu 0 seu sonho, que 
consistia em desenvolver a vida cultural nos Estados Unidos. Em 1927 
tornou-se presidente do departamento de belas-artes de Harvard e era, 
ao mesmo tempo, associado adire<;ao do museu. Seus cursos de museo
logia atingiram um grau tao elevado que influenciaram toda uma gera<;ao 
de muse610gos dos Estados Unidos. 
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Sachs era conhecido igualmente como colecionador de estampas. 
A cole<;ao que legou ao Fogg Art Museum contem urn conjunto de 
gravuras desde 0 Renascimento italiano ate Picasso. Manteve rela<;6es 
pessoais com os impressionistas e os neo-impressionistas na Fran<;a e 
nunca renegou suas preferencias artfsticas 1611 . 

Assim, somaram-se os esfor<;os de Harvard, Yale e Columbia. do 
departamento de belas-artes de Princeton e de varios institutos de pes
quisas segundo 0 modo europeu. 

Esses institutos de pesquisa financiaram trocas de especialistas no 
plano internacional e publicaram grande numero de obras de erudi<;ao 
e de monografias. Os mais emincntes desses estabelecimentos sao 0 

Institute of Advanced Study de Princeton e 0 de Dumbarton Oaks, a 
Smithsonian Institution de Washington e 0 Centre Paul Getty para a 
hist6ria da arte c das humanidadcs. 

o Institute for Advanced Study de Princeton e independente da 
universidade do mesmo nome, em bora esteja instal ado em suas depen
dencias. Esse organismo subvenciona projetos de pesquisas e convida 
eruditos reconhecidos a residir temporariamente e a trabalhar em seu 
seio. As publica<;6es sao de canlter nacional ou internacional. 

A Smithsonian Institution de Washington constitui urn organismo 
federal que e ao mesmo tempo urn instituto de pesquisas e urn museu. 
Suscita pesquisas mio somente no domfnio da arte e dos museus como 
tambern em outros setorcs que nao tern carater artfstico, como a oceano
grafia, a zoologia, a mineralogia, etc. 

A Smithsonian Institution administra varios museus e urn centro 
de restaura<;ao. 0 National Museum of American Art de Washington, 
reunindo obras de arte de carMer nacional, foi fundado em 1836. Esse 
museu publica monografias de artistas americanos e organiza exposi<;6es. 
As mais importantes se referem aarte americana amoda de Barbizon .161 

e a tradi<;ao academica na arte americana .162 

Mais tarde, sob a egide da Smithsonian Institution, fundou-se a 
Freer Gallery, que deve sua existencia a vontade de Charles Freer de 
inaugurar 0 estudo das civiliza<;6es do Extremo-Oriente e de promover 
urn ideal elevado de beleza. A Galeria financia exposi<;6es, a publica<;ao 
de uma cole<;ao de Orienta! studies, ocasionalmente a de artigos, e sub
venciona as series de A rs orientalis, assim como estudos sobre a arte 
oriental. Recentemente, interessou-se tambem pelo Oriente Pr6ximo. 

Em 1968, 0 Cooper Hewit Museum de Nova York e, em 1974, 0 

Hirshhorn and Sculpture Garden filiaram-se aSmithsonian Institution. Foi 
em 1897 que as senhoritas Sarah Eleanor e Amy Hewitt, netas de Peter 
Cooper, fundaram 0 museu que Ihes leva 0 nome e 0 de seu avo. Suas 
casas abrigam 0 rnais amplo conjunro de arte decorativa e design do mundo. 

Em menor escala, varias universidades sustentam atividades do mes
mo tipo para encorajar as pesquisas em hist6ria da arte relacionadas 
com a arqueologia e a museologia. 
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Andrew Mellon (1855-1937), presidente do Banco Nacional Me
llon, foi secreta rio de Estado no Tesouro de 1921 a 1932 e doou ana<;ao 
uma magnffica cole<;ao de arte que formou 0 nueleo da National Gallery 
of Art de Washington, organismo de carater federal. A Funda<;ao Mellon 
subvenciona tam bern pesquisas de hist6ria da arte segundo urn programa 
bastante amplo. Celebridades mundiais, nacionais e internacionais, par
ticiparam das Conferencias Mellon para a Hist6ria da Arte. 

A funda<;ao Samuel H. Kress trouxe uma contribui<;ao consideravel 
para 0 desenvolvimento da hist6ria da arte e da a<;ao museografica. 
Possui a mais importante cole<;ao de pintura italiana, em parte abrigada 
na National Gallery of Arl, em parte concebida em carater de empres
timo permanente a diversas universidades ou muse us dos Estados Uni
dos. Essa funda<;<io oferece ainda subven<;6es para 0 avan<;o dos estudos 
hist6ricos ou 0 aperfei<;oamento dos muse us, estabelecendo catedras e 
cursos em diferentes museus ou universidades. Financia tambem peri6
dicos e Iivros. 

Em 1940, 0 Sr. e a Sra. R. W. Bliss doaram a Universidade de 
Harvard sua propriedade de Dumbarton Oaks para fazer dela urn nueleo 
cientffico, liter<lrio e educativo e sobretudo um centro de estudos bizan
tinos. Para resolver algumas dificuldades legais, essa inslitui<;ao foi asso
ciada a Universidade de Harvard, que Ihe emprestou seu prestfgio e 
seu grande standing cientffico. Essa associa<;ao foi proveitosa tambem 
para a abertura do pessoal e a organiza<;ao dos estudos. 0 centro segue, 
com efeito, as diretrizes gerais de Harvard para 0 recrutamento dos 
professores, as subven<;6es da pesquisa, 0 aumento das cole<;6es. Alem 
dos estudos bizantinos, Dumbarton Oaks estendeu suas pesquisas aarte 
pre-colombiana, a arte dos jardins e ainda a outras disciplinas, como 
a arte otomana, por exemplo. 0 centro de estudos bizantinos, que con
vida especialistas de todos os pafses para estagios, e universalmente co
nhecido. 

Peter Cooper (1791-1883), industrial, inventor e filantropo, fundou 
em 1859, em Nova York. a Union Cooper, a unica associa<;ao que, nos 
Estados Unidos, fazia urn esfor<;o para 0 avan<;o das ciencias e das arles. 
Cooper ocupou-se notadamente em proporcionar gratuitamente uma 
forma<;ao a gravadores em madeira e a fot6grafos em cores, profiss6es 
para a qual existia entao uma forte demanda .163. Mais tarde, nos anos 
60, William Rimmer organizou toda uma escola de arte. Logo outros 
colegas propuseram cursos de arte. Charles C. Perkins, em sua publi
ca<;ao sobre os escultores italianos (1868), fazia conhecer Verrocchio 
e Donatello na America. Tambem pronunciou conferencias no Trinity 
College. em Hartford, Connecticut 304. Perkins foi tambem urn dos fun
dadores da Massachusetts Normal Art School de Boston. 

As teorias de Ruskin foram introduzidas em Harvard por Charles 
Herbert Moore, que ensinava desenho desde 1871, e C. E. Norton. 
que professava hist6ria da arte desde 1874. Os estudantes de Yale 
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podiam trabalhar com base na famosa cole<;ao Jarves, que este nao 
conseguira vender. 

Jarves, George F. Comfort e Perkins imprimiram lJteis diretrizes 
a maneira de reunir uma cole<;ao e de construir urn ediffcio adaptado 
ao uso do museu. 0 Metropolitan Museum de Nova York foi estabe
lecido em 1870 segundo esses princfpios. 

OJ. Paul Getty Trust decidiu que a doa<;ao do ultimo presidente 
e pro prieta rio da Getty Oil Company devia ser consagrada a preser
var;:ao, compreensao e difusao das artes visuais, nao so nos EUA como 
no mundo todo. 

o Trust foi estabelecido em 1953 na casa do ranch de Paul Getty, 
perto de Malibu, na California. Em 1968,0 modesto museu foi aumen
tado nessa propriedade em sessenta e cinco canyons acres. Getty fez 
recriar, em escala aumentada, a villa dei Papiri, villa romana do seculo 
I, situada perto de Herculano. Essa constru<;ao abriga 0 atual museu. 
A fim de cobrir as despesas, criou-se no infcio de 1970 uma ampla dota<;ao 
que foi consideravelmente aumentada pelas aquisi<;oes. Em 1976, John 
Paul Getty moneu e deixou a massa de sua fortuna pessoal para 0 Trust. 
Sua vontade foi reconhecida em 1982. Para marcar 0 crescimento consi
deravel do museu e de suas missoes, 0 Trust mudou seu nome para 
John Paul Getty Trust .11l~. 

o Trust tern, em seu programa, sete missoes: 1) 0 J. P. Getty Mu
seum, com diferentes departamentos de conserva<;ao, restaura<;ao e ma
nuten:;ao das coler;:oes; 2) 0 Getty Center for History of Art and the 
Humanities, que compreende diversas se<;oes para a pesquisa, os arqui
y~s fotograficos, os arquivos de hist6ria da arte e urn programa para 
as visitas de especialistas e as conferencias; 3) 0 Getty Conservation 
Institute, com urn departamento cientffico das informa<;oes sobre a res
taurar;:ao e uma formar;:ao superior dos restauradores; 4) 0 Getty Art 
History Information Program, que e muito complexo .1116; 5) 0 Getty Cen
ter for Education in the Arts .167; 6) 0 Program for Art on Film, em 
comum com 0 Metropolitan Museum .168; 7) 0 Museum Management 
Insti tu te. 

As atividades literarias e cientfficas de alguns artistas americanos, 
notadamente os escultores, contribufram tambem para 0 desenvolvimen
to artfstico dos Estados Unidos. A obra mais original e a de Horatio 
Greenouh (1805-1852), 0 Credo do canteiro .l6Y, que contem em germe 
a teoria moderna do funcionalismo. William Rimmer (1816-1879), que 
ensinava anatomia no Instituto Lowell de Boston, publicou os Elementos 
do design 170 em 1864 e sua Arle da analOmia 371 em 1877. William Morris 
Hun t (1824-1879), escultor e professor, fez conhecer as pinturas da escola 
de Barbizon e a arte animalista de Barye nos EUA. Leonard Wells Volk 
(1828-1895) foi urn dos fundadores da Academy of Design de Chicago, 
por ele presidida durante varios anos. Franklin Simmons (1839-1913) 
foi urn artista itinerante que comer;:ou por residir e professar no Bowdoin 
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College (Maine), indo em seguida para Portland (Oregon), que abando
nou pela Portland Art Association. 0 animalista americano Edward 
Kerney (1843-1907) pronunciou em 1896-1897 uma serie de conferencias 
em Washington sobre 0 tema "A arte e a inspira<;ao da montanha e 
das planfcies" 172. Auguste Saint-Gaudens (1848-1907) influenciou pro
fundamente os jovens arquitetos americanos com seu livro Reminiscen
cia, que s6 foi publicado em 1913, ap6s sua morte. Frederik Wellington 
Rukstull (1853-1942) publicou no Art World uma serie de artigos que 
rna is tarde foram reunidos num livro, As obras-primas e 0 que j"az a 
sua grandeza (1925) 37.J. Emil Fuchs (1866-1929) escreveu em 1926 sua 
autobiografia, intitulada Com 0 pineel, 0 lapis e 0 cinzel. Vida de um 
artista 374 

Solon Borglum (1868-1922) fundou a escola americana de escultura 
em Nova York e em 1923 publicou Sound Construction, que representava 
uma parte de seu ensinamento filosofico em arte. Janet Scudder 
(1873-1940) publicou sua mensagem biografica em 1925 375 

. Gertrude 
Vanderbilt Whitney (1877-1942), aluna de Rodin, fundou 0 Whitney 
Museum of American Art. Varios artistas deixaram, sobre sua expe
riencia artfstica, manuscritos que nao foram publicados. Entre estes, 
citemas os de Alexander Finta (1881-1959), que estudou com Rodin 
e Hildebrand. 

As exposi<;oes internacionais que se realizam nos EUA tambem 
contribufram para desenvolver 0 gosto pela arte nesse pafs. Apos a imita
r;:ao, feita sem sucesso em Nova York em 1851, da exposi<;ao do Cristal 
Palace de Londres, a primeira das grandes exposi<;oes internacionais 
foi organizada em Filadelfia em 1876. lnclufa amostras tanto de tecnicas 
quanto de expressoes artfsticas. Como em nosso tempo, os crfticos se dividi
ram quanto ao valor das obras expostas. Em seu livro 0 espirito america
no 376, de maneira sarcastica, Commager declarava que esse centenario 
era responsavel pela mediocridade do gosto que se manifestava na arqui
tetura. E verdade que se tratava de uma mistura de neoclassicismo com 
romantismo. A Columbian Exhibition de Chicago, em 1913, provocou 
tambem uma renovar;:ao de criticismo. Henry Adams chega a dizer que 
desde Babel ou a Area de Noe jamais se viram reunidas coisas tao ruins 
e dfspares. Entretanto, ele acrescenta que as belas-artes convidavam 
tambem a passar artisticamente 0 verao as margens do lago Michigan 377. 

Nao obstante, essas duas exposi<;oes influenciaram longa e intensamente 
o desenvolvimento do gosto no domfnio da arte e da arquitetura nos 
Estados U nidos. 

As associa<;oes arqueologicas e arquitetonicas desempenharam tam
bern urn papel de relevo, nao s6 aperfei<;oando as disciplinas e fomen
tando as atividades educativas como tambem desenvolvendo 0 gosto 
eo senso da cultura nOs Estados Unidos. 

As mais notaveis organiza<;oes profissionais sao a College Art Asso
ciation (CAA), 0 Archeological Institute of American (AlA), a Society 
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of Architectural Historian (SAH) e a Renaissance Society of America 
(RSA). A American Association of Museums (AAM) e urn grande nu
mero de pequenas organiza<;6es se constitufram tanto para a difusao 
da arte e da arqueologia quanta para a preserva<;ao da heran<;a cultural. 
As mais importantes publica<;6es profissionais sao 0 Art Bulletin, 0 Ame
rican Journal ofArcheology, 0 Journal of the Society Architectural Histo
rian e 0 Renaissance Quarterly. 0 Art Bulletin e 0 American Journal 
ofArcheology contam-se entre as mais conhecidas e notaveis publica<;6es 
profissionais. 

Para concluir, podemos afirmar que, apesar da perturba<;ao trazida 
pela efervescencia cultural decorrente das revolu<;6es artfsticas e filos6
ficas recentes, a nova gera<;ao da arte americana e de seus historiadores 
da cultura no seculo XXI esta formada. Atraves de todos os Estados 
Unidos, universidades construfram uma nova hist6ria da arte, relacio
nada com os museus de arte. Ensinam-se os elementos da arte moderna: 
a art therapy, a music therapy e a bibliotherapy. Os historiadores de 
arte sao form ados pelas bibliotecas e pelos muse us e conduzidos as tecni
cas do computador. A revolu<;ao das tecnicas de comunica<;ao nos Esta
dos Unidos acarreta uma educa<;ao dos historiadores de arte, pois, se 
estes querem se tornar peritos, devem ser capazes de inventariar atraves 
do computador e do disque-laser 0 conjunto das bibliotecas de arte e do 
material museol6gico e arqueol6gico. No fim do seculo XIX e na primeira 
parte do XX, grandes historiadores de arte, arque610gos e muse610gos lan<;a
ram os alicerces sobre os quais outros exerceram seu espfrito de inven<;ao, 
num aperfei<;oamento incessante durante varias decadas, 0 que nos leva a 
uma nova dire<;ao. Alguns dentre n6s, historiadores de arte, arque610gos 
e muse610gos, de acordo com certos historiadores de arte, compreendemos 
que a nova tecnica da eletronica na "era da informa<;ao" determina a necessi
dade de urn conhecimento aprofundado dessas disciplinas. Conscientes do 
progresso que os Estados Unidos fizeram do domfnio da arte e da cultura 
deste 1776, estamos certos de que a futura gera<;ao da era eletronica tera 
tambem os seus pioneiros, que permitirao a cultura e a arte american as in
gressar numa nova etapa. 

o FlO DO TEMPO
 



A hist6ria da arte conta mais de quatro seculos. Longe de esgotar-se, 
nao raro ela prolifera de uma maneira ate mesmo inquietante. Facili
dades de viagens, boIsas de estudos, livros, revistas, col6quios, congres
sos, reproduc;6es de todos os tipos, museus em incessante crescimento, 
exposic;6es multiplas - nunca tantos meios estiveram a disposic;ao dos 
que se sentem atrafdos pela arte. 

E, no entanto, sera que tudo e positivo nessa extraordinaria prolife
rac;ao de manisfestac;6es em torno da obra de arte? Meu caso pessoal 
e, evidentemente, excepcional, ja que pude ter a minha disposic;ao du
rante trinta e cinco anos 0 mais rico conjunto de pinturas do mundo 
e ate, sendo 0 "medico" delas, dispor da faculdade de examinar algumas 
del as em laborat6rio. Mas se se pode contar como essenciais na formac;ao 
de urn especialista, seja ele quem for, os primeiros quinze anos, penso 
que, se eu tivesse hoje vinte e cinco anos, nao poderia chegar a idade 
que atingi com a experiencia da obra de arte que pude adquirir. Meu 
olho se formou entre 1920 e 1937, antes de minha admissao no Museu 
do Louvre, diante das falesias de quadros dispostos em tapec;arias nas 
paredes desse museu, visitado por mim quase cotidianamente e onde 
ninguem vinha perturbar minhas meditac;6es em salas quase sempre va
zias. As poucas exposic;6es que vi durante esse perfodo foram assimiladas 
quadro por quadro, durante repetidas visitas, com urn inc6modo pouco 
maior que no museu. 

Os conservadores e administradores julgam 0 sucesso de uma expo
sic;ao pelo comprimento da fila de espera que se estende as suas portas. 
Para 0 sucesso, sem duvida, esse e urn born criterio, mas e para a eficacia? 

A compreensao de uma obra de arte, principalmente de urn quadro, 
requer urn contato assfduo, longas interrogac;6es em diferentes mo
mentos, pois 0 quadro recebe a luz diversamente segundo as horas, 
os dias e as estac;6es do ano, e essa faculdade viva, alias, foi muitas 
vezes suprimida pel a extensao da iluminac;ao artificial, que se tornou 
necessaria pelo enfraquecimento do potencial6ptico dos que frequen
tam hoje os museus I. 
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Para se ter acesso a uma pintura celebre ou a uma exposic;ao _ 
isso ja vern ocorrendo ha mais de vinte anos -, e preciso transpor mura
Ihas human as para poder lanc;ar-Ihe furtivamente uma olhada entre do is 
outros visitantes, e so se pode estuda-Ia numa atmosfera coletiva. Acres
centem-se a isso as falas em diversas linguas dos guias e conferencistas 
que se sucedem e por vezes se confundem numa Babel infernal _ COmo 
ouvir no meio de tal balburdia as "vozes do silencio"? 

Uma mutac;ao profunda transformou 0 destino do museu, que, ou
trora criado para urn publico culto, preparado para 0 que ia contemplar, 
se ve agora obrigado a atender a demanda de uma nova "c1ientela", 
a da civilizac;ao dos lazeres, que, em sua imensa maioria, nao recebeu 
nenhuma educac;ao artistica. Resulta daf que 0 historiador de arte se 
ve expulso do museu, que para ele se tornou quase inacessfvel. 

Esses graves inconvenientes, e certo, dizem respeito apenas aapre
ciac;ao da forma. Como atualmente uma parte consideravel da exegese 
se volta para a imagem, a reproduc;ao podera facilmente substituir 0 

original. Nao ha necessidade deste para saber como vivia urn carpinteiro 
na Holanda do seculo XVII, quer seja a proposito de urn quadro de 
Rembrandt ou de uma obra de Van Ostade. Mas sempre serao neces
sarios "especialistas" para apreciar urn quadro enquanto tal, quando 
mais nao Fosse para colocar embaixo dele a etiqueta de seu estado civil. 
A menos que nos limitemos a urn certo conhecimento e que se desacelere 
esse admiravel movimento de pesquisas dado pelos Berenson e pelos 
Friedlander, a historia da arte tendo-se resign ado por condescendencia 
a mio ser mais que uma ciencia auxiliar da historia, serva da sociologia, 
do materialismo dialetico ou do estruturaJismo. Mas quem quiser insistir 
em considerar num quadro "formas e cores sobre uma superficie plana 
reunidas numa certa ordem" 2, como podera examinar com vagar uma 
obra de arte? Talvez ainda existam possibilidades para a arquitetura, 
mas e para 0 que se acha conservado num museu? Posso certificar, ten
do-o experimentado eu mesmo, que nao ha nenhuma epoca do ano 
nem mesmo no inverno, em que seja possivel ver a capela Medicis em 
San Lorenzo de Florenc;a a nao ser no meio de uma multidao, COm 
pelo menos uma exposic;ao oral. Quanto a Capela Sistina, onde esta 
a abenc;oada epoca - a tempos legendarios! - em que se dispunham 
banquetas acoIchoadas no meio do santuario, para permitir a alguns 
visitantes examinar, deitados de costas, binoculos na mao, os afrescos 
do teto? Quantas exposic;6es, com a morte na alma, de vinte anos para 
ca, nao tive que abandonar (notadamente a de Frans Hals em Haarlem 
em 1962 e a de Jeronimo Bosch em Bois-Ie-Duc no mesmo ano), literal
mente expulso pela muJtidao que ali se comprimia? Quanto a recente 
exposic;ao parisiense de Watteau, que, dadas as dimensoes dos quadros, 
teria requerido minuciosos exames, tive de renunciar a possibilidade 
unica que eJa oferecia de poder comparar urn conjunto tao compIe to 
de obras que apresentavam maneiras que pareciam muito diversas. 
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Nao nos iludamos: a exposic;ao, para 0 conservador de museu, tor
nou-se sua missao essencial, passando a frente da propria instalac;ao 
do museu. Donde vern esse gosto pela exposi<;ao, senao do fato de 0 

publico moderno ser atraido pelo que passa e nao pelo que dura, educado 
que esta pela imprensa e pela televisao para perceber apenas 0 "aconteci
mento"? Os proprios conservadores nao estao cansados de trabalhar 
em instalac;oes de museus que, uma vez terminadas, estarao fadadas 
a ficar meio fechadas por falta de verbas de equipamentos que se sigam 
as chamadas "verbas de investimento"? 0 "diluvio" de exposic;oes numa 
cidade como Paris - as prefeituras distritais se poem a faze-las - e 
tal que se torna impossivel mesmo a urn homem desocupado ver todas 
as que poderiam interessa-Io. 

Na realidade, as exposic;oes aproveitam cada vez mais aqueles que 
as promovem, e esta nao e, alias, uma pequena vantagem para 0 avanc;o 
dos conhecimentos, em se tratando - mas isso e cada vez mais raro 
- de manifestac;oes que tern urn objetivo de pesquisa e nao de "presti
gio". 0 que prova que as exposic;oes nao sao feitas para os visitantes 
sao os catalogos pesando varios quilos, que nao podem atender a sua 
destinac;aoe, enquanto livros, tern urn car<lter urn pouco falso, ja que 
o assunto que abordam so e tratado fragmentariamente e de maneira 
incompleta. 

Sem duvida as exposic;oes mais eficazes que se realizaram desde 
a ultima guerra sao aquelas organizadas e subvencionadas pelo Conselho 
da Europa. Tiveram por efeito realizar com os proprios objetos essa 
visao sincronica das expressoes nacionais atraves de urn estilo de uma 
epoca, que os historiadores de arte demonstravam em seus livros. Algu
mas exposic;oes permitiram urn enfoque de problemas discutidos, como 
a exposic;ao Carlos Magno em Aix-Ia-Chapelle em 1965 3 ou a dos Parler 
em Colonia em 1978 4 

. A progressao das pesquisas realizadas para as 
exposic;oes se mede pela da dimensao dos catalogos. Para a exposic;ao 
Carlos Magno, urn volume in-8~ de 538 paginas, para a exposic;ao dos 
Parler em Colonia, que nao estava sob a egide do Conselho da Europa, 
tres volumes gd. in-4~ de 1047 paginas ao todo. Para os historiadores 
de arte que nao eram de origem germanica, esta ultima manifestac;ao 
foi uma das mais ferteis em descobertas. 

Em Bolonha, 0 superintendente Cesare Gnudi, apos a ultima guer
ra, organizou sistematicamente uma s~rie de exposic;6es em torno da 
pintura bolonhesa, que ilustraram' essa reabilitar,;ao do barroco que al
guns professores haviam empreendido desde antes da guerra. 

Urn real perigo ameac;a atualmente a edic;ao de arte: seu proprio 
sucesso. Para se perceber isso, talvez seja util examinar 0 que foi a 
ediC;ao de arte ao longo deste seculo quase transcorrido. 

Antes dos anos que precederam a ultima guerra, ela era assumida 
em cada pais por algumas casas especializadas que tinham urn "acervo" 
explorado sobre catalogo, podendo a rentabilidade ser assegurada par 
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varios anos com pequenas tiragens; os custos de produ«ao permitiam 
esse tipo de vida burgues. Algumas edi«oes de luxo, com tiragens de 
250 ou 500 exemplares, constitufam exce«ao. E quase nao havia diferen«a 
entre 0 livro de arte e 0 livro de historia da arte. 

Entre as duas guerras, porem, algumas "pessoas deslocadas", obri
gadas a exilar-se da Europa Central, sentiram que, dada a crescente 
atra«ao das multidoes pela obra de arte, havia um mercado a explorar: 
o dos livros de arte de aparencia luxuosa, com pranchas fora de texto 
em heliogravura e encadernadas a maneira alema. Quem transportou 
para 0 Oeste esse genero de edi<;ao foi um hungaro, Andre Gloekner, 
editor em Viena e depois em Berlim, que se instalou em Paris em 1932 
e fundou a casa Hyperion, publicando monografias de artistas ou sobre 
gran des escolas de pin tura, confiadas a historiadores de arte (nao 
a crfticos nem a escritores). 0 Fra Angelico que ele editou para mim 
ainda esta intacto, as pranchas em preto-e-branco permaneceram 
iguais, embora as cores ten ham empalidecido ligeiramente. Os ultimos 
livros publicados por Gloekner, antes que a guerra subvertesse sua 
empresa, sao 0 Catalogue raisonne de Van Gogh, em 4 volumes, por 
La Faille, e um Corpus de Jean Fouquet por Klaus G. Perls, publicado 
em 1940. 

Outro hungaro, que recebera 0 diploma de doutor em direito em 
,Budapeste, Aimery Somogy, conheceu Gloekner, com quem se associou 
em 1935; em 1937 fundou sua propria casa editora em Paris e especiali
zou-se nos dicionarios e enciclopedias para uso dos estudantes. Conce
ben do uma cole<;ao sobre os grandes museus que devia sobretudo forne
cer aos turistas coletaneas de imagens, Somogy concordou com 0 que 
eu Ihe propunha, isto e, fazer preceder cada album de um longo prefacio 
sobre as cole<;oes. Isso era entao totalmente inedito. Assim apareceram 
os Tresors de la peinture au Louvre (1957) e os Tresors de l'impres
sionisme au Louvre (1958), compreendendo cada qual uma importante 
introdu<;ao sobre a forma<;ao desses museus; foram cabe<;as de cole<;ao. 
E, gra<;as a Somogy, possufmos agora a historia de todos os grandes 
museus do mundo. 

Ao mesmo tempo chegavam a Londres dois transfugas da Austria: 
Bela Horowitz (1898-1955) e Walter Neurath (1903-1967). Em 1937, 
Horowitz transportou de Viena a casa editora que ele denominara Phai
don, especializada nas monografias de artistas com catalogos; Ernst 
Gombrich foi um dos autores favoritos dessa casa. Walter Neurath tinha 
sido aluno de Schlosser e Strzygowski na Universidade de Viena e desti
nava-se acarreira universitaria. Fundou em Londres, em1947, a editora 
Thames e Hudson. Teve 0 merito de promover a arqueologia adignidade 
do livro de arte e de dar a grandes eruditos a possibilidade de realizar 
sfnteses e ao publico a de ter acesso ao conhecimento de civiliza<;oes 
que ate entao so interessavam aos especialistas. Tive 0 raro prazer de 
trabalhar com esse editor erudito. 
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Antes da ultima guerra, um suf<;o do Trentino, Albert Skira, insta
lou-se em Gene bra e em Paris. Teve 0 merito de encomendar aos mestres 
da arte contemporanea, ainda mais ou menos contestados, ilustra«oes 
de obras literarias em edi«oes de grande luxo que permaneceram incom
paraveis. Em seguida teve a ideia de chegar ao grande publico explo
rando a reprodu«ao em cores. Exercitou-se durante a ultima guerra nos 
fascfculos dos Tresors de la peinture jranc;aise, cujos textos referentes 
a Idade Media escrevi. Notaveis reprodu«oes em que se procurava a 
maior adequa«ao ao original. Depois da guerra, Skira lan<;ou a serie 
Les grands sieeles de la peinture, dirigida por Lionel1o Venturi, cujos
 
textos eram redigidos por especialistas, mas cujas cores eram "monta

das" para seduzir 0 publico. Lembro-me de ter recebido as confidencias
 
de uma estudante argentina que formara seu olho a partir de Les grands
 
sieeles de la peinture e que ficou terrivelmente decepcionada quando
 
descobriu os originais nos museus da Europa. Em seguida Skira fez
 
uma terceira co!e9ao: Art. Idees. Hisroire, de carater sociologico, desta
 
vez confiada a historiadores. Georges Duby escreveu quatro volumes,
 
Giulio Carlo Argan um, Starobinsky um outro (1964-1967). Aqui 0 bri

Iho das cores era moderado. Sao, sem duvida, as melhores reprodu<;oes
 
em cores ja obtidas pelo processo da similigravura, felizmente conser

vado por Skira. Mas a obra era tao requintada que teve um sucesso
 
apenas limitado. Skira esquecera uma coisa. Para Les grands sieeles de
 
la peinture ele escolhera os melhores autores, mas foram sobretudo as
 
imagens que Ihe asseguraram 0 enorme sucesso alcan«ado. Quando quis
 
sair da historia da arte propriamente dita e dar predominancia ao texto,
 
o publico, que se via obrigado a refletir, esquivou-se. 

Todos esses novOS editores lan«aram 0 principio da co-edi«ao em 
varias Ifnguas. 0 iniciador desse sistema fora a editora Deutsche-Verlag
Anstalt de Stuttgart, que em 1900 firmou um acordo com a editora 
Hachette de Paris e lan90u a cole9ao Klassiker der Kunst, serie de 
monografias confiadas a eruditos alemaes, que publicava com pou
qufssimos comentarios a obra completa dos pintores, dividida em duas 
categorias: 1~) as obras certas, 2~) as obras atribufdas. Essa cole«ao, 
que na Fran«a recebeu 0 nome de Les elassiques de ['art, prestou 
imensos servi<;os durante meio seculo, colocando adisposi9ao dos pes
quisadores uma preciosa iconoteca. As reprodu«6es eram em preto
e-branco, em similigravura.

Como 0 pre«o de custo das obras sobre arte era cada vez mais 
elevado, tornavam-se necessarias, para sua realiza9ao , edi90es lan9adas 
em varios mercados ao mesmo tempo, 0 que teve uma influencia benefica 
sobre a difusao dos textos atraves do mundo. 

A maioria dos grandes editores nao especializados, vendo que havia 
af um mercado interessante, puseram-se a fazer livros de arte, 0 que, 
multiplicando a concorrencia, foi prejudicial ao proprio livro de arte, 
que so se tornava rentavel a partir de uma certa tiragem. 
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Enquanto assim se reduzia a rentabilidade, procurou-se, para revita
liza-Ia, diminuir 0 prec;:o de custo a expensas da qualidade. Urn dos 
melhores meios foi suprimir a brochura costurada e substitul-Ia pelo 
dorso colado, que nao resiste ao uso. Uma obra em dois volumes, que 
apareceu sob meu nome em 1980-1981 e que tinha no entanto um prec;:o 
elevado, cai em pedac;:os em minhas maos cada vez que a consul to! 

A preocupac;:ao, peculiar ao nosso tempo, de remunerar cada operador 
por seu trabalho ou por sua criac;:ao no curso de uma serie de ac;:oes de 
produc;:ao aumentou consideravelmente 0 prec;:o do Iivro de arte. Para citar 
um exemplo: um editor quer reproduzir em cores urn Matisse pertencente 
a uma fundac;:ao. Deve arcar com as seguintes despesas: 1'.') pagar a operac;:ao 
de tomada de vista do diapositivo; 2'.') pagar 0 direito autoral a famflia 
Matisse, por intermedio de uma sociedade de autores; 3~) pagar 0 direito 
de reproduc;:ao ao fot6grafo que fez 0 cliche; 4'.') como se trata de uma 
fundac;:ao, e nao de um servic;:o publico, deve pagar um direito a esta' 
- 0 que da quatro pagamentos diferentes por uma unica ilustrac;:ao' 

A fim de reduzir as despesas, de conivencia com os conservadores 
de museu, cansados das incessantes demandas de tomadas de vista, as 
c1itotecas comerciais procedem a locac;:ao de diapositivos. 1nteressados 
em nao deixar escapar essa fonte de lueros, os administradores de museu 
comec;:am a fazer 0 mesmo! E uma calamidade para a reproduc;:ao, pois 
por pouco que 0 diapositivo tenha servido, sua tonalidade se enfraquece 
e a harmonia colorida fica perturbada por ela. 

Mas a maior transformac;:ao economica que afeta a ilustrac;:ao foi 
a substituic;:ao pelo offsell de todos os outros processos de reproduc;:ao. 
Nao que 0 offset nao permita boas imagens, mas desde que estas sejam 
executadas com cuidado, prancha por prancha, portanto para obras de 
luxo. Em edic;:oes correntes em offset, as produc;:oes em preto-e-branco 
sao empastadas, as imagens em cores cinzentas, veladas, corrio se oob
servador tivesse uma catarata nos olhos. De brilho excessivo nos pro
cessos anteriores, as ilustrac;:oes coloridas se tornaram embac;:adas, os 
detalhes sao quase indistintos. 

Entrementes, a heliogravura conservou intactas suas virtudes, mas 
os atelies que praticam essa arte sao cada vez mais raros. Em 1984, 
o acervo Mercator de Antuerpia, para fazer gravar as admiraveis fotogra
fias de Hans Tibbelee que ilustram as Imagens de Cristo de Frederico 
van der Meer, recorreu a casa Fournier em Victoria, na Espanha. 0 
resultado e perfeito. 

Mas esse exemplo e uma excec;:ao. Em geral, a degradac;:ao da repro
duc;:ao e tao pronunciada, numa epoca em que a concorrencia se faz 
sobre os prec;:os, e nao sobre a qualidade, que a Eastman Color instituiu 
em 1984 urn premio para 0 livro de arte que apresentasse as melhores 
reproduc;:oes coloridas, concedido pelo juri do premio Elie Faure. 

Pelo modo como se acelera essa degradac;:ao da reproduc;:ao, ha moti
. vos para recear que logo estaremos numa situac;:ao semelhante a do seculo 
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XIX, em que 0 texto era 0 verdadeiro sustentaculo da obra, e nao 

a Imagem.Enquanto a qualidade da fabricac;:ao se deteriora, outro perigo 
ameac;:a 0 livro de arte: a degradac;:ao de seu pr6prio objeto. A medida 
que aumenta 0 potencial de uma clientela sem cultura, 0 marketing 
(feito por "especialistas" que, em geral, nao conhecem praticamente 
mais nada) impoe aos editores satisfazer a esta ultima por albuns de 
imagens, noS quais se evita cuidadosamente tudo 0 que poderia dar 
ao leitor a impressao de que se pretende instrul-Io. Imagens "artisticas", 
as quais se tern 0 cuidado de tirar qualquer carater descritivo, sao acom
panhadas de textos sem consistencia. Esse genero de livro anisca-se
 
a prosperar, pois 0 Iivro de arte e tambem vitima do fato de servir de
 
ornamento as vitrinas de livrarias, que exigem uma rotac;:ao rapida de sua
 
mostra, ocasionando assim uma multiplicac;:ao de obras feitas as pressas.
 

A recente edic;:ao italiana do livro de Emile Male, Cart religieux 
apres Ie Conci!e de Trente, e caracteristica da habil mutac;:ao de urn livro 
de hist6ria da arte em livro de arte. Para permitir 0 acesso a urn publico 
maior (necessario aatual rentabilidade das obras dessa natureza), publi
co que procura antes de tudo as imagens, fizeram dele urn esplendido 
album em que todas as fotos, em preto-e-branco ou em cores, ocupam 
a pagina inteira, 0 que levou a reduzir consideravelmente a ilustrac;:ao, 
alias escolhida por razoes nao tanto tematicas quanto artisticas, banin
do-se _ exceto num caso - todas as gravuras. As ilustrac;:oes ja nao 
se distribuem em meio ao texto, para a comodidade de urn leitor estudio
so, agrupam-se em cadernos subseqlientes a cada capitulo; felizmente, 
e feita a remissao ao texto, sem 0 que teria sido impossivel ao estudante 
e ao erudito situar-se ne1e. Finalmente, 0 editor nao hesitou em mudar 
o titulo, oferecendo ao leitor (s6 na sobrecapa, e verdade) 0 chamariz 
do "banoco", conceito que mal se elaborava na epoca (1932) em que 
Emile Male escrevia 0 livro. Por outro lado, Jaca Book (0 editor) inte
grou essa obra original numa colec;:ao, Grandi stagioni. Foi essa edic;:ao 
milanesa que serviu para a reedic;:ao francesa; 0 editor originario do 
livro, Armand Colin, se ve, portanto, tributario de seu correspondente 
italiano. Sera este urn simbolo da situac;:ao do livro de arte na Franc;:a? 

Em meados dos anos 50, a fim de atender a criac;:ao de novas univer
sidades, de novas bibliotecas em todo 0 mundo, era necessario renovar 
os livros de base que se achavam esgotados. Editores dos EUA, logo 
imitados em outros paises, se especializaram nO reprint, isto e, na repro
duc;:ao "anastatica" por fotografia, depois produzida em offset em nume
rO limitado (de cento e cinquenta a quinhentos exemplares) a urn prec;:o 
elevado 5. Isso prestou grandes servic;:os, sobretudo quando urn erudito 
procedeu a uma atualizac;:ao do livro, 0 que e raro. Mas as facilidades 
desse generO de fabricac;:ao inspiraram a outros editores a ideia de evitar 
todo 0 trabalho de refazer urn livro e de pagar os direitos autorais, 
a fim de obter maior luero, com paginas de publicidade noS jornais anun
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ciando ao som de trombetas edir;oes raras "para bibliofilos". Isso veio 
perturbar urn pouco rna is 0 mercado, fazendo reaparecer obras total
mente ultrapassadas, nao raro adornadas com gravuras. Sem duvida, 
o velho Lahondes, Les monuments de Toulouse, pode prestar alguns 
servir;os outrora, nao raro extraviando os seus leitores. Mas faze-Io 
reaparecer em 1984, enquanto trabalhos muito rna is desenvolvidos, 
que the retificaram os erros, foram publicados, e u!TI absurdo. 0 mes
mo se pode dizer de L'architecture gothique de Edouard Corroyer, 
por exemplo. 

Enfim, outro f1agelo e a propria destruir;ao do Iivro por aquele que 
o produz, se nao for vendido com bastante rapidez, 0 que impede a 
sua difusao. Antes da ultima guerra, os poucos editores especializados 
produziam pouco e estendiam suas vendas ao longo de muitos anos. 
Como as despesas de estocagem se tornaram muito elevadas, a exemplo, 
alias, de certos impostos, muitos editores destroem seus livros num prazo 
muito rapido 6, e algumas obras cujo assunto nao e tratado em nenhum 
outro fugar sao depois procuradas em vao. Ha urn outro motivo para 
esses holocaustos: a "moda", que governa a mentalidade de urn publico 
educado peJa imprensa e pela televisao e fascinado pelo "progresso". 
Alem disso, e necessario fazer funcionar as maquinas que custaram tao 
caro, ocupar 0 pessoal, toClas as coisas que levam 0 editor a produzir 
anualmente "novidades", 0 que muitas vezes resulta na publicar;ao de 
quatro ou cinco Iivros sobre 0 mesmo assunto "atual", durante urn ano, 
no mesmo pais, redigidos as pressas por exigencia dos editores! 

No entanto, se do setor economico s6 se pode esperar uma degra
dar;ao cada vez maior do Iivro de arte, as obras de carater cientffico 
sempre haverao de ser editadas com 0 concurso dos organismos publicos 
de pesquisa, das fundar;oes, ou, como na 1talia, dos bancos. Em 1956, 
Elizabeth Danhens publicou em flamengo urn livro sobre Giovanni Bo
logna 7; em 1965, sempre em flamengo, aparecia sua obra sobre 0 Cor
deiro Mistico g Vinte anos depois, ela viu aparecer simultaneamente em 
frances, em ingles, em neerlandes e em alemao seu ensaio sobre Hu
brecht e Jan Van Eyck 9! Que maravilha! As ilustrar;oes sao de uma 
qualidade notavel, a edir;ao e muito cuidada. Mas, para obter semelhante 
resultado, foi necessario 0 concurso do Banco de Paris, dos Paises-Bai
xos, da Belgica e do grupo Paribas! 

Entretanto, 0 prer;o alcanr;ado por tais edir;oes enfraquece 0 seu 
alcance como instrumento de cultura. 0 "album" mais ou menos bern 
(omentado subsistira; 0 que corre 0 risco de desaparecer e 0 ensaio, 
( ue permite a urn historiador de arte, de outro modo adstrito a pesquisas 
dsteras, manter contato com urn publico mais amplo, e assim, tendo-se 
Iibertado de servidoes de linguagem de ordem tecnica, lembrar-se de 
que maneja uma lingua, de que e responsavel por ela e, enfim, de que 
no fim da ideia pode-se as vezes encontrar alguma verdade! A margem 
de sua grande obra "cientifica" sobre os primitivos neerlandeses, Max 
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]. Friedlander nao redigira urn "ensaio" que continua sendo urn dos 

classicos da literatura de arte? 

Ao aproximar-se 0 terceiro milenio, a hist6ria da arte nao estara 

as vesperas de conhecer uma profunda mutar;ao? 
A tentar;ao da informatica nao vai, na falta de criar uma ciencia, 

pelo menos dar aos historiadores de arte a satisfar;ao de manipular tecni
cas de ponta? Em sua assembleia, reunida em Viena em 1983, para 
celebrar 0 levantamento do sitio da cidade pelos turcos em 1683, 0 Co
mite 1nternacional da Hist6ria da Arte decidiu par lOdo em pratica para 
erial, mediante a informatica, urn Thesaurus artis universalis, algo que 
seria como 0 Algemeines Kunstler Lexikon de Thieme-Becker e a Ency
clopedia dell'arte da Fundar;ao Cini combinados. Os custos serao enor
mes, mas 0 concurso internacional se encarregara deles, secundado sem 
duvida pelas fundar;Oes. Tudo isso supoe uma codificar;ao dos dados 
de que se fizeram varias propostas que deveriam ser coordenadas. 

A Europa, que procura sua unidade e a encontra mais facilmente 
no campo cultural que no economico, lanr;ou-se numa empresa informa
tica ousada. Em sua sessao de junho de 1985, 0 Parlamento europeu 
adotou 0 projeto da criar;ao de uma biblioteca-cinemateca cultural cuja 
sede sera em Florenr;a. Trata-se de uma compilar;ao que liga todas as 
bibliotecas e todos os institutos da Europa, utilizando as ligar;oes por 
satelites. Essa iniciativa seria assim 0 equivalente europeu do thesaurus 
enciclopedico ja realizado na Library of Congress de Washington. 

Desse modo a informatica ultrapassaria aquilo que Ihe permite im
por-se, os catalogos , os inventarios, as bibliografias, os indices, esses 
auxiliares da pesquisa, e substituiria 0 proprio Iivro. Isto supoe, e certo, 
uma revolur;ao na hist6ria da arte. 0 pesquisador isolado seria descar
tado, assim como 0 trabalho a domicflio, ja que nao se podera operar 
consultas senao por meio de terminais que serao, evidentemente, consti
tuidos em estabelecimentos publicos. Nao se pode, com efeito, pensar 
que muitos historiadores de arte terao os meios de com eles pagar a 
consulta, como logoserao obrigados a fazer os advogados, por exemplo, 
quando estiver pronto 0 Thesaurus juridico que urn editor Ihes prepara 
na Franr;a, e que eles nao poderao dispensar. Mas os advogados se 
ap6iam numa rentabilidade, 0 que nao ocorre com os historiadores de 
arte. Do mesmo modo, os videodiscos a laser, que podem abranger 
cinquenta e quatro mil imagens com seus comentarios, nao estarao ao 
alcance de todos. A pesquisa privada nao enquadrada por algum orga

nismo oficial estara exclufda?
1mpoe-se dizer que caminhamos para uma idade de ferro, em que 

sera impossivel ao individuo manter urn status pessoal; ele devera adap
tar-se a normas de vida impostas. ]a agora urn historiador de arte (ou 
qualquer outro especialista) nao pode fazer vir do estrangeiro urn Iivro 
de que necessita, pois os produtores ou intermediarios s6 admitem re
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messas "em grande quantidade". 0 que e verdade para 0 indivfduo 
o e tambem para as bibliotecas; estas sao obrigadas a reunir-se para 
fazer seus pedidos, a fim de permitir aos editores expedi~6es agrupadas, 
as unicas que eles aceitam, 0 que acarreta longas demoras para que 
o infeliz pesquisador obtenha a obra de que necessita, nao raro com 
urgencia, a menos que tenha a sorte de ter em seu pafs urn correspon
dente pessoal IU 

Em Paris, como vimos, ja funciona 0 primeiro banco de dados artfs
ticos a disposi~ao do publico, 0 do InlJenlaire des richesses arlisliques 
de la France. 

Mas sera que 0 conhecimento pela informatica vira substituir aquele 
que 0 Iivro proporciona? Ja McLuhan predissera que a "galaxia Marco
ni" iria expulsar a "galaxia Gutenberg", e nunca houve tamanha abun
dancia de material impresso! 

o computador nao destruira 0 livro, mas 0 secundara. Sem duvida 
ele poderia ajudar os pesquisadores para a hist6ria serial, aos quais pode
r<! oferecer suas velozes engrenagens. Ate aqui, a hist6ria serial, quando 
aplicada a arte, serviu sobretudo a hist6ria, e nao a arte. Pelo processo 
estatfstico e pela utiliza~ao dos coeficientes de frequencia, Leroi-Gourhan 
Ilao propusera novas interpreta~6es,sobre os significados dos sfmboJos 
das diferentes especies de animais representados nas grutas pre-hist6
ricas? Ainda muito numerosos na Fran~a, apesar das depreda~6es come
tidas pelos curas new-look do Vaticano II, os retabulos de igrejas, de 
qualidade artfstica geralmente media, e ate aqui negligenciados, tentam 
atualmente os historiadores pelas mensagens de que sao portadores. 
Depois de haver recenseado mil trezentos e cinquenta retabulos bret6es 
dos seculos XVII e XVIII conservados, mais duzentos e sessenta desapa
recidos, J. J. Le Flem e a Sra. Pardailhe-Galabrun estabeleceram urn 
estudo sistematico sobre eles. A interpreta~ao semiol6gica mostra a fre
quencia, a distribui~ao e os ateJies. Sua semiologia grafica linear pode 
ser estabelecida com 0 Centro de Cartografia do EPHE. A analise morfo
16gica mostra que a maior riqueza dos retabulos se refere aos executados 
antes de 1720 II. 

A obra que acabamos de citar responde a finalidades que ainda 
se encontram pr6ximas das da hist6ria da arte. 0 mesmo nao sucede 
com outro livro, recentemente publicado, dedicado desta vez aos retabu
los do bispado de Le Mans, resultado de uma pesquisa feita por Michele 
Menard, sob a impulsao de Pierre Chaunu. Urn longo e minucioso estu
do, operado no local em setecentas e quarenta e seis par6quias e sucursais 
da antiga diocese de Le Mans, permitiu recensear, em quatrocentas e 
quinze igrejas, mil cento e cinco retabulos datados ou dataveis do fim 
do seculo XVI ao come~o do seculo XVIII. 0 objetivo era estabelecer 
urn sistema de imagens e reconhecer os princfpios de sua evolu~ao. "Es
ses arquivos de madeira, de pedra, de marmore e de terracota pertencem 
a urn sistema de comunica~ao cuja coerencia intema e notavel. 0 reta
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bulo de Le Mans raramente e lugar de tensao entre duas culturas; com 
mais freqiiencia, ele e lugar de encontro. Diante do retabulo paroquial, 
podem-se reunir numa escuta comum, num gesto comum, homens do oral 
e homens da escrita, suficientemente instrufdos em sua religiao para 
ter uma inteligencia comum da fe." 12 E uma pagina muito interessante 
da hist6ria das mentalidades, mas e uma pena, apesar de tudo, que os 
autores tenham, por preconceito, deixado de lado todas as informa~6es 
recolhidas aO longo de suas pesquisas sobre os criadores dos retabulos, 
os ate lies, a evolu~ao morfol6gica, tudo 0 que e propriamente artlstico. 

A introdu~ao da informatica para 0 registro das pesquisas supoe
 
organismos diretores nO plano nacional e internacional, quando mais
 
nao fosse para regularizar os c6digos dos bancos de dados - do contra

rio, e a anarquia. Ate aqui, tudo isso se fizera urn pouco empiricamente
 
_ 0 uso fazia a lei -, mas cumpre reconhecer que houve noS ultimos
 
trinta anos urn enfoque lexicografico notavel, embora sem unidade.
 

o InlJenlaire des monuments el des richesses arlisliques de la France 
ensejou nesse pafs uma ordena~ao de tal natureza para 0 enquadramento 
da pesqulsa. Querendo ir mais longe, seu atual diretor, Andre Chastel, 
enviou em 1983 urn relat6rio ao primeiro-ministro para a cria~ao de 
urn Instituto Nacional de Hist6ria da Arte I" reagrupando organismos 
ja existentes e criando outros a fim de fazer face asitua~ao intemacional 
que amea~a a Fran~a, diz ele, se ela nao se munir dos equipamentos 
necessarios, de ser reduzida a urn papel menOr. 

Temporarias, institucionais ou ocasionais, as reuni6es de historia
dores de arte a prop6sito desse ou daquele objeto, ou da hist6ria da 
arte lOul courl, sao multiplas. Falarei aqui apenas do Comite Interna
cional de Hist6ria da Arte, que ja citamos a prop6sito de sua primeira 
reuniao em Viena em 1873 14 Essa sessao foi muito importante; teve por 
objeto sobretudo a questao, en tao de grande atualidade, da reprodu~ao. 
Uma de suas conseqiiencias foi a cria~ao, em 1876, do ReperlOrium fur 
Kunslwissenschafl, primeira revista de erudi9ao em pals germanico, se
guida de diferentes anuarios (Jahrbucher). Em seguida, a reuniao desse 
Comite Internacional foi urn pouco temeraria e sua unica utilidade foi 
permitir encontros a titulo pessoal, fazendo-se as comunica~6es ad libi
fUm. Foi a partir do Congresso de Bolonha em 1979, sob a presidencia 
de Cesare Gnudi, que se come~ou a coordena-Ios centrando-os num 
tema e prevendo-se uma sessao pr6pria para os metodos de hist6ria 
da arte. 0 Congresso reunido em Viena em 1983 15, ja citado, era presi
dido pelo Pe. Hermann Fillitz. Akm da decisao tomada pela assembleia 
de estudar a possibilidade de urn Thesaurus por computador, 0 Con
gresso inclufra em seu programa 0 exame dos problemas de metodo 
e de classifica~ao. E certo que, se se quiser situar as pesquisas no plano 
mundial, para obter urn maximo de eficacia, sera necessario coordena-Ias 
e, para esse fim, criar urn organismo internacional autorizado a elaborar 
no~6es normativas e provido dos meios financeiros necessarios. 
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Nestes anos em que declina 0 seculo XX, f1utua no ar como que 
uma atmosfera milenarista. Parece que e 0 fim de tudo. Para nos limitar
mos as belas-artes, eis 0 Musee sans fin de Franc;ois Dagonnet (1984), 
a Mort des beaux-arts de Galard (1970), essa critica da modernidade 
que e a obra intitulada Les considerations sur !'etal des beaux-arts de 
Jean Clair (1983) e L'histoire Ie ['art esle terminee (1981), claro, de Henri 
Fischer, titulo transformado em interrogac;ao por Hans Belting, desta 
vez em alemao (1983) l6. 

o Musee sans fin tern urn duplo sentido. E urn requisit6rio contra 
o absurdo dessa acumulac;ao sem limites que e a do museu, modo "de 
fechamento" pr6prio, ao que parece, da sociedade burguesa e seme
Ihante a outros como 0 cemiterio (ha muito tempo citado), 0 asilo, 0 hospi
tal, a escola, a prisao, a caserna ... Admira-me que Franc;ois Dagonnet 
nao tenha pens·ado no orfanato, que convem muito melhor, a meu ver, 
a instituic;ao que abriga essas desarraigadas que sao as obras que ficaram 
fora do tempo, fora de tudo; mas, coisa estranha, que remedio prop6e 
o autor para "desmuseulizar"? -outra forma de museu, 0 ecomuseu 17! 

Contra 0 culto do "belo produto final", Jean Galard limita-se a 
definir 0 "desobramento", 0 desprendimento da atividade artfstica tradi
cional; op6e-lhe "a atitude estetica, em que entram a procura da verda
deira vida, 0 jogo generalizado. a festa permanente, a criatividade cole
tiva que legitima as forc;as mais impacientes do militantismo e que talvez 

'I se poderia definir como a imaginac;ao met6dica da situac;ao p6s-revolu
cionaria". Tudo isso esta impllcito no sentido do negativismo de maio 
de 1968. 

Os poetas, com freqiiencia, sentem a aproximac;ao das coisas antes 
dos outros. Numa carta a Andre Gide de 3 de dezembro de 1902 IR, 

Paul Valery nao dizia: "Na verdade, creio que 0 que se denomina arte 
esta destinado ou a desaparecer, ou a tornar-se irreconheclvel"? 

Jean Clair constata que, paralelamente ao Kunstwollen enunciado 
por Riegl em 1901, desenvolveu-se pouco a pouco a vontade de urn 
nao-Kunstkbnnen 19 

A aC;ao repetitiva que desde Marcel Duchamp oprime 0 gesto artis
tico, ou antes, estetico, ja nao esta na obra a fazer, isto e, oobjeto, 
mas no sujeito, 0 que resulta no que eu chamaria de "qualquer ismo", 
senao mesmo 0 nada puro: 0 nada como uma das belas-artes. "0 suposto 
aumento do bem-estar de todos se faz em detrimento real do genio 
de alguns. 0 resultado final, tal como se esboc;a sob os nossos olhos, 
parece ser uma grande barbarie e a volta as eras tao sombrias espiritual 
e artisticamente quanto, por raz6es inversas - a fome, a miseria psicol6
gica, as guerras -, 0 foram os seculos VI e VII na Europa." 20 

Para Henri Fischer, e 0 fim das vanguardas, 0 fim da estetica do 
novo, 0 fim do progresso e, melhor ainda, 0 fim do nada, sucedendo 
ao fim da obra. Segundo ele, "a arte nao existe. Cada ideologia forma 
a partir dessa palavra 0 cortejo de temas e de norm as de que tern necessi
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dade e determina a sua maneira a divisao entre os oflcios, entre os que 
sao arte e os que nao sao. Eis por que a hist6ria da arte nao pode 
constituir a experiencia positiva da qual extrairiamos as categorias que 
o estetismo deveria aplicar a vida".

Para Dwight Macdonald 2\, a situac;ao atual nao representa uma 
elevaC;ao do nivel da cultura de massa, mas antes uma corrupC;ao da 
alta cultura. As obras de arte ja nao sao mais que os idolos do consumo. 
Foi sobre uma opiniao parecida que a Revue d'esthetique efetuou uma 
pesquisa em 1974: "A cultura de massa nao existe e a televisao, entre 
outros velculos, nao engendrou mais que urn neotribalismo"n 

A obra de Hans Belting nos conduz ao amago do problema, porque
 
seu autor e professor de hist6ria da arte na Universidade de Munique.
 
Foi inspirado, diz ele, pelo precitado livro de Henri Fischer. Como este
 
ultimo, ele acredita que a arte moderna contribuiu para degradar a hist6

ria da arte, cujas normas e conceitos nao the sao aplicaveis. Esse nao
 
eo unico defeito da nossa hist6ria da arte. Esta se fez no quadro europeu
 
e nao se preocupa com as civilizac;6es a-hist6ricas da Africa e da Oceania.
 
E nem a esses conceitos se pode associar toda a arte do Ocidente, ja
 
que foram elaborados segundo as variantes esteticas que se sucederam,
 
num breve periodo, entre 0 Renascimento e 0 barroco. 

As esteticas peculia res a Idade Media nao sao igualmente estranhas 

a esse sistema? 
Hans Belting lamenta que as teses de Wblfflin e de Focillon tenham 

prevalecido sobre as - mais fecundas, segundo ele - de Riegl e Dvorak, 
porque essa maneira de isolar as formas e de fazer da estatistica urn 
princlpio de evoluc;ao levou a considerar a arte, entre os fatos humanos, 
como tendo uma situac;ao aut6noma. Separando a forma do conteudo, 
a iconologia tambern constitui urn desvio.

A hist6ria sintetica da arte se revela como urn modelo insuficiente: 
"A dificuldade nao se prende tanto ao fato de que a hist6ria da arte, 
por paradoxal que parec;a, seria apenas urn capitulo da longa hist6ria 
das imagens e dos artefatos desde que se definiu a arte em termos hist6
ricos. Residiria antes na circunstancia de estar ela tao fortemente ligada 
aos outros setores da hist6ria humana que deles ja nao pode dissociar-se. 
Ora, seria preciso isola-Ia desse tecido para se poder seguir-Ihe 0 fio 
evolutivo. 0 objeto da 'hist6ria da arte' parece ameac;ado. Nao se pode 
levar em conta numa hist6ria global a totalidade do contexto em que 
a arte se viu historicamente integrada sem 0 risco da explosao do conjun
to, dada a multiplicidade de seus aspectos." Essa critica, porem, nao 
deve ser dirigida a qualquer ramo dos conhecimentos humanos? 

E verdade que existe uma certa morosidade entre os historiadores 
de arte neste fim de seculo. Ela transparece na entrevista que Ernst 
Gombrich concedeu ao jornal frances Le Monde no dia 6 de fevereiro 
de 1984: "Nao e possivel, para 0 historiador, propor uma classificaC;ao 
simples das motivac;6es artisticas. As motivac;6es humanas sao muito 
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complexas e a historia deve conhecer essa complexidade para se dar 
conta dos limites de seu conhecimento." E tam bern ele e atormentado 
pela impossibilidade de integrar a arte contemporanea na historia da 
arte can6nica: "Creio que temos necessidade de uma teoria que combine 
uma compreensao da criatividade e da mudan<;a com uma compreensao 
dos limites da mudan<;a [... ] Receio que a teoria da arte em yoga na 
nossa epoca (urn romantismo bastante confuso) seja muito fraca e que 
seus efeitos venham a ser desastrosos para 0 ensino. Todo jovem artista 
considera hoje que deve absolutamente, para se expressar, fazer algo 
que em nada se assemelhe com 0 que se fez antes. Mas nunca houve 
atividade dessa natureza." 

Tambem dos Estados Unidos nos chegam expressoes de inquietude. 
13 antes de Belting, num editorial do Art Journal, Henri Zerner, pro
fessor do Foog Art Museum de Harvard, acreditava igualmente que 
a historia da arte, tal como fora estabelecida, so se aplicava as civiliza<;oes 
do Ocidente e que era necessario criar urn sistema mais vasto, capaz 
de abarcar todas as express6es da arte mundial. E, antes de tudo, per
gunta ele, sera preciso deixar ao artista essa autonomia regia que lhe 
foi conferida? A cria<;ao de obras de artee de natureza diferente da 
da produ<;ao de artefatos23? 

Na realidade, esse ceticismo e a conseqliencia de urn seculo de teo
rias. Ele nao invalida 0 imenso esfor<;o daqueles que inventariaram, c1as
sificaram, escavaram e situaram as obras de arte, de todos aqueles que 
reuniram os materiais da hist6ria da arte, permitindo aos te6ricos exercer 
sua agilidade de espfrit024 . A esses, assim como aos teoricos, quis este 
livro prestar uma homenagem. Nao existe templo sem ortostatas. 

NOTAS
 




