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RESUMO 

Amisteriosa, fascinante e multiforme realidade animica do processo de 

criagao artistica oferece incontaveis trilhas para peregrinagao, reflexao e 

busca. 

A arte visual me incita ao ato de OLHAR, de Ver, de Ouvir e me induz ao 

risco de sugerir possiveis formas de contato e aproximagao da lmagem 

como Linguagem. As motivagoes para esta redagao remontam a inda

gagoes levantadas pelo interesse pessoal, pela pratica terapeutica clinica e 

pela docencia ministrada a arteterapeutas. 0 objetivo e investigar os mean

dros e as implicagoes do fazer artistico, desde as suas raizes na interiori

dade do artista - a terra incognita da alma onde forgas informes se movi

mentam em busca de tomar forma; passando pela emergencia ou o cultivo 

de imagens - tais como sonhos, visoes ou narrativas - com sua dimensao 

simb61ica; ate o esforgo, ora disciplinado, ora improvisado, de moldar os 

materiais que enfim expressam no mundo das formas o impulso criativo. As 

referencias basicas sao o testemunho de alguns artistas sobre sua expe

riencia e sobre o significado da criatividade, e a analise de algumas ima

gens, todos selecionados por simpatia pessoal e pertinencia ao assunto. Urn 

espago maior e dado a contemplagiio de uma das obras do pintor espanhol 

Juan Mir6, cujos escritos e cujas obras corporificam os principios aqui elu

cidados. Os fundamentos te6ricos acham-se na obra de Carl Gustav Jung, 

que usa o conceito de arquetipos para compreender os movimentos da 

forga criativa humana, e na obra de Joseph Campbell, que estuda as 

relagoes entre os mitos e a arte. A metodologia inspira-se na critica geneti

ca, buscando compreender as fontes animicas e os mementos cruciais da 

geragao e da construgao de imagens e obras de arte, e tambem tece 

conexoes interdisciplinares entre os campos da Psicologia, da Arte (espe

cial mente Pintura e Poesia) da Filosofia e da Espiritualidade. 
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ABSTRACT 

The fascinating animistic reality of the artistic creative process offers 

many possibilities for reflections, search and pilgrimage. Visual Art 

invites me to look and to listen leading me to the risk of suggesting pos

sible ways of contact and approach to Image as Language. 

The main course of the work is to investigate the implications of the 
artistic making from its roots in the deep inside of the artist-the unknown 

land of the soul-where forces yet unshaped move towards a definition 

given by shape as as outcome of images as such in dreams and visions, 

all of it in the symbolic dimension. Shape attained throughout the effort 
and discipline practiced by the artist as a mean of translating its imagi

nation in the work of art. 

The guiding references are the testimony of some artists about their 

experiences concerning the meaning of creativity, and the analysis of a 

few images in works of art selected by personal empathy. 

A wider space is given to the contemplation of Juan Mire's painting: 

Personagens e Passaros na Noite 1973. Theoretical foundations are 

based on Carl Gustav Jung 's work on the archetypal views of the cre

ative forces that nourishes and instigate human imagination. 

Methodology is inspired by genetic critic, aiming to understand the cru
cial moments of the creative process. Multidiciplinary connections are 

traced with the fields of Psychology, Arts (literature as well), Philosophy 

and Spirituality. 



INTRODU<;AO 

Q desejo de compreender o ATO CRIATIVO e os processos da 

CONSTRUCAO DE IMAGENS, e um tema persistente em minhas inquietac;:oes. 

Ap6s trabalhar 20 anos como analista junguiana, dirigindo o foco de minha 

atenc;:iio para a vida onirica dos pacientes e minha mesma, desenvolvi a per

cepc;:iio sobre os transitos sutis entre arte visual, arte como criac;:iio, fazer artis

tico e arte plastica no organismo humano, ele mesmo em sua busca por uma 

dialetica entre vida consciente e vida inconsciente. 

Como terapeuta, a servic;:o da alma do homem que busca a si mesmo, que 

opta por tentar conhecer e administrar sua angustia, seu medo, e uma porc;:iio 

que seja de seu destino, busquei o entendimento possivel sobre a natureza da 

alma e suas necessidades. 

A Arte sempre me fascinou. Sobretudo nos ultimos quatro anos, nos quais 

tenho apoiado e participado da iniciativa do Projeto Terra (Belo Horizonte - MG) 

assumindo a formac;:iio em psicologia analitica para arteterapeutas agentes de 

mudanc;:a social. 

Ao supervisionar o trabalho de profissionais em formac;:iio para o exercicio da 

arteterapia, desenvolvi um olhar e um ouvido diferentes para a imagem. 

Constato agora que minha alma tomou-se mais presente, madura e profunda 

devido ao cultivo de uma relac;:iio com a imagem. Exercito e pratico com 
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as alunas essa relac;:iio de intimidade, atraves da contemplac;:iio, da aprox

imac;:iio e do olhar demorado com a imagem, podendo assim constatar a vida 

que se agita e se manifesta atraves de toda ela. 

A I MAG EM e como ela se configura tornaram-se objeto de profunda interesse 

e curiosidade. 

0 ESTADO criativo ele mesmo, o momento quando ha espac;:o para que a 

imagem tome forma ou visibilidade. 

A NATUREZA desse processo, a natureza mesma do ser humano que carece 

da imagem para criar realidade. 

Na arte a imagem instiga a criac;:iio da obra, na vida a imagem sustenta 

processos, configura mundos e formas de habitar estes mundos. TUDO isto e 

arte? Como detalhar, anatomizar, fazer distinc;:oes ou ampliac;:oes a respeito 

destas questoes? 

Sobretudo em nossa epoca, p6s-ANTI-arte, p6s-DADA ... quando tudo, ou 

quase tudo ja foi colocado na berlinda critica do que e ARTE hoje. 

CRIAR e dom da vida, e do homem como semelhante a seu proprio criador. 

MAS, como e a partir de quais elementos podemos afirmar que uma tal con

fecc;:iio imagetica resulta em arte? 
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Marisa Camesky. 

Jewess Tatooess- 2000 

Uma das questoes da arte em nosso tempo e esta nova fac9ao da arte, 
chamada BODY ART. Cultura se instalando no corpo em forma de ARTE. E 
que arte? Uma arte tipo antiarte, para transgredir os atuais padroes esteticos 

ou para re-inventar o corpo? Dar uma utilidade a mais para a superficie do 

corpo, retirar o corpo do seu chao habitual, re-haver o corpo? 

A cultura, a civiliza9iio teria roubado o corpo do homem e Body Art seria 

uma nova atitude, uma nova maneira de se ter um corpo? Transformar o 

corpo seria uma maneira de ir alem do humano? Transgredir c6digos 

milenares para transcender a utiliza9ao da materia a servi90 do criativo? 

Ou, apenas uma !uta vigorosa e imponente contra a virtualidade que 

invade todos os espa9os da vida moderna? 0 corpo entra em cena como um 

fio terra, uma precau9iio contra os perigos nao avisados da era virtual? Sao 

tao inumeras as questoes de nosso tempo, sao tao plurais os caminhos que 

abrigam a inquieta9iio da alma humana! 

Na minha pratica como analista, devido a minha previa forma9iio para 

bailarina, o corpo esta presente como o Iugar dos acontecimentos, dos 

processes. Como materia da alma, do espfrito e materia da arte da vida. 

A partir destes olhares, torna-se materia ainda mais fecunda e interligada 

a todas as outras, dando abrangemcia ampla e profunda as questoes somali

cas. 0 corpo cria as imagens da dor da alma, de seu anseio, necessidade e 
suplica. 

Desde que comecei meus estudos na abordagem somatica (1990), digo 

que a arte tornou-se para mim a maneira mais evidente, mais proxima, mais 

eficaz para se encaminhar os processes humanos e desatar os n6s da 

ignorancia do homem a respeito de si mesmo. Provocar a inercia, como diz 

Mir6, desalojar a pregui~ caduca do mundo que toma conta de qualquer 

pequeno espa9o disponfvel. 

A maioria das pessoas quer pensar sua vida em vez de vive-la com con

sciencia. Procuram um entendimento racional sobre si mesmas, alheias as 

for9as que atuam desde a origem instintiva, inconsciente. Esperam encon
trar respostas prontas para questoes cuja unica saida e aguentar o percurso 

e extrair daf uma Outra Materia. 

A materia mais sutil de todas, a que advem do entrela~mento de todas as 

partes do ser, estas particulas que pulverizadas pelo susto, pela ofensa, pelo 

desafio ... e o que seja do destino de cada quem, tornam-se causadoras do 

distanciamento do individuo de sua propria raiz e substancia. 

Esta materia sutil e a fragri!mcia de um EST ADO, no qual as partes voltam 

a conciliar-se com seu centro, seu eixo e raiz. Eu chamo a esta materia de 

encantamento e Fe na vida tal como ela e em sua diversidade, riqueza e 

imprevisibilidade, e vejo isto corporificado e manifesto em toda modalidade 

de exercfcio ou pratica criativa. 

Minha "fi09ao" ao atestar minha busca, e de agregar alguns elementos 
que compoem a natureza do ESTADO criativo, do memento em que a 
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IMAGEM se deixa apreender, da FORMA que ela adquire ao ser transporta
da para uma materia que falara por ela. E tudo isso, na concepgao psiquica 
do ser humano, pode ser uma fina alegoria da vida animica, dos percursos 
e trilhas da alma, nao so do fazer artistico, mas do fazer humano. 

0 CAPiTULO I -A Terra Incognita da Alma e o Opus Artistico - Compiie 
um tragado entre a natureza da alma e do processo criativo. Agrega narrati
vas de artistas em seus caminhos de "formarem-se" como agentes do criati
vo: seus dilemas, fascinio e modos de agir criativamente. 

Descreve as caracteristicas do "Opus Artistico", ou seja o processo que 
engendra a Obra, fazendo um paralelo com a Alquimia, onde o "Opus" e o 
caminho da transformagao das materias. 

Apresenta a concepgao de C.G. JUNG, sua abordagem arquetipica, lin
guagem simbolica e alguns aspectos da Anatomia da Psique. 

0 CAPiTULO II- 0 Ato Criativo, a Aventura da Transformagao da Materia 
- Aborda a dinamica das inquietagiies da Alma, de seus anseios por mani
festagao, de sua busca por caminhos. 

Reune algumas descrigiies sobre Materia, suas qualidades e natureza. 
Estabelece conexiies entre OPUS Alquimico e Artistico. 
Faz paralelos entre trilhas criativas: poesia, psicologia profunda de C.G. 

Jung e artes visuais. 
lntroduz o Sonho como ambiente criativo e possivel matriz de formas. 
Tece consideragiies sobre o estado criativo e o comportamento criativo 

de alguns artistas e sobre a Obra em si. 

0 CAPiTULO Ill - Construgao de lmagens, a Magica das Formas 
Apresenta o conceito de Jmaginatio como linguagem da alma, portanto ger
adora de imagens. 

Estabelece relagiies entre: imagem, sonho, memoria, magia e criagao. 

0 CAPiTULO IV - Joan Mir6, Seu Tempo, Seu Caminho - Seleciona uma 
das obras de Miro, para atraves de um procedimento por mim denominado 
Escuta Visual, praticar uma ampliagao e compreensao do Comportamento 
Criativo de Joan Miro e do universe interior e particular desse artista. 

A trilha percorrida por Joan Miro e detalhada em suas etapas que con
stituem seu "Opus" Criativo, manifestando a inquietagao de sua alma e seus 
sonhos. 

0 CAPiTULO V- 0 artista e o Sonho de Todos Nos - Realiza um passeio 
pelas obras de artistas diferentes em origem, cultura e tradigiies, onde o 
Sonho apresenta-se como germem criativo, e a obra do artista expiie simul
taneamente sua identidade particular e o carater universal da arte, a 
comunhao dos anseios e inqui-
etagiies da alma humana. 21 



A criayao vive como genese sob a superficle do vlsive! da obra. Para tras, todos os espiritos en

xergam a frente, no futuro s6 os criadores. 

Paul Klee. 
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CAPiTULO I 

A TERRA INCOGNITA DAALMA E 0 OPUS ART1STICO 

D esde os tempos primitives ate os nossos dias, a arte tern sido urn 

modo de registrar a hist6ria animica da humanidade. Observando a imensa 
quantidade de processes envolvidos nessa trajet6ria, toma-se inevitavel a 

percepgao de que e da natureza do criativo romper com muitas das formas 

estabelecidas ou determinadas e exercitar continuamente novas formas, a 
partir das estruturas e dos processes atuais e contando com aquilo que se 

lorna disponivel no momento. Assim e que a arte deve se submeter, e sem
pre se submeteu, a uma persistente atualizacao e ampliacao de repertories. 

As narrativas da !uta do homem para sobreviver, transformar-se e evoluir 

sao descritas em seus mitos e reveladas em suas obras de arte. 0 impulso 
criador no homem sempre foi dirigido para a conquista das for~s da 

natureza ou para tentativa de desvendar o misterio de sua vida. 

Joseph Campbell diz sera mitologia urn portal secreto atraves do qual a 

incansavel abundimcia c6smica jorra para dentro das manifestagoes cultur

ais humanas. 1 

Johan Jacob Bachofem (1815-1887), na introdugao de seu livro "Mother 

Right", contrapoe a suposigao de que os mitos nao sejam uma "terra firme" 

para a contemplagao das questoes do humano e da arte em particular. 

"Tern sido dito que o mito, como areia movedi~. nao pode oferecer 
uma terra firme para os pes. Esta critica nao deve ser destinada ao 

proprio milo, mas antes a maneira como se lida com o mito. 
Sendo o milo multiforme e mutante em sua manifestagao externa, por 

outro !ado segue leis fixas e pode disponibilizar resultados definidos 
e seguros tanto quanto qualquer outra fonte de conhecimento hist6ri

co. 
Produto de urn periodo cultural no qual a vida nao havia ainda que

brado sua harmonia com a natureza, ele comunga com a natureza a 
abundancia de leis inconscientes que sempre faltam nos trabalhos de 

reflexao 16gica." 

Bachofem sustenta o entendimento da inlluencia dos arquetipos na estru

turagao e no movimento do indivfduo e da coletividade, na civilizagao de 

modo geral como no modo dos "sonhos que se desdobram a partir de uma 
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citado por Joseph Campbel 

in The Mythic Dimensions 

Selected Essays 1959- 1987 



lsso equivale ao conceito de inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung 

(1875-1964) e podemos dizer que o reconhecimento que aporta a respeito 

da dimensao moral e psicol6gica de toda a mitologia, enderega ambas aos 

artistas de modo geral. 

Atraves da mitologia da arte, eles criam canais genuinos de comunicagao 

na sociedade colocando em pauta e em evidencia as questoes mais basicas 

e mais universais e,sobretudo, sentimentos e intuigao humana. 

Segundo Herbert Read, a arte foi e e o instrumento essencial do desen

volvimento da consciemcia humana. Harold Rosemberg considera vantajosa 

a natureza incerta da arte uma vez que o constante questionamento revigo

ra sua fungao transformadora em cada geragao. 

0 artista e sempre movido por uma necessidade interior que transita do 

informe para a forma, do inexpresso para a expressao formalizada. Esse 

movimento cria novas formas para manifestar aquilo que ainda era inedito. 

E o espirito de cada artista que se reflete na forma. Em uma mesma epoca 

muitas formas diferentes sao igualmente belas, igualmente boas, porque 

expressam necessidades diferentes de cada artista, aspectos de sua subje

tividade, de sua estrutura, de sua maneira de lidar com a interioridade e com 

a vida. 

A arte e a alquimia desses processes que se desdobram do interior para 

a vida concreta; e a descrigao de trilhas possiveis nos caminhos pessoais, 

a narrativa de inquietag6es particulares ou de visoes audaciosas. Como toda 

alquimia, requer materia prima! A primeira materia e o corpo, com o cerebro 

organizando os processes, conferindo Iugar e ordem aos metabolismos e 

movimentos, ordem que e sumamente necessaria ao caos da vida, das 

emogoes, do desconhecido. Depois h8 espago para todos os tipos de mate

riais que podem servir como instrumento de revelagao das imagens, materi

ais que podem acolher o fruto do imaginar de cada artista. 

Nisso esta o encontro do obreiro com seu avesso, com seu invisivel: a 

materia da criagao adere ao impulse criativo e se entrega, ainda que por 

meio da luta esforgada em diregao a conquista da forma almejada, mas se 

entrega ao poder que rege a mao do artista. Paixao violenta, doce, irre

sistivel, amarga, exigente, da qual nenhum obreiro consegue ou deseja 

livrar-se. Como dizia Joao Guimaraes Rosa: "0 amor e urn passaro que p6e 
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ovos de ferro"'. Este amor, sim, tem ovos de ferro, ovos de pluma, ovos de 

bolha de sabao. ovos podres, ovos nobres. Amor sem o qual o obreiro nao 

lograria vida significativa; pois e da natureza das visceras, do sangue, da 

memoria mais ancestral, mais incognita e misteriosa. A essa paixao se referia 

o pintor lbere Camargo: "nao pinto para criar formas, pinto porque a vida doi".' 

Por fim essa paixao, caminhando atraves da magia dificil das transmutagoes, 

leva ao milagre dos frutos e alcanga a redengao atraves da cura. 

0 opus alquimico do obreiro artistico e evocador de forgas e poderes dar

mentes para a maioria das pessoas. E enquanto uns dormem ou conservam

se aprisionados, como dizia Platao, outros atendem ao chamado e a exigencia 

de alquimizar a vida da alma, dando forma ao humano, construindo uma con

sciencia partilhavel com todos. Sim, partilhi!Vel, pois como nos diz G.WF. 

Hegel, a obra de arte e "enderegada ao coragao capaz de responder-lhe, e um 

chamado para a mente e o espirito, e um dialogo com cada individuo que se 

confronta com ela:• 
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Em 1894, o dramaturgo August Strindberg desenvo!veu, 

a partir dos fundos ocultos do fin-de-si9cle, urn conceito 

aleatOric e radical que aplicou, entre outras coisas, no 

campo da fotografia e das experiEmcias fotoquimicas. Foi 

assim que tirou fotografias com uma mil:quina construida 

par ele prOprio, munida de uma \ente de vidro nao polido 

para captar com maier autenticidade a alma sabre a 

placa. Ou, tal como ilustram estas imagens, expunha as 

placas ao ceu estrelado no momenta da revelagao, pen

sando que a luz era diretamente transmitida atraves das 

ondas eletromagn9ticas, recentemente descobertas por 

ROntgen. 

Auguste Strindberg, Celestografias, 1894 
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Podemos dizer que o que faz de um homem um artista e sua prontidao e 
habilidade para responder ao que pede forma, pede materia, pede espa<;:o no 

meio das coisas, pede tempo no meio dos comportamentos em que ele, 

artista, vive. Para Harold Rosemberg, 

"o artista e um produto da arte, o artista nao existe exceto como uma 

personifica<;:ao, uma figura que representa a soma total da arte ela 

mesma. E a pintura que e o genic do pintor, a poesia o genic do poeta 

e a pessoa e um artista criativo na medida em que ele participa deste 
genic"'-

Segundo este autor, "a arte e a voca<;:ao que mantem o espa<;:o aberto para 
o individuo realizar-se a si mesmo a partir do conhecimento de si" 6

. 

Gada artista tern sua propria defini<;:ao de arte como tern sua experiencia 
pessoal, marcada por sua estrutura, necessidade e caminho peculiar. Nota 1 

Paul Cezanne, quando perguntado se concebia a arte como uma uniao do 

universe com o individuo, respondeu: "Concebo a arte como uma percep<;:ao 
pessoal, coloco essa percep<;:ao na sensa<;:ao e pe<;:o que a inteligencia a 
organize numa obra." 7 

Pablo Picasso testemunhou: "Nao aborre<;:o a arte porque nao poderia 
viver sem lhe devotar todo meu tempo. Amo a arte como a (mica finalidade de 
minha vida"'· 

Para o escritor argentino Jorge Luis Borges: "o fate central de minha vida 
foi a existencia das palavras e a possibilidade de tece-las em poesia " 9

• 

Joan Miro, o pintor espanhol, alegava: "Se eu nao puder trabalhar mais, a 
vida ja nao me interessara" 10 

lbere Camargo, o pintor gaucho, confessa: "A pintura para mim sempre 

foi visceraL Ela e minha came, o meu sangue eo meu espirito. Assim como 
no milagre eucaristico da mitologia crista"" 

Federico Fellini, o cineasta italiano: "Meu trabalho e fazer cinema e a 
maneira pela qual eu o fa<;:o e um modo de existencia e nao somente um modo 
de expressao"12 

Outre cineasta, Tarkovsky, afirmou: "0 trabalho de um artista so se justifi
ca quando e crucial para sua vida, quando nao e uma ocupa<;:ao passageira, 
mas sima unica forma de existencia para o seu eu reprodutor''. 13 

Gauguin, o pintor: "Para mim, o grande artista e a formula da maior inteligen
cia, a ele chegam sentimentos as tradu<;:Oes mais delicadas e portanto mais 
invisiveis do cerebro."14 

Para ele, a pintura consegue condensar as sensa<;:oes, de modo que a pes-
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soa que se da ao olhar pede cantata-las, criando uma hist6ria ao saber de 

sua imaginac;:ao. Com urn simples olhar a pessoa pede ter a alma invadida 

pelas mais profundas lembranc;:as, num instante, sem nenhum esforc;:o da 

memoria. Afirma: 

"A obra de um homem e a explica9iio desse homem" 1s 

Edward Munch escreveu: "Uma obra de arte s6 pede provir do interior 

do homem. A arte e a forma da imagem, formada dos nerves, do corac;:ao, 
do cerebra e do olho do homem. A arte e compulsao do homem para a 

cristalizac;:ao. A natureza nao e apenas o que o olho pede ver, ela mostra 
tam bern as imagens interiores da alma, as imagens que ficam do lade de 

tras dos olhos" 16
. 

0 pintor alemao Paul Klee, que cultivou uma profunda reflexao sabre 

os significados universais da arte, escreveu: "A arte nao reproduz o visiv

el, mas toma visivel. A arte assemelha-se a criac;:iio. Gada obra de arte e 
urn exemplo, assim como urn elemento terrestre e urn exemplo do c6smi

co .... Ainda se pede falar do efeito e da cura que ela exerce na medida em 

que a imaginac;:ao, a quem os estimulos instintivos deram asas, nos induz 
a estados ilus6rios que, de alguma forma, nos encorajam, estimulam, mais 

do que os estados naturais conhecidos ou supra-naturais conscientes. 
Podemos dizer ainda que os simbolos confortam o espirito, fazendo ver 

que nao existem para eles apenas possibilidades terrenas, a despeito do 
quanta elas possam crescer" u 

Max Beckman: "o que quero mostrar em minha obra e a ideia que se 

esconde par tras da chamada realidade. Busco a ponte que liga o visivel e 
o invisivel como o famoso cabalista disse certa vez: 'Se quiser apossar-se 

do invisivel, procure penetrar o rna is profundamente possivel no visivel'. 0 
meu objetivo e sempre captar a magia da realidade, transferir essa reali
dade para a pintura, tamar o invisivel visivel par meio da realidade. Urn dos 

meus problemas e encontrar o eu que tern apenas uma forma e e imortal. 

Encontra-la nos animais e nos homens, no ceu e no inferno, que juntos for

mam o mundo em que vivemos. E isso que tento expressar pela pintura, 
uma func;:ao diferente da poesia e da musica, mas para mim uma necessi

dade pre-destinada. A arte e criativa como forma de realizac;:ao e nao de 
distrac;:ao, como transfigurac;:ao e nao como jogo. E a busca do nosso eu 

que nos conduz ao Iongo da viagem eterna e interrninavel que todos temos 
de fazer"1a 

27 

13. TARKOVSKI, A Esculpir 

o Tempo. Silo Paulo, SP; 

Martins Fontes, 2003. 

14.CHIP. H. B. Teorias da 

Arte Modema. Sao Paulo, 

SP: Martins Fontes, 1999. 

15. CHIP. H. B. Teorias da 

Arte Moderna. Sao Paulo, 

SP: Martins Fontes, 1999 

pag. 183. 

16. idem: pag. 188. 

17. idem: pag. 320. 

18. idem: pag. 323. 

19. idem: pag. 325. 
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0 amor generoso e 

imprecise: "uma nuvem 

de amor puro em 

nota<;ao". 

Annie Besant. Fonnas 

de Pensamento. 1905. 

Jean De Buffet: "Para mim e necessaria que o trabalho com a arte no 

mais alto sentido possa elevar o individuo acima do contexto, provocar uma 

surpresa ou choque" 19
. 

0 fil6sofo GW.F. Hegel resume: "0 trabalho da arte nao e ingenuamente 

auto-centrado; ele e essencialmente uma questao enderec;:ada ao corac;:ao 

capaz de responde-la. Urn chamado para mente e o espirito, todo trabalho 

de arte e urn dialogo com cada individuo que se confronta com ele" 20
• 

Kandinsky anotou, em Do Espiritual na Arte, que a arte e uma forc;:a cujo 

objetivo consiste em desenvolver e apurar a alma humana. Sendo a (mica lin

guagem que fala para a alma e a (mica que ela pode entender. Aquele que 

olha uma obra de arte conversa de certo modo com o artista por meio da lin

guagem da alma. E da responsabilidade do artista sustentar de alguma 

maneira o pao cotidiano do qual a alma tern fome. 0 artista deve fazer isso 

reconhecendo os deveres que tern para com a arte, portanto para consigo 

mesmo. 

0 opus artistico tern suas raizes na urgencia que o artista tern quando se 

coloca a par de si mesmo, quer dizer, sente o impulso proveniente de uma 

realidade interna que busca intensamente se expressar. lnicia-se quando o 

artista percebe que precisa fazer jus a vida, quer dizer, reconhece o dever 

de responder aquilo que nele anseia por expressao e aceita, assume sua 

responsabilidade em dar valor a esse caminho criativo. Trata-se de uma 

necessidade, sim, ainda que inexplicavel. Nas palavras de mestre Rosa: 

"Mas o senhor serio tenciona devassar a raso este mar de territ6rios, para 

sortimento de conferir o que existe? Tern seus motivos .... Mas entao, para 

uma safra razoavel de bizarrices, reconselho de o senhor entestar viagem 

mais dilatada"2
'. 

Assim comec;:a a peregrinac;:ao e sao abertos os portais, as questoes, o 

tempo dos sonhos, das revelac;:oes, das travessias, a aventura, as deman

das e regras para quem escolheu a aventura de trilhar a terra incognita da 

alma, entregar-se a seu destine. 
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"onde esta o self, se pode ser 

apreendido apenas na sombra 

e no reflexoB 

Max Beckmann. Self Portrait 

in a Large Mirror with 

Candle~ 1901 

Palavra significativa, magica e misteriosa: destino Nota 2. 

Percorrendo um pouco de sua hist6ria, podemos remontar, com N. 

Abbagnano, ao fatum romano, quer dizer, a a9ao necessitante que a 

ordem do mundo exerce sabre cada um de seus seres singulares. Na 

sua formulagao tradicional, o conceito de destino implica: 

1. Necessidade quase sempre desconhecida e par isso cega, que 

domina cada individuo do mundo enquanto parte da ordem total; 

2. Adaptagao perfeita de cada individuo ao seu Iugar, ao seu papel 

ou a sua fungao no mundo, vista que, como engrenagem da ordem 

total, cada sere feito para aquila que faz 22
. 

Quando a palavra destino e pensada par Nietzsche e pelo existen

cialismo alemao, adquire novo significado: exprime agora a aceita9ao e 

a voligao da necessidade. 

E preciso fazer o voto do retorno de si mesmo com o anel da 

eterna bengao de si e da eterna afirmagao de si: e preciso atin

gir a vontade de querer retrospectivamente tudo o que aconte

ceu, de querer para a frente tudo o que acontecera 23
• 

Esse e o amor fati, no qual Friedrich Nietzsche ve a formula da 

grandeza do homem24 Martin Heidegger nao fez senao exprimir o 

mesmo conceito ao falar do Destino como decisao autentica do homem. 
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Destine e a decisao de retornar a si mesmo, de transmitir-se a si mesmo e 

de assumir a heranga das possibilidades passadas. Nesse sentido, o Destine 

e a historicidade aut€mtica25 que consiste em escolher o que ja foi escolhido, 

em projetar o que ja foi projetado, em reapresentar para o futuro possibili

dades que ja foram apresentadas. E, em outros termos, o reconhecimento e 

a aceitagao da necessidade. 

Um pouco diferente e o pensamento de Karl Jaspers, que leva em 

consideragao a identidade estabelecida entre o eu e sua situa<;:ao no mundo. 

Esta ultima visao de Destine exprime bem certas tendencias da filosofia con

temporanea, onde sao mudadas as duas nog6es anteriormente apresen

tadas e as disp6em dessa outra maneira: 

1 . A determinagao necessitante nao e a de uma ordem, mas a de uma 

situagao, a repetigao; 

2. 0 Destine nao e cego, porque e o reconhecimento e a aceitagao delib

erada da situagao necessitante 26
• 

Complementando a visao filos6fica com a de C.G. Jung, conforme o 

Dicionario Junguiano: No ambito da psicologia analitica junguiana, o destine 

e fundamentalmente indicado pela nogao do Si-mesmo, na sua acepgao de 

deposita rio do ser e do devir individual 27
• 

Ha ressonancias com a indicagao de Nietzsche de "querer para a frente" 

o que acontecera. Pode-se pensar, entao, no acontecer que e destinado em 

razao de que o tragado para a realizagao do homem ja se encontra em seu 

dentro. Foi a esse "querer para a frente", pode-se pensar, que se referiram 

as declarag6es de cada artista acima citado. "Jamais se eleva o homem mais 

alto do que quando nao sabe para onde seu destine o conduzira". 28 

Nosso Guimaraes Rosa parecia estar falando disso: "Meu coragao e que 

entende, ajuda minha ideia a requerer e tragar. ( ... )para ser feliz, e que e 

precise a gente saber tudo, formar alma na consciencia." 29 

Formar alma na consciencia! Sera isto uma maneira de atender a propria 

necessidade e entao aceitar o trabalho nisso implicado? 

Destine e pais chance e tarefa. Opus. 

0 opus de fazer alma, de acordar a alma, exige de n6s uma atitude etica, 

consciente, devocional. 

Para entregar-se a esta obra, que em si mesma e arte, e necessaria que 

se descubra a natureza da alma que pede protegao, abrigo, nutrigao. A alma 

requer ser bem alojada em nosso corpo, em nosso coragao, em nossos 

encontros, em nossas adversidades, em nossos campos de batalha ... 

Visualize a imagem do Opus artistico como o vasa para a alma. E um 
"conteiner" para essa substancia fluida, luminosa, obscura, mercurial, ter-

30 



restrial, lama, agua, ar, fogo, vida procurando forma.'" Vases. Como 
o corpo individual, o grande corpo do mundo, o corpo da terra ela 
mesma a mae de tanta alma. 

Detenhamo-nos, entao, a perguntar o que e a alma. E deixemos o 

Rosa guiar nossa reflexao: "Alma tem de ser coisa intema, suprema

da, muito mais de dentro ... Se tem alma, e tem, ela e de Deus estab

elecida, nem que a pessoa queira ou nao queira" 30
• 

Coisa interna, quer dizer nao concreta, imponderavel. Coisa supre

mada, isto e, de uma qualidade aurea, excelente. Coisa muito mais de 

dentro, a Alma no Homem parece pura errancia, puro nao-saber, assim 

"Vira-te para mim com todo o teu corat;ao e nao me desprezes por ser negra e escura, porque 

foi o sol que me tisnou, e as profundezas sombrias cobriram-me o rosto". 

Aqui Sofia ergue-se sabre a lua cheia, cujo pigmento prateado se vai oxidando ao Iongo do 

tempo. 

Aurora consurgens, finais do seculo XIV 
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31. Meister Ekhart. in 

Parabola. 

32. Biblia Sagrada. Edi¢es 

Paulinas. 

33. Memoria, Platao. 

aventureira, que escorrega, enxerga, fica cega, ora surda, ora ouvinte; 

instavel, flamejante, inquieta. Sim, a alma no homem e errante e aprendiz de 

si e do mundo. 

As citagoes escolhidas confirmam o dinamismo, a instabilidade da alma 

humana, essa qualidade que conserva uma sintonia com o dinamismo infan

til de ora se entusiasmar muito, ora tornar-se fugidia, assustada ou 

temerosa, ora valente. Deus fez a alma tao trapaceira e tao secretamente, 

que ninguem sabe verdadeiramente o que ela e. 31 

Olhando para nossa tradigao crista, podemos dizer que ela re-situa con

stantemente a ignorancia do homem face a si mesmo. Diz o Salmo oito: "0 

que e o homem para que Vos lembreis dele? E o Filho do Homem para que 

V6s o percebeis?"32 E a necessidade de adquirir a visao de si, e atraves da 

visao, o entendimento. 

A tradigao crista logo a partir do seculo II d. C. foi formulada nas catego

rias do pensamento grego. Leiamos, entao, Platao: 

A alma e como o olho: quando pousa sobre aquilo que e a verdade e 

o ser, brilha; a alma percebe e compreende e fica radiante de 

inteligencia. Mas quando direcionada para o crepusculo de tornar-se 

e perecer, entao ela tern apenas opiniao e vai pestanejando sobre 

isso, e primeiro sobre uma opiniao, depois sobre outra e parece nao 

ter inteligencia". 33 

Platao descreve no celebre Mite da Caverna, a ascensao da alma, sain

do da prisao do sono acima referido e assumindo o caminho em diregao a 

luz do conhecimento verdadeiro. Sensivel as forgas que imantam seu 

entorno, como o olho as cores que o rodeiam, a alma tern uma inteligencia 

peculiar que pede se perder nas influencias externas. Mas ela corresponde, 

em sua natureza interna, as regioes da verdade sem mascaras, da bon

dade sem insegurangas, da beleza sem cosmeticos. 

Na tradigao hinduista, a ancestral lingua sanscrita reserva muitas 

palavras para discernir aspectos da natureza da alma e de sua composigao. 

Vejamos algumas delas, segundo Judith M. Tyberg (1970): 

Jivatman: o espirito ou "self individual presente nas criaturas vivas. Esta 

palavra se compoe de duas raizes: jiva e vida; atman e o "self'. Jivatman e 

a porgao do Divino dando suporte a existencia individual na Natureza. Nao 

evolui, mas preside a existencia particular que evolui. 
Antaratman: 0 self interior, a Alma, Luz Divina, que e uma forma con

sciente ou projegao de Jivatman. Antar significa dentro e atman, como ja 

vimos, e o self. Antaratman e o aspecto animico que esta evoluindo em 
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expressao na vida humana, e o que reune a essencia de todas as exper
iencias e desenvolve a percepgao da alma e possibilita a realizagao de 

Deus. Antaratman e o Jivatman entrando no nascimento. 

Chaitya-Purusha: outre nome para Alma. E a essencia humana em 

evolugao ou Ser Psiquico, considerado como Ser da Consciencia Divina 
no homem, e que aspira e eleva a natureza a Verdade. Chaitya provem 
de chit que significa a consciencia; e a parte consciente da consciencia 
ou do pensar; e purusha e a pessoa, o ente individual. 0 Chaitya 
purusha unifica a existencia corporificada. 

Antaryamin: guia interior, ser divino interne que molda o individuo 

segundo uma lmagem Divina. 

Svabhava: a natureza caracteristica, o principia espiritual de tomar-se 

(self becoming). Sva e outre vocabulo para self e bhava e tomar-se. 

"Tornar-se" e a Lei essencial da natureza dos entes, a qualidade do espiri

to no seu poder inerente de vontade consciente e sua forga para agir car

acteristica, mas individualizada. Svabhava e a semente do espirito que se 

manifesta como a qualidade essencial em tudo o que se toma (in all 
becoming). 

Ainda outras palavras: 

Atman: o mais alto self, um com Brahma (o divino) e com todos os 

outros atmans. 

Bhutaatman: o self que lembra, que conserva a lembranga de quali-

dades essenciais do self que foL 

Pranatman: o self pessoal ou self da vitalidade (prana: vida). 
Sthulataman: o self grosseiro, o self do corpo. 
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Bahiratman: o self exterior. 

Sutratman: o self cordao, o 

mistico cordao de ouro da con

sciencia que liga todos os selves 
do ser humane com Brahma, o 

uA esfera da natureza humana abarca 

na sua potencialidade humana Deus e o 

universe." 

Nicolau de Cusa. De conjecturis, ca. 

1443. 

lmagem: William Blake. Albion's 

Dance. 1794 
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puxado por 

ilustra as energias 

fundamentais do 

homem, na simbolo

gia indiana: 

"0 eu (o alma, o 

n!lcleo divino do ser) e 

aqui o dono do carro; 

o corpo e a quadriga, 

e o condutor re

presenta a faculdade 

diferenciadora e cog

nitiva da intuiyao; as 

redeas sao o pensa

mento; as faculdades 

sensoriais, os cavalos, 

e os objetos ou as 

esferas da percepc;iio 

sensitiva a pista per

corrida. 0 homem, em 

quem se combinam o 

eu e as faculdades 

sensitivas e cogniti

vas, e chamado come

dar ou gozador." 

Kala Upanishad, sec. 

VIII -VI a. C. 

Bhakti Vedanta. Book 

Trust. 1987. 

34. SRI AUROBINDO. The 

Secret of the Veda. Sri 

AurobindoAshram Trust 

India, 1973. 

Divino. 

Brahma: nos Vedas, significa a palavra Vedica ou Mantra, 

no seu mais profunda aspecto, como uma expressao da intu

ir;:ao. 

E a alma-consciemcia, que emerge do corar;:ao secreta das 

coisase se lorna o pensar da mente (mana: mente). Essa qual

idade de pensamento intuitive e expressao da consciencia da 

alma ou e a alma, ela mesma. Brahman e uma expressao da 

alma: voz do ritmo que cria o mundo perpetuamente. Nota 5 

A tradir;:ao hinduista antiga era sensivel a dialetica do 

!manifesto - Manifestar;:ao, das ligar;:oes dinamicas e circulares 

"o Sem-Forma" e o mundo das formas, entre o interior 

espiritua;l, universalizante, e o exterior material e particulariza

Nao e possivel estabelecer transposir;:oes lineares entre 

aquela cultura antiga e diferente e a nossa, mas tambem nao ha como nao 

escutar a ressonancia entre essas expressoes e o movimento criativo, tal 

como acima caracterizado. Podemos ver que na tradir;:ao hinduista, a alma 

e multiplicidade, diversidade, fagulhas variadas do transcendente, micro 

concentrar;:oes de memoria divina, germens de consciencia ... multidimen

sional, trans-humana, ritmica, varias qualidades de selves (eus) ou seja: 

multifacetada. 

Sri Aurobindo, urn dos mais respeitados porta-vozes contemporaneos da 

tradir;:ao hinduista, diz em seu livre The secret of the Vedas: 

As vicissitudes da alma humana representam uma I uta cosmica, nao 

meramente de principios ou tendencias mas dos poderes cosmicos 

que os suportam e os corporificam. Estes sao os Deuses e os 

Dem6nios. Na arena do mundo e da alma individual o mesmo drama 

real com os mesmos personagens e encenado. 34 

Quando Iemos alguns tratados de psicologia da escola empirista, e dess

es "principios e tendencias" que ouvimos falar. Na intenr;:ao de preservarem 

a objetividade, acabam perdendo o cantata vivo com a realidade dramatica 

de que fala Sri Aurobindo, o cantata com a simples e intensa realidade do 

individuo que sofre e exulta ao nosso lado e se reconhece intimamente nos 

mites e obras de arte de todas as idades e culturas. 

A alma humana, apanhada na grande rede de lutas da vida, as vezes se 

sentindo minuscula face a seu enorme campo de batalhas, as vezes sentin

do-se capaz de sustentar as tensoes que acompanham construr;:oes e cri

ar;:oes! Luta que exige atenr;:ao redobrada, presenr;:a incessante e, sempre, 

pratica, na constants invenr;:ao de modes, de estilos, de jeitos. Pratica que 

carece de novas e atuais repertories. Sim. lsto e Vida interior. 0 que se rev-
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A arvore da alma tern as suas raizes no mundo sombrio da ira divina, e bifurca-se em dois sentidos: a direita, a 

obstinayao, influenciada pelo opressivo "espirito sideral deste mundo" e pelos efeitos astrais do ceu igneo inferior. 

A esquerda, a abnegayao, iluminada pela luz do Espirito Santo. Este tronco e o dnico que se ergue para o alto, 

transpondo os quatro mundos cabalisticos ou camadas da alma. 

ela da vida interior e muito mais do que qualquer tipo de segredo mun

dane, de curiosidade emotiva ou de conjectura cientifica. Sao isto sim, 

as confidencialidades ontol6gicas do ser que se sabe interligado as 

pot€mcias da natureza, as inte~eigoes das pulsoes prementes, os sin

tomas de nossas necessidades nao cuidadas, excluidas, e que tomam 

curses aleat6rios na vida pessoal e coletiva. Segredos, vozes que falam 

baixo, sussurros, coisas daqui e do alem. Ecos. 

Numa vereda estreita, escrevo meu segredo; 

Nada de meia-noite. 

Todo eco e meu vizinho 

A bruma seguinil. 35 

Nesses versos do poeta frances Rene Char respira-se a atmosfera 

de tantas veredas, corredores, obscuridades, bruma e fumaga: as 

veredas do sertao de Guimaraes Rosa, signos da Terra Incognita da 

alma, nossa alma. Quem desvenda? 

Jung foi uma dessas criaturas que praticou a arte de pegar o boi do 

desvendamento pelos chifres. Por isso, encontrei nele e em suas ideias 

uma especie de quase repouso, ou melhor, uma linguagem organizada 

para dialogar com o indizivel. Ele escreveu: 

(. .. )Alma eo que vive no homem, aquila que vive por si s6 gera 

vida: por isso Deus insuflou em Adao um sopro vivo a fim de que 

ele tivesse vida. Com sua astucia e seu jogo de ilusoes a alma 

seduz para a vida a inercia da materia que nao quer viver. Ela a 

alma, convence-nos de coisas inacreditaveis para que a vida 

seja vivida. A alma e cheia de ciladas e armadilhas para que o 

homem tombe, caia por terra, nela se emaranhe e fique preso, 

para que a vida seja vivida. Se nao fosse a mobilidade e iri-

Carl Gustav Yung 

descencia da alma, o homem estagnaria em sua 

maier paixao, a inercia. Ter alma e a ousadia da 

vida, pais a alma e um daimon doador de vida, que 

conduz seu jogo selfico sabre e sob a existencia 

humana. Ceu e inferno sao destines da alma e nao 

do cidadao." 36 

Alma, animal, animo, animosidade, animagao __ _ 

animar a materia, soprar, mover - criar movimento, 

dinamismo. Mas qual e entao a linguagem da alma? 

Como a alma aprende? Que aparato e inerente a 

essa dimensao do ser que lhe pemnite entao VER? 

Vera si e ao outre e ao mundo? Vera materia, bus

car e almejar a forma? 

0 ato de criar e um dos modes de deixar a alma 
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"A rosa branca. Eu sou o elixir da alvura, que transforma os metais imperfeitos na mais pura prata_» 

"A rosa verme!ha_ Eu sou o elixir do Vermelho, que transforma todos os corpos imperfeitos no ouro mais puro e verdadeiro.' 

0 rei vermelho resplandece como o Sol, "claro como o carbUnculo, com a impetuosidade fluida da cera, resistente ao fogo, penetrante e contendo o mercQrio vivo_ Alia a 

solide:z sulfurosa abso!uta a flexibilidade mercurial suprema. 

Segundo a doutrina crista da transubstanciay§o, a cor pUrpura do sangue e a forma suprema de espiritualidade. 

Donum Dei sectllo XVII 

37. ROSA, J. G. Grande 
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animar e falar, ser e agir. A ARTE e urn dos caminhos. 0 fazer artistico, o 

opus que alimenta a alma e vice-versa. 0 encantamento pelas materias, 

pelas possiveis formas que ela pode adquirir. 

Sedugao, sim. Forma de conquista, de luta que se realiza numa viagem 

longa, de indaga9(ies, suposigoes, sonha9(ies, desejo de apreender algo, de 

conhecer e dominar substancias. 

Viagem de travessias, subidas e desci- Donum Dei, seculo XVII 

das, atraves do que a alma vai alteando 

e baixando... rastejando e voando, 

despencando e procurando o caminho. 

0 caminho - "quanto mais ando ... 

parece que entro mais no sozinho do 

vago"37
• Mestre Rosa nos ajuda a 

entender: esta viagem e urn tipo de 

ansia, uma saudade, saudade do todo 

que e urn! Nota 3 

uma s6 alma-corpo 

urn s6 

urn!. .. 

como quem fecha numa gota 

o oceano, 

afogado no fundo de si mesmo. 38 

Com o coragao reverente pela rev

elagao poetica do puro misterio do urn, 

da gota-oceano, observemos com renovada atengao que toda esta andanga 

vai dando respaldo, vai dando licenga para a tal ansia e saudade, vai dando 

o tempo e o Iugar para ela, a alma. E ela goza o direito de querer dividir com 

o outro a inquietagao, a ignorancia, o vazio. Assim como alguma obsessao, 

ou uma persistencia em querer achar a concretude da essencia. E mais, 

querer dar corpo ao incorp6reo, ouvido ao inaudivel, olhos ao invisivel. 

Na grande rede de lutas da vida ha, portanto, outras redes. Aliangas urdi

das pela partilha dessas ansias revolventes, parcerias de esperangas que 

outros parecem identificar, entrechoques de conjecturas construidas na inqui

etude e publicadas ao vento, enlagamentos de apostas e temores, tecendo "in 

ilo tempori" visoes das quais todo ente partilha. 

Carl Gustav Jung aponta para essas redes. Ele abre portas e janelas 

para a vida interior, a vida psiquica como ele prefere dizer, ao colocar-nos 

face a face com as forgas de nossa vida animica, esta vida fugidia, irra

cional, rica e turbulenta, instavel, pulsatil. Ele nos abre tambem o caminho 

para urn entendimento, nao urn conhecimento do tipo explicativo, mas urn 

entendimento por simpatia, sobre nossa natureza humana: 
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primeiramente do corpo vivo, e, em vez de alma devo falar de 

fatores psfquicos.( ... ) 0 corpo e uma realidade visivel e palpavel, 

que corresponde mais a nossa capacidade de expressao ( ... )Com 

o fim de evitar qualquer confusao, eu gostaria de chamar a 

aten<;:ao para o fate de que na minha defini<;:ao de corpo incluo um 

componente que denomino vagamente de entidade vital.( ... ) 

Donum Dei, seculo XVII 

entidade 39
• 

Excluido o significado possivel desse 

principia vital, faltaria automaticamente ao 

corpo como tal algo que e estritamente 

necessaria a sua vida, a saber: o fator 

psiquico. Poderiamos admitir que a enti

dade vital de que falamos acima e idrmti

ca ao fator psiquico ( ... ) e, deste modo, 

restabelecer a antiqiiissima e conhecida 

dualidade existente entre alma e corpo? 

Ou existem razoes que nos permitam sep

arar a entidade vital da alma? lsto nos 

daria a possibilidade de considerar a alma 

tambem como um sistema apropriado, 

como um arranjo nao apenas da materia 

viva, ou, mais corporal, que esta pronta 

para a vida precisa da psique para se 

tamar capaz de viver, assim tambem a 

psique pressupoe o corpo para que suas 

imagens possam viver. A alma e o corpo 

sao presumivelmente um par de opostos, 

e como tais, sao a expressao de uma s6 

"Par de opostos" significa as duas partes complementares de uma s6 

coisa, como a frente e as costas dos corpos, ou duas modalidades de 

fon;:as que compoem um todo, como os fluxes agonico e antagonico dos 

musculos, sendo que cada uma completa a outra, e uma sem a outra 

seria disfuncional. 

Levando em conta o par de opostos "corpo-alma", entendemos a 

natureza do conhecimento que seria possivel para a alma: ela pede prox

imidade, intimidade, acolhimento, cuidado. Conhecimento passa a ser o 

fruto do relacionamento vivo, a aquisi<;:ao conquistada a partir de exper

iencias de intimidade, do estar junto, do saber ouvir e responder, saber 

ver e assentir, saber ficar com. Saboreando. Como se diz na lingua 

francesa "co-naltre", conhecer enquanto co-nascer, nascer junto. E como 

se diz na lingua latina "sapere", saber enquanto saborear, sentir o saber. 
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Conhecimento e aquisi9ao nesse transite entre substancias invisiveis e visiveis, nesse 

alcance que a alma ousa conferir-se devido a seu amor e desejo pela materia e a sua 

voca9iio para ter corpo. 

Para aproximar-se do obscure ou demasiadamente cintilante universe an1m1co, e 

necessaria ser livre. Livre para o destemor, o aceitar surpresas, o admitir que as reve

la96es nem sempre se somam, as vezes se neutralizam. Esta e a trilha inusitada que se 

apresenta para cada um de nos, e de forma peculiar para o artista. Ser empurrado em 

dire96es estranhas, obscuras, maravilhosas e reveladoras. E livremente seguir as insinu

a96es da alma quando busca o Iugar, o temple, o tempo, o abrigo, o campo da arte, o 

memento para tecer sua obra imaginativa. 

A vida interior inclui o imprevisivel, inclui o "fator psiquico" cuja energia se movimenta 

para frente e para tras, para dentro e para fora, em ritmos descontinuos que reinventam 

nossa no9iio de passado, futuro e presente. 0 tempo psiquico e permeavel, e sincronico, 

e simultaneo. E todos os tempos estao ali presentes, no presente. Por isso seria preferiv

el falar, com Henri Bergson, em "dura9ao", sugerindo-se com isso que ha um tempo sufi

ciente ou adequado para se cumprir um percurso, uma etapa - um memento, propriamente 

dito, para estar disponivel para aquilo que a imagem solicita, apresenta e demanda do 

artista. Pois a imagem apresentada pelo sonho, ou pela atividade do imaginar da alma, ou 

pela sensa9ao de ser capturado por uma visao subita de algo, a imagem evoca um esta

do de aten9ao criativa, de concentra9ao. 

Concentra9iio e um tipo de aten9iio sustentada cuja dura9iio correspondente a neces

sidade da alma configurar sua experiencia. E atender a demanda da vida, ela mesma, por 

renova9ao, fecundidade e nutri9ao dentro, em si mesma, no santuario da intimidade. 

Sao essas algumas das quest6es da alma, expressas na visivel materialidade de 

nossa vida psiquica. 0 artista e o medium do poder criativo cuja fonte se acha dentro dele 

mesmo. Sua personalidade ha que ser, portanto, permeavel, porosa a manifesta9ao desse 

poder, de modo a ser capaz de responder e manusear a contento as materias que irao dar 

forma aos ditames da psique. 

De acordo com o oraculo I CHING, o come9o de todas as coisas repousa ainda no 

alem, em ideias que deverao posteriormente tornar-se reais. Na linguagem psiquica jun

guiana, estas ideias sao os arquetipos. 0 Criativo tem poder para dar forma a estes 

arquetipos de ideias. 
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40. CHIPP. H. B. Teorias da 
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41. idem. 

Eu sinto que a forma verdadeiramente viva, e o resultado natural do esforco do individuo artista para 

criar a coisa viva, a partir da aventura de seu esplrito diante do desconhecido, onde ele experimenta e 

sente alga que nao e compreensiveL 

A partir desta experi€mcia, surge o deseja de tamar conhecido a desconhecido. Par desconhecido eu 

quero dizer aquilo que significa tanto para a pessoa, que ela tern a desejo de traze-lo tamar daro o sen

tide do nao compreendido. Eu percebo que todos nascemos com ista clara, mas com a maioria da 

humanidade ista se tarna ma!dito. 

Georgia O'Keeffe 

0 caminho para suceder no Opus Artistico e apreender a agir de acordo com 

o universal, cuja lei, mediante comego e fim, cria o fenomeno do tempo. 0 dam 

do medium desse opus e responder conforme o tempo no qual vive. 0 tempo 

nao e mais do que o meio de tornar atual (no sentido de colocar em ate) o que 

e potencial. A sintese do opus criativo e sempre de novo a continua atualiza9i3o 

e diferencia9i3o da forma. 

0 poder do criativo altera e modela os entes ate que conquistem sua ver

dadeira e especifica natureza. E a mantenham em conformidade com a Grande 

Harmonia. Entao, este poder se revela a partir da perseveranga, o que na vida 

do artista significa nao rare uma luta gigantesca corn a materia e consigo 

mesmo. 

0 comentario que Gauguin faz sabre sua pintura, o painel, testemunha a 

verdade das afirmac;:oes do I Ching: 

0 idolo esta presente nao como uma explica9i3o literaria, mas como uma 

estatua. lntegrando-se no meu sonho, diante da minha cabana, com a 

natureza inteira reinando em nossa alma primitiva, consola9i3o imag

inaria de nossos sofrimentos, naquilo que eles contem de vago, de 

incompreendido. Diante do misterio de nossa origem e nosso futuro. E 

tude isso canta dolorosamente em minha alma, em meu cenario, pintan

do e sonhando ao mesmo tempo. Sem alegoria captavel ao meu 

alcance, talvez per falta de educa9i3o literaria. Ao despertar, terminada 

minha obra eu pergunto: Donde viemos, o que somes? Para onde 

vamos? Essa reflexao ja nao faz parte da tela. Nao e urn titulo, mas uma 

assinatura 40
• 

Odilom Rendon conclui que o artista, 

submete-se dia ap6s dia ao ritmo fatal dos impulses do universe que o 

cerca. Seus olhos, esse centro sempre sensivel e sempre ativo da sen

sac;:ao, estao hipnotizados pelas maravilhas de uma natureza que ele 

ama e examina. Como sua alma, eles estao em comunhao constante ate 

mesmo com os fenomenos mais ocasionais e essa comunhao constitui 

urn prazer em se tratando de urn verdadeiro pintor que mostra inclusive 

urn certo pender para essa comunhao" 41
• 

Kandinski levantou a convicc;:ao de que a arte, cada arte possui sua propria 

forc;:a. E segundo ele o artista deve tornar-se cego em face da forma recon-
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Uma flor e algo relativamente pequeno. Gada urn tern muitas associayees com as flores, com a ideia 

das flores ... Ainda assim, de certo modo ninguem ve a flor realmente. 

N6s nao Iemos tempo, e para VER e preciso ter tempo. Entao eu disse a mim mesma: vou pintar o 

que eu VEJO, o que a flor e pra mim, mas vou pintar grande e todos se surpreenderao ao tomar 

tempo pra ver. 

Georgia Okeeffe. 

hecida, como tambem deve ser surdo aos ensinamentos e desejos 

padronizados do seu tempo. Diz ele: 

Seus olhos devem estar abertos para sua propria vida interior, 

seus ouvidos sempre atentos a voz da necessidade interior. Tal e 

o unico meio de se chegar a exprimir essa necessidade mistica 

que constitui o elemento essencial de uma obra. Todos os proce

dimentos sao sagrados se sao interiormente necessaries. Assim o 

elemento interior se encontra no fundo, tanto do maior quanta do 

menor problema da pintura. 42 

Com sua visao caracteristica da psique humana, que guarda pert

inencia e atualidade, Jung torna-se urn Virgilio para quem tenta trilhar os 

caminhos da peregrinagao da alma nos infernos e purgat6rios do opus 

artistico. Toda a persistencia de Jung em mapear a geografia da alma, 

seus abismos, suas altitudes e seus vales, seus vulc6es e seus prados, 

seus mares ruidosos e cavernas silenciosas ... 

"Resistir a tudo isso foi uma questao de forga brutal. Outros nisso 

sucumbiram. Mas havia em mim uma forga vital, elementar, quase 

demoniaca e desde o inicio tencionara encontrar o sentido daqui

lo que vivera nestas fantasias. 0 sentimento de obedecer a uma 

vontade superior era inquebrantavel e sua presenga constante em 

mim me sustinha -tal urn fio condutor- no cumprimento da tarefa" 
43 

Jung deixa clara que o IMAGINAR, o dar forma - em imagens - a 

emog6es e sensag6es, e urn recurso da psique. Uma habilidade que 
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adquire a capacidade de dar sentido e visibilidade a experiencia interior. Na 

medida em que conseguia traduzir as emo<;:6es em imagens, isto e, ao 

encontrar as imagens que se ocultavam nas emo<;:6es, eu readquiria a paz 

interior 44 

Acolhendo com humildade e coragem a obra vasta de Jung e dos grandes 

artistas, escutando com aten<;:ao seu legado imenso, podemos assumir - de 

alguma maneira - a escolha de SERVIR A ALMA. Esse termo, sem duvida, 

exige-nos, uma assfdua reflexao e constante redefini<;:ao. Servir a alma em 

nos, na vida, no todo. Aceitar sua lei, sua incognita, sua revela<;:ao. 

Para que se CUL TIVE a ALMA, para que se reconhe<;:a sua presen<;:a e 

seus indfcios, e para que se conceda tempo as quest6es da alma, e 

necessario aliar-se a poesia, a arte, ao misterio, ao silencio, a solidao amiga, 

aos fen6menos naturais, as intui<;:6es e inspira<;:6es que podem sobrevir. 

Ao abordar as questoes sobre o caminho aberto da peregrina<;:ao na Terra 

Incognita da Alma, confesso a mim mesma, em primeiro Iugar, e ao leitor, em 

seguida, que as impress6es e argumentos aqui entrela<;:ados expressam 

minha inteira vulnerabilidade em rela<;:ao a condi<;:ao em que ora me coloco, 

a condi<;:ao de indagadora de tais quest6es delicadas e intensas. Sou andar

ilha, sou peregrina inquieta, e minha busca, ou fic<;:ao, sao caminhos abertos, 

sao trilhas tateantes. 

Carrego a ferida ambfgua do buscador que, como o artista, busca mas 

sabe que nao deseja, de fato, dar-se por satisfeito e nem mesmo acalmar sua 

inquieta<;:ao. Busca pela necessidade de movimento essencial, de ares fres

cos, de vida, de tessituras complexas e ao mesmo tempo singelas. Busca 

pela esperan<;:a e desejo do encontro com a alma em toda forma de vida: uma 

maneira de alimenta-la, de prover a propria alma com um banquete, com uma 

oferenda, com uma veia inspiradora pulsatil, rubra e sangOfnea. 

"As estrelas de teu destino brilham em teu proprio peito" 45
, cita Jung, "The 

stars of thine own fate lie in thy breast". Se pelo menos soubessemos mais 

sobre os segredos do cora<;:ao ... Podemos, contudo, aceitar e por assim dizer 

testar as indica<;:6es dos pioneiros e acreditar que a estrela de nosso destino 

habita nosso cora<;:ao. Em seguida, como disse Joseph Campbell: "devemos 

seguir nossa estrela ... arriscar por ela" 46 

Arriscar-se na vida criativa e moto continuo. Aceitar o estado de vulnera

bilidade e seguir a estrela faceando o risco de nao encontrar razao nesse 

caminho. 
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Unica certeza: arriscar o seu proprio destino e jogar com a chance de 

retornar a abadia magma da vida da alma, a caverna de inicia98o, ao 

templo, ao altar de toda a vida: reencontrar o coragao, o grande tambor, 

o regente do pulso que a tudo unifica. Nota 4 

Notas 

Nota 1 

"Toda arte e biogrilfica na escala do individuo artista" afirma o professor E. G. Boccara. 

Diz-se ainda que e grayas a arte que n6s nos liberamos do reino perturbado, obscuro, 

crepuscular dos pensamentos para, recuperada nossa liberdade, ascendermos ao 

reino tranquilo das aparencias amigaveis (G. W. F. Hegel, 0 Belo na Arte, pag.11. 

Martins Fontes, 1996, SP). 

De acordo com estes dizeres podemos considerar que todo ser humano necessita li

bertar-se de seu pr6prio destino, exorcisar-se dele de alguma maneira para prosseguir 

em seu caminho, sem ficar detido por seu sofrimento, sua angustia, seus desacertos 

na vida e mesmo - talvez principalmente - suas inquieta¢es inconscientes. Podemos 

considerar a obra de varios artistas, Salvador Dali, Camile Claude!, Frida Kahlo entre 

muitos. 

0 destino, como experiencia vivida, assumida, suplica urn esvaziamento, urn caminho 

capaz de desocupar o estado de constante intensidade. 

Em Dali, pode-se muitas vezes sentir sua pr6pria indigestao face a sua inesgotavel 

visceralidade, em Frida Kahlo e palpavel que a arte lhe permitiu viver apesar de seu 

sofrimento, sustentada por seu amor a Diego sim - mas totalmente apoiada neste dial

ago intima que mantinha consigo mesma, com sua dor, com seu fatidico destino, com 

sua solidao - tudo atraves das imagens de si mesma, onde seu momenta ficava expos

to e portanto de alguma forma, redimia-se de sua pr6pria experiencia. 

Camile Claude!, igualmente faz de sua loucura e abandono uma poesia material, tatil. 

Em suas esculturas nos deparamos como o avesso de sua deformidade ou sofrimen

to psiquico. Ela foi mestra em extrair a flor de 16tus da lama obscura. Tudo isto e 
biografia, confiss6es de urn destino particular que passa a tomar propon;6es simples

mente humanas e mitol6gicas na propon;ao em que podem tornar-se analogias para 

outros tantos destinos ou biografias. 

Na obra desses artistas encontramos elementos arquetipicos do arquivo da especie. 

Atraves da exposi<;iio da experiencia primeiramente intima de sua vida, os arquetipos 

do inconsciente coletivo acabam por tornar-se acessiveis para o admirador da obra de 

arte. Na obra de Frida Kahle, por exemplo, Iemos urn constante dialogo com a morte, 

insistentemente presente em cada momenta de impasse, de perigo. A morte sai dos 

subterraneos e esta em toda a parte, de onde fala constantemente com o espectador. 

Em Dali, Iemos a vida abissal sempre insinuando tantas possibilidades que o espec

tador quase sempre teril que buscar seu pr6prio folego para lacear a desintegra<;ao a 

fragmenta<;ao e o caos como fonte de vida e possibilidades. 

0 artista faz da arte seu dialeto, sua lingua pessoal, para atraves dela, tratar de suas 

questoes existenciais, e ao final, a obra torna-se simuttaneamenete impessoal e cole

tiva. Fala nao apenas do si do artista, mas do si de todo o humano. 

Nota 2 

E de autoria de Freud uma das mais intrigantes afirmagiies sabre destine: "Anatomia 

e destine". Considerando o sentido desta afirma<;iio entendi, estudando a metodologia 

somatica e aplicando-a na pratica onirica com meus pacientes, que o corpo humano 
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Salvador DaiL Cabeza rafaelesca estallando 

e uma caixa de Pandora, ou uma caixa preta se quisermos melhor abarcar a natureza 

dos misterios que tern a revelar ao Iongo da vida. 

0 individuo nunca e ciente de sua estrutura herdada e nao imagina como sera capaz 

de reagir !rente aos desafios de seu proprio destine. Estruturas diferentes reagem de 

formas diferentes em uma mesma srtuayao. 

Par exemplo, Camile Claude!. Sua estrutura psiquica era delicada e forte ao mesmo 

tempo, porem nao tinha repertorio cultural para lidar com as imposicoes de seu desti

ne, de sua tormentosa paixilo par Rodin - diante disso, as lacunas em sua estrutura 

psiquica abriram urn abismo no qual despencou. Poderiamos supor que deveria ter 

alguma heran"' a nivel genetico desconhecida par ela mesma. Tambem e passive! 

supor que a oposigao intensa entre amor e vocayao artistica, tivessem encontrado ali 

urn chao movedigo, nao estruturado para viver a arte sem o amor. Uma dilaceragao so 

suportavel par individuos com estrutura rerrea. 

Salvador Dali e Jackson Pollock estruturam sua loucura atraves da arte, mas total

mente apoiados e nutridos pelo amor de suas mulheres. Sua caixa preta ficou presa, 

amarrada nas maos do amor, nilo podendo, pais destilar seu veneno na alma de seus 

portadores. 

Ja Van Gogh, tern urn destine similar ao de Camile -sua doen"' psiquica carecia do 

suporte amoroso para sustentar urn caminho de redengao atraves da arte. Enquanto 

p6de, valeu-se de seu irmao, mas ficou evidente que esta forma de amor nao alcangou 

a profundidade necessaria para curar sua psique doente. Desistiu, de certa forma, tal 

como Camile. 

Nota 3 
A NOSTALGIA DA ORIGEM e o lema inesgotavel da af1vidade humana. Tanto na 

religiao, como na ciencia, quanta na filosofia e arte. 0 homem esta sempre a procura 

do caminho do retorno. E evidente na obra de todo artista pelo menos uma menyao ao 

lema do retorno a origem - ou via a presen"' da morte ou via sonho e imaginagao. 

Alguns exemplos: 

Na obra de Frida Kahlo Iemos La Tierra (Mexico), Diego, Joy el Senor Solotl- pinta

de em 1949 pouco antes de sua morte. Sugere ja o retorno a origem, aos grandes 

bragos da vida. 

Paul Klee, em 1940, pintou a tela Sol e Lua, onde se coloca ja "dormindo"com asas de 

anjo e protegido pela lua e palo sol e escreveu: "urn dia eu me deitarei em Iugar ne

nhum, junto a urn anjo, algum ... " Este foi o ana de sua morte. 

Nos humanos somas de dupla origem, celeste e terrestre. Nao desejamos viver ape

nas para sobreviver, mas para realizar e criar uma forma a mais definida para o que 

expressa nossa essEmcia. 

Esta e a maneira humana de dar testemunho de nossa realidade extra-mundana, da 

essencia de nossa outra natureza, apesar de todas a limitagao de nossa existencia ter

rena. 

0 que see pela natureza de sua origem, em essencia eo que se deseja ser no mundo, 

tornar-se. 

Este dilema sagrado na vida do homem e o guia nos caminhos. 

No entanto, fica evidente que atraves da arte o individuo consegue atingir a liberdade 

de ser quem e, pais a arte procurou o caminho que nao adota regras marais ou mesmo 
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Frida Kahle. La Tierra (Mexico), Diego, 

Jo y el Senor Solotl. 1949. 

eticas, deixando a cargo da estetica a fun~ de apoiar e paramentar o homem na re

vela9iio de si mesmo. 

Nostalgia da origem sempre estara presente na obra de arte de todo artista, con

sdente ou inconscientemente. 

Mir6, par exemplo, esteve todo o tempo rastreando a materia em sua forma original, 

viva, pulsante. Na verdade ele estava il captura do instinto de vida em sua pulsao mais 

virginal, sem comprometimentos com as qualifica96es marais ou mentais que a cultura 

acumulou. Nisto estava de certa maneira sua nostalgia. 

Lembro que a palavra Nostalgia nos remete a questao da FALTA, isla e saudade, 

memoria daquilo que legitimamente nos referencia. 

0 destine transcendente, o lar absolute de todo ser humano, nos aguarda no Iugar do 

silencio, no vazio inexplicavel para nossa dimensao terrestre. 

Este estado de apreensao de uma outra dimensao estil quase sempre presente na 

arte. Em Klee isto e constantemente evidente. 

Apesar de cada artisla jus!ificar sua rela9§o com a falta de uma maneira legitima e 

pessoal: pinto porque a vida doi, pinto para nao enlouquecer, pinto porque este e 0 

sentido e dire9§o de minha vida ... e tantas outras declara96es; observando a vida eo 

caminho dos artistas, constato que o artista pinta para se reconectar com sua essen

cia, pinta para re-lembrar, para reaver sua substancia imperdivel, esta que analitica

mente denominamos Si Mesmo. 

Desta maneira ele encaminha seu dilema universal, cosmologico e terrestre, dando 

terra firrne para sua Nostalgia, sua falta, que uma vez apreendida transforma-se em 

uma afirrna9§o de sua fe no transcendente. 

Nota4 
Todo artista, ao responder a seu fascinio pelo desconhecido e obscure, ou mesmo o 

transcendente, corre o risco de se arremessar a regi6es muito profundas do incons

ciente e ai tornar-se presa de conteudos eminentemente mais poderosos do que sua 

propria capacidade de organiza9§o consciente. E comum observar estes periodos nas 

etapas criativas, nas quais o individuo artista submerge ao proprio inconsciente, ora 

aliviando-se quando e capaz de traduzi-lo, ora enlouquecendo e atormentando-se 

quando nao consegue retornar. 

Ao refletir sabre a dinilmica da rela9§o entre consciente e inconsciente neste territorio 

da experiencia humana - a arte - estou sempre retomando ao ponto onde, para mim 

mesma, nao e passive! concluir se a arte ja e ela mesma urn rem8dio para os rlscos 

da vida da alma, ou se o artista e um ser destinado a enfrentar estas questoes em prol 

do humano e assim ja !em a voca9§o para arriscar nesta dimensao, ou, mais do que 

voca9§o, tern fascinio irresistivel por estas travessias. 0 fato e que sea demanda for 

muito intensa, e o artista nao consegue criar uma estrutura para sua vida objetiva, ele 

acaba entregando-se a morte ou a loucura, como vemos frequentemente. Pode ser 

que esta situa9§o seja apenas a configura9§o de um paradoxa tremendo na exper

iencia humana: experiencias que conduzem o individuo ao limiar onde o vasto todo da 

vida se I he assinale mais interessante do que o confinado fin ito da experiencia ter

restrel? 
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Paul Klee. Sol e Lua. 1940. 
Nenhum voltou para nos dar o testemunho, mas o que fica depois do silencio da morte 

voluntaria de todos eles e uma porta aberta para muitas e significativas indaga¢es. 

Como bern coloca C.GJung "o segredo do misterio criador, assim como o do livre-arbi

trio, e urn problema transcendente e nao compete a psicologia responde-lo" (0 Espirito 

na Arte e na Ciencia, vol. XV, par. 155). Sabemos, no entanto que esta aventura inte

rior e perigosa, pais pode conduzir a uma explosao dos opostos conjugados em ten

sao. Para cada psique criativa, o par de opostos que se configura como seu drama 

particular, e pessoal e diz de sua forma<;ao estrutural e das circunstancias formadoras 

de sua identidade. 

"Par conseguinte, fariamos bern em considerar o processo criativo como uma essen

cia viva implantada na alma do homem. A psicologia analitica denomina isto complexo 

autonomo" (C.G Jung, idem par. 115). 

0 que Jung afirma aqui ao denominar o impulse criativo de complexo autonomo, e que 

o individuo artista e sujeijo tanto passive quanta ativo de sua cria<;ao. Passive par ser 

de certa maneira possuido pelo impulse, e ativo porter que realiza-lo. 

Para ampliar o entendimento dos conteudos implicados no complexo autonomo, 

teriamos que fazer uma analise psicol6gica da obra de arte, 0 que nao e 0 caso aqui. 

Nota 5 

"Self Vedanta" e "Se~ Jung" 

I. SELF - E o arquetipo central e, como tal transpessoal. Como manifesta<;ao interior o 

Self representa a totafidade da personalidade, tanto consciente quanta inconsciente. 

0 Self nao e identico ao ego, que e o 6rgao psico16gico da consciencia considerado 

por Jung o centro da consciencia. Mas, "( ... ) uma existencia a priori da qual o ego 

evolui ( ... ) uma prefigura<;ao inconsciente do ego." (Collected Works, vol.2 par.391) 

Dinamicamente, o Self pode ser considerado como urn impulse inato em dire<;ao a 
totalidade. Como a pinha de urn carvalho especifico, o Self carrega o dom genetico 

plena e Unico que precisa para se desenvo/ver. Como intelig€ncia inconsciente, se 

funcionar adequadamente, ira agir como urn ator organizador na psique, orientando e 

ajudando o desenvolvimento psicol6gico. (WEINRIB, E. L. lmagens do Seff. Sao 
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Paulo. Summus, 1983.) 

II. SELF -tern dupla defini\(00: 

a) como totalidade da personalidade - conscientelinconsciente - cujo produto e a fan 

!asia ativa. 

b) como arquetipo do centro da personalidade, arquetipo da orienta<;ao e do sentido. 

0 se~ e sentido numinosamente pela consciencia, isto e com urn tremendum e fasci

nosum, no sentido que R. Otto, deu para estes tenmos. Ontologicamente e inde

scritivel. E uma vivencia numinosa, alias, que faz do processo de individua<;ao uma 

experiencia quase religiosa por excelencia. De fonma metaf6rica Jung aproxima Self 

da pedra filosofal dos alquimistas ou como microcosmos. (MARONI, A. Jung, 0 Poeta 

da Alma. Summus, 1 998) 

Ill . The Vedanta Sutras of a Badaryana Commentary by Sankara: 

Self- "Este ser celestial nao tern respira<;ao, nao tern mente, puro e mais elevado do 

que o mais atto imperecivel. 

0 Self sendo o Agente nao pede ser encontrado em sua real natureza, pois, se assim 

fosse, a impossibilidade de uma libera<;ao final se seguiria. 

Por ser o Agente, pertenoe a Natureza da Alma, e nao pode jamais dela seperar-se, 

nao mais do que o fogo pode separar-se do calor." 

"As ecrit"uras dizem doSe~ "como se pensando", "como se movendo", e quando unido 

(o Self) como corpo, os sentidos e a mente e chamado pelos sabios: o que se delei

ta". 

"0 SeW nos estados de vigilia e de sonho sofre deegaste devido ao contato com os lim

itantes adjuntos, como o falcao voando, atravessando oar, as escrituras ensinam que 

a fadiga cessa no sono profunda, quando a alma e abrayada pelo mais atto SeW 

inteligente. 
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Grao;a Divina a rosa do universe que 

desfila ao meu !ado 

ao seguir aquele vulto que perconia o labirinto. desco

bri que era eu mesmo oculto dentro das coisas que 

sinto 

entre as maos de negro anjo alado que distribui 

Ia no meio da neblina e da fuma9<3 

e que s6 sei dizer em prosa e verso 

e quando eu as canto 

eis que pronto surge 

a gra9<3 que vern de cima 

que vern de gra9<3 

porque e a grao;a 

e e divina." 

Gaetano Veloso e Jorge Mautner 

CAPiTULO II 

0 ATO CRIATIVO: A AVENTURA DA TRANSFORMAc;AO DA MATERIA. 

Lembra-te a que viestes 

Encontre sua alma 

Recupere seu self escondido. 47 

U rna inquietagao radical, inevitavelmente, se apresenta a qualquer 

urn de nos, em algum memento da vida. "Muitos sao chamados" ... poucos 

se escolhem, mas o fato e que o chamado sempre existe. Quando o ouvi

mos, nossas referi'mcias basicas sabre espago e tempo comegam a 

mudar. 0 tempo da vida adquire outros ritmos e andamentos e o espago 

torna-se urn Iugar similar a urn portal, com a sensagao de que e precise 

cruza-lo para ser dono de nossa inquietagao. 

Ruidos se tornam entao sinais: velhas angustias acordam dentro do 

peito e se transformam em "pulga atras da orelha" ou em "pedra no sap

ate", incomodos que exigem uma atitude. Ou nao sao velhas angustias, 

sao ao contrario novas visoes, revelagoes inesperadas, imagens. 

Rumi descreve esta experiencia de ouvir o tambor sagrado: 

NO LIMIAR 

Amantes, oh amantes, 

0 tambor celeste chama meu espirito e diz: e tempo de partir. 

Olhe, veja! 

0 guia do camelo levantou-se, 

A caravana esta pronta para partir. 

Ele diz: desculpe acordar voce ... mas por que dormes 6 peregrina? 

Os sinos dos camelos tocam: e tempo de partir. 

A cada momenta que passa, uma alma sai a procura de si mesma. "' 

Os misticos de todas as epocas expressaram poetica e amorosa-

mente esta deflagragao do chamado. Urn memento de paixao, de 

arrebatamento, de encantamento. Para a alma do mistico o chamado e 

graga, mas para a alma de muitos outros o chamado pode ser urn grande 

incomodo, uma perturbagao estranha, algo a ser protelado, adiado ou 

esquecido, nao fossem o sonho e o acontecimento imprevisivel 

acenarem sempre de novo a questao. Pode ser desconcertante, pois 

afora a sensagao de que nos cabe fazer algo, nao sabemos exatamente 

o que, nem como. 
Cria-se entao a disposicao para a busca. Alguns procuram urn caminho 
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lntuiyao e urn metodo de sentir o proprio 

modo de ser intelectualmente dentro do 

corayao interior das coisas para Jocalizar 

o que e Unico e indizivel nelas. 

Se ha uma maneira de apreender a reali

dade em termos absolutes em vez de 

relatives, de entrar nela em vez de pen

sar nela, de compreend6-la sem traduzi

la ou simbolizA-Ia, entao este modo e a 

propria metafisica. 

Henri Bergson (1859-1941) 

49. VELOSO, Caetano. Song 

book. 

espiritual, uma religiao ou pratica, outros procuram o caminho da arte, da 

expressao dos talentos, outros, ainda, o caminho do autoconhecimento 

atraves da analise. Trilhas. Ha muitas. A mente busca o mapa do cam

inho, o tempo da viagem, perguntas e ansias cuja resposta s6 a ac;:ao de 

cada um podera efetivar. 

A pergunta, seja qual for, requer uma audic;:iio. Aprender a escutar as 

vozes de dentro, os indicios da alma, e tambem os gestos dos outros. 

A escuta profunda relaxa o egoismo, flexibiliza os criterios dogmaticos, 

amplia o horizonte, vai transformando o ser humano em um camin

hante, em um ser peregrine de sua propria via. 0 mar tenebroso 

come9a a ser encarado, como canta Caetano Veloso: 

0 barco, meu corac;:ao, 

Nao agOenta, tanta tormenta, 

Alegria meu cora9ao nao contenta, 

0 dia, o marco, meu cora9ao o porto, nao. 49 

(Caetano Veloso) 

0 que tanto nos distrai das quest6es essenciais? A vida nos bom

bardeia com um numero tao excessive de informa96es que somos obri

gados a escolher e selecionar. Ouvir o que realmente importa e triunfar 

sobre este caos ruidoso. 

0 corac;:iio, como diz Caetano, nos ajuda nesta escuta. Mas este tri

unfo s6 pode ser sustentado, se for seguido de uma aten9ao em rela9ao 

ao que selecionamos. 

Atenc;:iio: estar atento a, estar presente para. Capacidade ou habili

dade de reunir todos os 6rgaos de sensa9ao em um canal, em um cen

tro. 

No nivel mais elevado de cognic;:iio, sempre contempiamos o mundo 

atraves de um estreito telesc6pio, sempre trabalhamos sob uma espe

cie de visao de tunel, o que determina a necessidade de estar a dis

posi9ao da sensa9ao para mapear a escuta. 
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Escuta e o ato de perceber sua sensagao para, em algum momenta 

posterior, aderir a ela, ou apropriar-se dela como guia por meio desse 

telescopic de imagens legadas a especie. 

"Nao agOenta, tanta tormenta, 

alegria meu coragao nao contenta ... " 50 

Na literatura e nas artes de modo geral, o cultivo das sensagoes, sua 

descrigao e expressao estao na essencia do trabalho do artista. Ai esta 

sua capacidade de "fazer das sombras substancia". A maioria das pes

seas nao atina com sua realidade interna. Mas quando enxerga urn 

quadro ou escuta uma cangao, sente claramente o respeito pela quali

dade da obra, identifica-se com a expressao de algo que em si e 

obscure, mas que com a obra se mostra, urn pouco. 0 respeito e a iden

tificagao referem-se a "alga" apenas pressentido. Mas algo que se lorna 

valor importante, algo que tern significado. 

Levando tudo isto em consideragao, podemos dizer que a forma 

como cada urn ouve os sinais a si destinados estara em relagao direta 

com sua habilidade, possibilidade, e NECESSIDADE. 

Hist6rias .... muitas. 

Busca para encontrar uma maneira de tornar a vida significativa para 

si mesmo? Esperanga e necessidade de saber mais de si, sabre si? 

Desejo de livrar-se do medo do destine? Necessidade de ser ouvido? De 

descobrir uma outra forma de dialogo? Tempo para si? Pausa na corre

ria mecanizada, sem sentido? Pausa para refletir e aprender? As muitas 

questoes da alma, do coragao, da mente, do corpo e do espirito de cada 

um de nos. Elas anseiam porum Iugar, urn espago visivel na experiencia 

de ser humano, de ser vivo, de estar em processo, em jogo. Este espago, 

este Iugar toma as mais variadas FORMAS. so. idem. 
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~Na simb61ica secreta, a "concha de Compostelan (coquile St. Jaques) 

( ... ) representa o principia de MercUrio, tambem designado par "o via

jante" ou o "peregrine". Num sentido mistico, e usada por todos ( ... ) os 

que querem possuir a estr€:\a (Lat. compass: posse, stella: estrela).n 

Para poder decifrar o seu misterioso c6dex de casca de a:rvore, em 

principios do seculo XV, Nicolas Flamel invocou o auxilio de Sao Tiago 

e partiu para Compostela. "E por aqui que o alquimista devia come!far. 

Com o bordao de peregrine como apoio e a concha como simbolo, 

deve empreender esta longa e perigosa caminhada, por terra e por 

mar. Primeiro como peregrine, depois como pil6to." 

(Fulcanelli/Canseliet, le Mystere des Cath€drales, Paris, 1925, ed. 

1964) 

lmagem: Joseph Beuys, Palazzo Regale, 1985 

Formas de encontros: a paixao pelo outro, a necessidade de amar e ser 

amado, de ouvir e ser ouvido, de ver e ser visto, atraves do amor, do odio, 

da indiferenga, da diferenga, da semelhanga, da proximidade, da distancia, 

da intimidade, da formalidade. 0 amor a mais desejada das formas. 0 sexo 

a mais corriqueira. A religiao, a tradigao ... todas sao encaminhamentos, 

sao possibilidades. Todas podem colocar em movimento o que antes esta

va paralisado, acomodado. A medida que prossegue, o peregrine comega 

a discernir avangos e repetigoes, mecanismos de defesa e libertagoes, 

apegos e estimulos, os fatores variados da "Roda da Vida". 

A arte testemunha passos e formas dos questionamentos e dos encon

tros, tao pessoais e ao mesmo tempo universais em seu significado. Nota 

6 

Trilhar os caminhos e a celebragao do milagre da vida. 0 dilema ou o 

sinal que se configura para cada um de nos pode tornar-se nossa inspi

ragao para caminhar, ou o ambiente de nossa alma configurado para nos 

como caminho. Para o artista, assumir a pergunta ou a inspiragao, redun

da em iniciar a obra ... essa sera sua obra. 

Peregrines e caminhantes nao nascem sabendo que o sao. Suas trilhas 

de conexao sao as informagoes que destinam uns aos outros, como um 

precioso legado: poemas, cangoes que envolvem todos os tempos, livros, 

obras. Caminhantes abrem trilhas, constroem pontes, engenham sonhos. 

Acreditam nas promessas da sombra e no poder da luz! Transmitem e 

tecem o surpreendente, lutam por sustentar conexoes capazes de alimen

tar a imaginagao, dando substancia a visao. Artistas como caminhantes 

cultivam a fe de que o instinto pode guiar. 

Porque as pessoas peregrinam? Por que e como percorrem caminhos? 

Temos historias de povos cujo Milo e o Milo do caminhar- caminhar em 

busca da Terra Prometida ou quem sabe em busca da legitimagao de uma 

identidade? Da revelagao de uma identidade? 

Primo Levi, em seu livro "Se Nao Agora, Quando?", narra o percurso de 

um bando de judeus russos e poloneses em busca de hospitalidade 

durante o tempo da guerra. E uma narrativa de guerra, porem estende-se 

a questao da luta pela sobrevivencia, incluindo as questoes mitologicas da 

vida do povo judeu: a sustentagao de uma identidade e de um destine, 

arregimentados por uma certeza biblica, atravessando exilios e expulsoes 
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No "Labirinto do Mundo" de Amos Comenios, publicado em 

1631, o Salvador aparece em pessoa ao peregrine no fim 

de suas deambulagiies: "Vi-te em quanto vagueavas; mas 

nao quis esperar mais tempo, meu querido filho; por isso 

conduzi-te a ti proprio e ate o fundo do teu corayao." E para 

que ele veja o mundo segundo a perspectiva correta, sao

lhes dados uns 6culos novos. "A arrna9ao era o verbo de 

Deus, e as lentes o Espirito Santo." 

D.A. Freher. Paradoxa Emblemata. Seculo XVIII 

E impassive! abraga
lo com urn salta, e 
sem desvios tam
bern nao. 

centenarias. 

Analogias entre peregrinagem, busca da patria, esperanga de revelagao, 

construgao de uma identidade, legitimagao de uma pertenga ... todos esses 

desafios compoem a tematica da saga humana em sua aventura terrestre. 

Alguns povos e/ou individuos vivem-na como lenda, outros, como (mica reali

dade, outros ainda, como ficgao. Em seus relates de peregrinacao encon

tramos esse poema que delata o clamor pelo reconhecimento: 

"Voces nos reconhecem? Somas as ovelhas do gueto, 

Tosadas durante mil anos, resignadas a ofensa. 

Somas os alfaiates, os copistas e os cantores 

Murchos a sombra da Cruz. 

Agora aprendemos as trilhas da floresta, 

Aprendemos a atirar, e acertamos no alva. 

Se nao me defendo, quem me defendera? 

Se nao for assim, como sera? E SE NAO AGORA, 

QUANDO? 

Nossos irmaos subiram ao ceu 

Pelos caminhos de Sobibor e de Treblinka, 

Cavaram urn tumulo nos ares. 

So poucos de nos sobreviveram 

Para honra de nosso povo submerse 

Para a vinganga e o testemunho. 

Se nao me defendo quem me defendera? 

Se nao agora quando? 

Somas filhos de Davi e os obstinados de Massada. 

Gada um de nos carrega no bolso a pedra 

Que arrebentou a testa de Golias. 
Max Beckmann. Self Portrait. 1901. 

lrmaos, deixemos a Europa dos tumulos: 

Subamos juntos para a terra 

Onde seremos homens entre os outros homens. 

Se nao me defendo, quem me defendera? 

Se nao for assim, como sera? SE NAO AGORA, QUANDO?" 51 
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Trata-se do momenta quando o chamado alcan9a o ouvido e pertur

ba a serenidade de quem ainda nao anda, mas se pressente futuro 

andante. Ou do momenta em que o artista come9a a ter sua visao, a 

inquieta9ao para realizar seu impulso ainda cego. Jung viveu isto em 

sua historia, deixando-se assolar pelos deuses e poderes do incon

sciente. No entanto, para aqueles que aceitam o incomodo, este e urn 

momenta de poder. De numem, na linguagem Junguiana. 

"0 poder esta Ia, sob as altas linhas de tensao. Aquiete-se para ouvi

lo. Olhe para cima e sinta-o polarizar as celulas de seu corpo, grudar 

nos seus dentes e olhos, levantar a grama debaixo de seus pes. Se 

ignora-lo, se desviar-se dele, ele queimara urn buraco no cora9ao de 

sua can91!o favorita, e deixara urn tune! negro no ar que voce pensa res

pirar amanha."52 

E tao terrivel assim esse desleixo de ignorar o poder daquilo que nos 

move a revelia de nos mesmos? Sim, os relatos de meus clientes e a 

reflexao de minha propria experiemcia me levam a aceitar que sim. Jung 

dizia que o inconsciente torna-se destino. Ou seja, quanto mais e igno

rado, mais nos persegue e mais nos alcan9a. Ha mis

terio nisto. Mas ha tambem uma simplicidade: e uma 

velha sede, beber nas aguas da propria fonte. 

0 cuidado com o reconhecimento, com o discerni

mento, remete ao inicio: lembrar-se, reconhecer-se. 

Acrescentemos mais urn movimento que e esse pedir 

ao outro: reconhe9a-me, tambem sou como voce, tam

bern estou no caminho, a caminho ... 

A americana Martha Graham relata em sua autobi

ografia "Blood Memory", o caminho para tornar-se uma 

dan9arina, partindo do ponto onde tudo come9a: nao 

escolheu ser dan9arina, fora escolhida. Ou seja, nao 

teve escolha. Diz ela: 

"ambi91io nao e suficiente, necessidade e tudo. E atraves disto 

que as lendas da viagem da alma sao recontadas com toda sua 

tragedia, sua dureza e sua do9ura. E neste ponto que a vassoura 

da vida nos apanha com a mera personalidade de urn perfor

matico e enquanto o individuo se torna maior, o pessoal se torna 

cada vez menos pessoal. Entao acontece a gra9a. Quero dizer a 

gra9a como resultado da fe - fe na vida, no amor, nas pessoas, 

no ato de dan9ar. Algumas vezes eu temo a aventura do 

desconhecido. Mas isto e parte do ato de criar e do ato de per

formar." 53 
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Temores fazem parte da peregrina.;;ao, pois esta e uma viagem sem 

mapa, uma aventura no desconhecido. E precise ir mapeando os rui

dos, os medos, para acolher o ainda-sem-forma, o estranho. 

"Geografar" a estranheza, quando a visao invade o olho, a sensa.;;ao 

possui o corpo e prepara o impulse a uma a.;;ao. 

Anfitriar, receber o estranho. A substancia animica torna-se aqui 

imperiosa, determinante. Quando vejo o corpo do outro, cansado, 

machucado, com fome, ou frio, medo, temor, 'e a alma em nos que 

reconhece este Iugar, esta necessidade, esta busca por um peda<;:o que 

seja de Patria - nao um territ6rio fisico simplesmente, nao mais a terra 

prometida. Mas sim, a terra prometida sim, esta que sela toda nossa 

condi<;:ao verdadeiramente humana, um tipo de reconhecimento, um 

memento de presen<;:a, um ambiente para sustentar a vida que faz seu 

caminho. 

Patria e, foi e sera o Iugar do encontro, o Iugar onde dois cora.;;oes 

se inclinam um diante do outro e honram a vida que pede formas dis

tintas para sere estar. Quando andarilha, lembro-me bem, as pessoas, 

os lugares, tudo no mundo poderia, a qualquer momenta tornar-se uma 

experiencia de exllio ou de patriamento. 

A questao da identidade toma entao dimensoes univer

salmente humanas - quem sou, quem somos, o que nos 

molda, o que nos faz consistir, o que nos dispersa no ar. .. 

as questoes sao as mesmas para cada um e para todos. 

Esta experiencia de andarilha, sem duvida, moldou em 

minha alma o espa<;:o para receber a mim mesma e ao 

outro, receber e honrar as diferen.;;as, a maravilhosa mul

tiplicidade de expressoes humanas. 

A maravilha desta experiencia e perceber que ha tam

bern no outro uma curiosidade que busca alimento, busca 

informa.;;ao. As pessoas em terras distantes querem ouvir 

do outro sua hist6ria, de onde viemos, como sao as 

coisas, os costumes. E a obra de arte conta todas estas 

hist6rias, configura tantas forrnas de capturar a essencia 

da experiencia humana. 

Nas montanhas ou ilhas, nos lugares longinquos, as pessoas sao 

sempre mais hospitaleiras. Pais parece que para seu imaginario, o 

estranho lhes apresenta algo seu que nao e conhecido, mas no entao 

desejado. 

Um dia, durante os a nos desse perambular, recebi de Rolf Gelewski, 
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54, GEBSER, Gean, citado 

por GELEWSKI Ro~, 

meu mestre de danga, esta poesia de Jean Gebser: 

"E o homem saiba 

Que somos sempre "naufragos de los cielos" 

mais distantes, 

E a flor ainda oculta do ser verdadeiramente 

humano 

Esta por muitas idades 

Sem patria aquL 

Aquele que perdeu a patria, 

A perdeu ha muito, 

Nao se entristega 

( ... ) Apenas o estar sem patria 

aponta para alem do homem, 

para alem de seu estar aqui ou Ia, 

e na perda da patria pressente-se 

a flor oculta: 

o amor perfeito. 
Benny Andrews 

Conte-lo de alguma maneira, Outsider, Inside- 1992 

Sustenta-lo de tal modo que ele nos aceite e suporte: 

E isto, e isto. 

E com isto dar-lhe patria, ao Outro, 

Uma patria nao propria, 

E n'Eie ter a patria 

Mais estranha ao estar aqui: 

E isto, e isto." 54 

Esta e, sim, a questao: dar patria ao outro, a patria mais estranha ao 

estar aquL 

Dar tambem patria ao self, ao seu estranho outro eu, acreditar em 

sua estranheza. 

Os Dadaistas praticam esta fe no avesso das coisas, no estranho 

que estava codificado no simples cotidiano. Estranho por que? Porque 

as coisas que se tornam por demais habituais, perdem o sentido. 0 que 

os Dadaistas fizeram ao re-animar os objetos do cotidiano, foi distancia

los da visao habitual e reconferir-lhes urn valor estetico. E seu grito de 

alerta vai entao nesse sentido: e precise reanimar o cotidiano, as coisas 

simples do dia a dia. Nao se trata de "bons habitos", ou de "qualidade 

de vida", exortag6es que podemos colecionar nos meios de comuni

cagao de massa. Para realizar esta faganha e necessario praticar o dis

tanciamento, a habilidade de verde Ionge para poder re-ver, e revendo 

poder re-aproximar, agregando acrescimos de renovagao. 
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Na minha experiem

cia, esse e o Iugar 

sagrado do encontro -

receber o outro em seu 

caminho, em sua em3n

cia, em sua escuridao, 

recebendo-nos simul

taneamente do mesmo 

desterro, do mesmo 

estranhamento e exilio. 

A relagao analitica e 
uma pratica de distanci

amento para criar intim

idade e profundidade 

na relagao consigo 

mesmo, com a vida, 

com os outros que 

partilham o mesmo ter

rit6rio existencial. Esse 

e o Iugar do Abrigo - da 

cabana mag1ca, do 
Georgia O'Keeffe. Abstraction White Rose. 1927 celeiro vazio, do temp-

lo, da hospedagem. 

Hospedar, dar Iugar por urn tempo. Qual tempo? 0 abrigo e esse Iugar 

onde o tempo ganha uma outra dimensao. 

Uma das fungoes da arte e abrigar a alma. Abrigar neste sentido de 

tragar urn limiar entre o individuo e a imagem, desorganizar simbioses 

para que haja mais espago entre o ver, sentir e perceber. Abrigar, isto 

'e, receber. Na minha maneira de entender a contemplagao da obra de 

arte e este o fenomeno: o individuo se coloca diante da tela, ele nao 

percebe que para ver ele 

se distancia e cria 

relag6es com a imagem, 

depois faz urn ir e vir 

entre aproximar e distan

ciar. Neste vai-e-vem o 

Rosa Atquim!ca. Summum Bonum. 
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Em alquimia a rosa 
branca e a rosa ver

melha sao simbolos 
conhecidos da tintura 
lunar e da tintura solar, 
donde jorra o "pre
ciosos sangue cor-de

rasa" do Cristo-Lapis. 
A imagem da rosa 
engloba ainda a 
Shehina, o reflexo da 

sabedoria divina sobre 
a terra, enquanto a 
"recolha do mel" sim
boliza a heranc;:a 
comum do saber 

teos6fico. • Assim, 
finalmente, a parabola 
do Cantico dos 
Canticos de Salomao 
remete para o objeto 
da nossa rosa-cruz 

( ... ): "Eu sou a rosa de 
Sharon e o lirio dos 
campos." No que se 
refere a "forma correta 
de proceder para se 
obter o sangue cor-de
rosa da cruz que se 
esconde no coragao 
da cruz (a quintess€m
cia)", Fludd recorre a 
imagem da sabedoria: 
a obra do arquiteto 
como obreiro de Deus 
na construc;:ao do tem
plo. 

R. Fludd, Summum 
Bonum, Frankfurt, 

1629 
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significando emerge da rela<;:ao. A obra ganha significado quando algo 

nela e reconhecido como sendo parte tambem do individuo e de sua 

hist6ria. Uma imagem pode assim dar patria ao individuo, tornar-se um 

espa<;:o para que ele se encontre ou re-encontre, para que ele consiga 

legitimar suas por<;:6es ocultas ou separadas. E da mesma forma, 

quando o individuo se da conta de alguma intimidade sua com a obra, 

ele tambem da patria a imagem, a obra passa a ter mais um Iugar no 

mundo e a ser mais um Iugar no mundo. 

0 dentro, dentro da cabana onde se recolhe, o memento de acolher 

a inspira<;:ao, deixa que o mundo fique propositadamente distante. 

Aqui-agora torna-se o fermento, o ingrediente do calor que vai desdo

brar as moleculas da duvida, da inquieta<;:ao, da angustia e da dor, da 

saudade. 

Referindo-nos a outro universe de linguagem, a Alquimia, podemos 

falar na retorta. A obra pede seu Iugar antes que possa deslocar-se 

para qualquer outro Iugar e dar-se continuidade. E necessario "retortar

se", conter-se no cadinho, no Iugar pequeno onde as distancias entre 

a mente e o cora<;:ao podem diminuir e dessa forma 

viabilizar a conquista de uma intimidade consigo. 

Existe um carater de recolhimento na imagem da 

retorta alquimica: ela e um vaso fechado durante o 

memento da opera<;:ao que pode ser uma solutio, uma 

coagulatio, uma putrefactio, com rubedo, albedo ou 

nigredo. 

Parece-me exatamente assim o processo da cri

a<;:ao de si e da obra de arte. Estrada de ninguem, 

estrada de qualquer um. Estrada de um s6. Como diz 

o samurai andante: 

"Esta estrada 

La vai ninguem 

Outono 

Tarde." 55 

Conformar-se a um tipo de espa<;:o que nos permi

ta a descoberta deste tempo maior... as pequenas 

cabanas. Cabanas, temples - lugares para visoes, 

para sonhos. 0 artista, como o viajante, e um apan

hador de sonhos no campo da vida. 
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UNao estamos todos n6s, aqui em baixo, em 

peregrinat;ao a caminho da terra, onde o 

Cristo Redentor nos precedeu? ( ... } 0 prOprio 

Febo, o magnifico Deus do Sol, percorre as 

ceus dia ap6s dia. 0 corar;Bo do homem bate 

e pulsa no seu peito desde a primeira hora de 

vida ate a Ultima. ( ... ) 0 me read or atravessa 

terras e mares para comprar produtos dos 

mais remotes lugares; mas os bens mais 

valiosos sao o conhecimento e a ciencia. Sao 

esses as bens do espirito. ( ... ) Foi par todas 

estas razOes que eu concebi a ideia de que 

seria interessante, agradiwel, merit6rio e tam

bern extraordinariamente proveitoso seguir o 

exempo do mundo inteiro e partir em peregri

na~o, com o prop6sito de descobrir essa ave 

maravilhosa, a FElnix (lapis)." 

Salomon Trismosim, Aureum vellus, 

Hamburgo, 1708 

Nesta estrada, dentro e fora, as tempestades murmuram, as flo

restas escuras nos encontram. 

"Midway this way of life, we're bound upon, 

I woke to find myself in a dark wood, 

Where the right road was wholly lost and gone. 

Ay me! How hard to speak of it - that rude 

And rough and stubborn forest! The mere breath 

Of memory stirs the old fear in the blood .. ."56 * 

0 velho medo no sangue. Demar o medo com a fe, com a confianga, 

com a entrega. A Fe, a qual nos referimos aqui, nao e crenga 

doutrinaria, mas um ate de convicgao, sustentado pelo reconhecimento 

da propria necessidade. 

*Notar a diferenr;:a na traducao do Inglese Portugues.Em Ingles no segundo verso l~se: 'Ai de mim! Ouao 

dificil sabre isto falar- a rude, aspera e tenaz floresta! Urn mero suspire de memOria revolve o VELHO MEDO 

NOSANGUE' 

1 A meio caminho desta vida 

achei~me a errar por uma selva escura, 

Ionge da boa via, entao perdida. 

4Ah! mostrar qual a vie empresa dura, 

essa selva selvagem, densa e forte, 

que ao relembra~la a mente se tortura 
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57. BASHO. idem 55.58. 

ROSA, Guimarnes. Grande 

Sertao: Veredas (supra cita

do). 

59. JUNG, C. G.Memorias, 

Sonhos e Reflex6es. (supra 

citado). 

60. ROSA, Guimaraes. 

Grande Sertilo: Veradas 

(supra citado). 

61. idem. 

Tern Cautela 

Ajuda a Sol 

Com uma Vela 

Miller Fernandes 

Ha mementos neste caminho em que o conforto e o bem-estar 

pouco importam. 0 que se deve sempre fazer e como disse Matsuo 

Basho: untar as pernas com oleo, para que possam caminhar. 57 Ou 

como as vezes e exigido, amarrar o coragao para que ele nao se des

faga, outras vezes fechar os olhos para nao ver o que nao interessa, ou 

tapar os ouvidos para preservar o espago interior ... e encontrar uma 

cabana para passar a noite. Como o memento em que Dante, na Divina 

Comedia, olha para cima eve as estrelas e se sente guiado. 

Ou como as varias vezes em que Riobaldo, no Grande Sertao: 

Veredas, baixa o chapeu: 

"Entao deitei, baixei o chapeu de tapa-cara. Eu vinha tao afoga

do. Dormi. Quando a gente dorme, vira de tudo: vira pedras, vira 

flor... Mas eu estava dorm indo era para reconfirmar minha 

sorte ... Quando acordei, nao cri: tudo que e bonito e absurdo -

Deus estavel". 58 

Tal como disse Jung: 

"Dormi - no outre dia os ventos sopravam para outre lado"59
. 

Dormir, sonhar, acordar. Magico dormir. 0 tempo do sono parece o 

tempo para uma outra fon;:a entrar em pauta, o memento para balancear 

os desacertos. "Ai, no intervale, o senhor pega o silencio e poe no colo". 
60 continua Riobaldo. Poderiamos traduzir com uma inversao: ai, no 

intervale, voce se pega e se poe no colo do silencio. Nesse colo da para 

vasculhar bagagem, e ouvir ruidos, e catar pedagos de memoria ... ajun

tar fragmentos. Mexendo neles, daqui e dali, os desacertos se arranjam 

em outra forma. Uma dessas formas, de repente, corresponde aquele 

sem-forma que ansiava por forma. Entao se acorda diferente. 

"0 que e que uma pessoa e, assim por detras dos buracos dos 

ouvidos e dos olhos? Mas as pernas nao estavam. 0 medo 

resiste por si, em muitas formas. So o que restava para mim, 

para me espiritar, era eu ser tudo o que fosse para eu ser, no 

tempo daquelas horas ... As coisas que eu tinha de ensinar a 

minha inteligencia" '' 
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Marc Chagall. Exodus. 1952 

folego. 

Viajantes carecem, para enfrentar seus desafios, da Fe, da 

Esperanga e do Amor, nao obstante os mementos de desistencia e 

cansayo. Carecem de secretes embornais com coisas alentosas, sur

presas com ar de manhiizinha. 

E certo que nessa hora ha de se valer de urn guia, mas tambem de 

sinais. 
"0 que n6s estavamos fazendo era uma razao de loucura muita. 
0 punhal atravessado na boca, sabe? Sem querer a gente 

rosna. 
Onde e que estavam as estrelas dianteiras, e os macigos pas
saros da noite? 

A fe: o que tivesse de ser somente sendo. Dessa noite esquecer 
nao posse. 

Como clareia: e aos golpes, no ceu, a escuridao puxada aos 
movimentos" 62 

Da escuridao para a luz, as estrelas guiam, sempre guiaram, do 

desconhecido ao efetivamente novo, como na hist6ria dos Reis Mages 

que sairam de seu conforto para levar homenagens ao menino Jesus. 

Estrelas dianteiras conduzem ao bergo do rebento anunciado. 0 

Ungido, Cristo, destinado a possibilitar a conquista de uma Unidade 

entre Deus e os Homens, comega sua vida no Ocidente e ja entao seu 

destine e marcado pela guianga das estrelas que ensinam o caminho, 

que arquitetam a ponte, que abrem a ligagao entre pedagos que estao 

separados. lsto e religare. Ele nao s6 recebe as oferendas, mas ja com 

isso efetiva urn pacto de alianga com o ser humane em sua diversidade. 
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Rodin - Cristo e 

Madalena 

63. WILHELM, Richard.The I 

Ching or The Book of 

Changes. Bollingen 

Foundation. New Jersey: Inc. 

Princeton University Press. 

64. CHIPP. H. B.Teona da 

Arte Modema (supra citado) 

Religar o quiP Como? 0 artista e esse ser cujo 

encontro com a necessidade interior, tal como acima 

descrita, 0 remete imperiosamente a tarefa de procu

rar uma rela9ao entre essas energias internas, 

informes, e a materia externa, densa e resistente, 

atraves da habilidade de suas maos. Com estas maos 

transladar para o plano visivel as inquieta96es fugidias 

de sua interioridade, as demandas de suas visiies, os 

anseios mais delicados de seus sentimentos e de suas 

sensa96es. A necessidade do artista demanda o 

desenvolvimento do homem, habilitando-o tanto a 

escutar os segredos do espirito quanto a trabalhar 

com a materia estavel, para tomar audivel e visivel na 

materia o inaudito e invisivel. 

A necessidade do artista submete-o a uma outra 

for9a: o poder criativo. 
A imagem do criativo no I CHING e a seguinte: 

"0 movimento do ceu e cheio de poder. 

Assim, o homem superior faz-se forte e incansavel" 63 

Este verso faz a concilia9ao de duas for9as presentes no hexagra

ma: a de cima, o ceu potente e infinite, e a de baixo, o homem que sua 

ao adestrar-se para esta for9a e por meio desta forya. 

Adestrar-se: criar habilidades, desenvolver o talento, exercitar a 

mao, a vontade, a visao, a sensa9ao. 

Rodin, o escultor, assim considera a importancia do treino, do 

dominic da tecnica: 

"E que de fato nenhuma inspirac;:ao subita poderia substituir o 

Iongo trabalho indispensavel para dar aos olhos o conhecimento 

das formas e das proporc;:iies e para fazer a mao d6cil a todas as 

ordens de sentimentos". 64 

Para tornar a mao d6cil a todas as ordens de sentimentos (e lem

bremos como isso e vital no caso dos instrumentistas, dos musicos), 

existem inumeras escolas de treino de tecnicas, de abordagens, de esti

los, de maneiras de colocar a mao, a servic;:o da intui9ao, da visao, da 

sensac;:ao, da interioridade do artista. De qualquer maneira, o trabalho 

do criativo sempre impoe a demanda por novas experiemcias que impli

cam em novos aprendizados. 

Lendo com a devida atenc;:ao a vida de Paul Klee, a partir de seus 

diaries, podemos observar que seu processo de forma9ao compiie-se 

de toda uma postura de buscar o dominic do oficio e ao mesmo tempo 
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entender o fenomeno artistico. Ele faz curses de desenho e pintura com 

pessoas de renome da epoca, faz viagens de estudos a ttalia, Franc;:a e 

Africa e tem como pratica constants visitar museus e ateliers. Sua vida 

parece estar impregnada de arte. Toea violino, compoe pec;:as musicais, par

ticipa de concertos, faz poemas. Ele tem claro seu desejo de tornar-se pin

tor, e na sua busca impoe-se rnetas gradativas. Ele nao sabe exatamente 

onde quer chegar, mas sabe que e necessaria muito trabalho. 

No ano de 1902, aos seus 23 anos de idade, escreve Klee: 

"atuar, mas nao como multiplicidade ao modo das bacterias e sim 

como unidade aqui embaixo vinculado ao que esta encima. Estar 

ancorado na totalidade do universe aqui um estranho mas forte, 

essa talvez seja a meta, mas como atingi-la? Crescer, a principio 

apenas crescer''. 65 

Crescer, aparar-se, aprontar-se, tornar-se um instrumento para operar a 

re-ligac;:ao, para unir as pontas do misterio da manifestac;:ao. 0 artista aqui e 
o sacerdote. Ele aceita o chamado da alma que deseja corpo, materia. E faz 

o "sacrificio", isto e, o fazer sagrado, exigente, significative de um sentido 

ainda por revelar-se. 

E o que e a materia? 
Platao chama-a de MAE das coisas naturais, ja que ela acolhe em si 

todas as coisas sem nunca assumir forma alguma que se assemelhe as 

coisas, pois e como cera que recebe a marca66
• Nesse sentido, materia e o 

material bruto, amorfo, passive e receptive, do qual as coisas naturais sao 

compostas. 

Hoeronymus Bosh 

A Genese na Retorta. A Criagao do Mundo 
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67. SCHWALLER DE 

LUBICZ, R.A. Symbol and 

lhe Symbolic, Egyp~ Science 

and The Evolution of 

Consciousness. Autumn 

Press Book. Brookline MA. 

1978. 

Arist6teles fala do corpo comum de todas as coisas .,_ 

A materia ainda e um solido segredo, estranha materia! A lei univer

sal da criagao e que a substancia, sem forma, receba forma. A natureza 

e o mundo da criatura, onde tudo e dualizado em sua aparencia e se 

torna cerebralmente perceptive! para n6s. 

R. A. Schwaller de Lubicz em seu livro "Symbol And The Symbolic", 

constr6i esta sintese: 

"A causa criativa e a divisao de uma Unidade nao-quantitativa. 

Esta divisao e uma contempla<;ao selfica que cria o ego. E, e se 

mantera sempre incompreensivel, e o Fiat Lux. 

A Luz (que posteriormente e num plano mais baixo tera sua 

imagem na luz que vemos) e o objetivo direto imediato do ato 

criativo. E o memento presente em constante cria<;ao. A con

stante criagao torna-se fenomenal pelo fato de sua "con

tinuidade". Esta continuidade e uma serie de cisoes de cada 

nova unidade. 

Sea luz se divide ela torna-se Fogo e Agua.tsto por sua vez se 

divide em extensao, isto e em acima e abaixo (calor e humi

dade). De novo, o que esta acima divide em quente e seco e 

aquilo que esta abaixo em agua e terra - isto e frio e seco. lsto e 

procria<;ao, a continuidade do ato criativo em substancia e entao 

Judy Chicago. Birth Project. 1981 
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em materia. 

Gada impulse procriativo e legislado pelo ato criativo, que e o Momenta 

Presente. 0 Momenta Presente sem quantidade, aderido a si 

mesmo, forma a durayao, isto e a genesis do mundo (isto pode 

ser comparado ao Quantum da ac;:ao na ffsica quantica). 

Genesis e entao Tempo que como durayao forma atraves do 

movimento o Espago .... 

Esta continuidade e imperativa, isto e procriayao, isto e mediar a 

criac;:ao indireta, que da seu fruto no final da durac;:ao e que esta 

sempre condicionado a novas divisoes. 

( ... )Desta forma a Criayao e constante e nao tem durayao em si 

mesma, do que podemos concluir que a cada momenta ha no 

mundo o comec;:o eo fim da genesis". 68 

Neste ponto o artista, o obreiro artistico, foi renominado "procriador". 

lsso acrescenta a minha percepyao a fantastica imagem da fecundayao 

- pois para pro-criar e necessaria haver algum tipo de fecundac;:ao. 

Minha fantasia, agora, adianta-se para sugerir que o artista tem como 

desafio capturar a materia em sua natureza fecunda, umida, quente, 

moldavel. 

Podemos falar entao de genesis e de gestayao - materia incubada, 

materia em curso invisivel por algum tempo que seja. Materia a que 

chamamos de Plasma - substancia sensivel ao processo de tamar 

forma. 

Estou perambulando e me dou conta de um sentimento de absurda 

frustrac;:ao face ao misterio. Percebo, mediante minhas leituras, a quan

tidade enorme de fil6sofos, pensadores, gente grande envolvida nesta 

questao. Mas eu quero ficar ao lado do artista, do fazedor, do procriador 

e gostaria de nao ter que pensar racionalmente, mas sim poder perce

ber, ver diretamente o que acontece. Pois se trata de acontecimentos 

reais e nao de teorias. 

A imagem da procriayao como possivel atalho para o ato criativo, no 

sentido de que o artista E FECUNDADO e em seguida ele "obra", como 

a mae obra sua criatura em seu seio, me acalma, me da tempo para 

suportar a inquietayao da necessidade de compreender. 

0 seio do artista compoe-se de inusitadas substancias. Ele ancora o 

fecundado e vai de suas substancias dando forma ao feto, mas vivera 

o dilema de ver a imagem para que a mao se fac;:a d6cil a toda sub

stancia? Ou vivera no escuro, na retorta alqufmica, enquanto o poder 

do criativo obra nele em primeiro Iugar? 
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R. A. SymOOi and the 

Symlxllic, Egypt Science and 

The Evolution of 

Consciousness. Autumn Press 

Book. Broo~ine MA. 1978. 



Segundo Kandinsky o artista nao e senhor da situagao, mas ele e 

alguem que esta a servigo de um ideal particularmente elevado, o qual 

lhe imp5e deveres especiais e sagrados, uma grande tarefa. Por isso 

deve o artista trabalhar sob si mesmo aprofundar-se, cultivar sua alma, 

enriquece-la, afim de que seu talento tenha algo a cobrir e nao seja como 

uma luva perdida de uma mao desconhecida, dando a va e vazia 

aparemcia de uma mao. Para Kandinsky, o artista nao tem como tarefa 

dominar a forma, mas sim adaptar, usar a forma para um conteudo. A 

tarefa atribuida ao artista e penosa, lembrando com freqOemcia uma 

pesada cruz. 

Sao muitas as questoes e nao ha ainda respostas. Gostaria de ficar 

aqui, junto com o agraciado re-produdor, procriador. .. o s6cio 

(inocente?) da etema genesis. Demorar-me com o que, nessa imagem, 

mexe comigo. Dormir e deixar que amanha, com novos ventos, eu veja 

diferente ... 

Experimento sem duvida, neste memento, uma admiragao pelo 

obreiro artista, este ser que se dispoe a ser lavrado pelos poderes 

desconhecidos. Sinto tambem compaixao, pois na aura deste misterio, 

me ocorre que ele sofre muito mais do que eu sofro agora a guirlanda 

do misterio, quando para adquirir alguma VISAO, sei que devo agOen

tar alguma forma de escuridao, de tempo maior de espera para que o 

plasma de minha inquietagao possa amalgamar qualquer coisa apreen

sivel, a qual eu possa considerar luz, entendimento ou simplesmente 

IMAGEM da coisa que persigo. 

Imagine e compartilho neste instante o sofrimento do escritor, este 

cuja materia, a palavra, me parece a mais viscosa de todas, a que 

escorrega, que nao imprime a imagem, dado que a rapidez da visao, 

quando capturada pela palavra, sofre imediatamente um tipo de conge

lamento, de cristalizagao que pode ser mortal. Que perigo e escrever! 

Que perigo tentar estabelecer limites para a genese continua do criati

vo! 

A forma visual, no entanto, subitamente se me afigura menos 

danosa pois e capturada sobretudo pela sensagao do olhador- e a sen

sa gao visual me parece, agora, mais proxima da inteligencia do que o 

maquinario que ouve a palavra dita, escrita. 

Se eu pudesse, eu me sentiria mais feliz agora criando uma forma 

plastica para expressar minha busca, mas estou reduzida as palavras e 
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"Se pratiquei a alquimia foi da lmica maneira hoje 

digna de cr6dito, ou seja, inconsclentemente." 

Marcel Duchamp. Chocolate-Grinder n' 2. 

1914 

tenho medo delas. 

De dentro de minha ansia, surge a palavra 

MAGIA que imediatamente deixa de ser palavra e 

se transforma em imagem! 

Sera que estou salva? Sera que toda palavra e 

magica e dai acontece que os escritores chegam a 

poder dormir tranqllilos, pois deixam as palavras 

ditas ao sabor do imaginario do outro? Se for urn 

imaginario fluido a palavra sera imagem, se for urn 

imaginario prisioneiro de velhas memorias conge

ladas, a palavra sera morbida ... 

Entao entrevejo que a Forma tern seu avesso imaginario e devo 

retomar a questao da magia, e espreitar a alquimia do criativo. 

Para os alquimistas a prima materia contem o "tesouro dificil de ser 

alcanc;;ado". Christophorus Parisiense afirma que o caos, enquanto 

materia prima, e obra da natureza sapientissima e que nossa inteligen

cia deve transformar esta obra de arte da natureza, ou seja, o caos. No 

caos, diz ele, existe "in potentia" a mencionada substancia preciosa, 

sob a forma de uma "massa confusa" dos elementos reunidos. 

(Christophorus Parisiensis, Elucidarius em: Theatr. chem. VI, p.228s.) 

"0 que o alquimista ve, ou pensa verna materia sao os dados de 

seu proprio inconsciente nela projetado. Em outras palavras, ele 

encontra na materia, como se pertencessem a ela, certas quali

dades e significados potenciais de cuja natureza psiquica ele e 

inteiramente inconsciente" 69 

A partir desta sintese, concluimos que a prima materia tern mil 

nomes. E confirmam os alquimistas: 

"( ... ) e ha de fato UMA substancia na qual tudo esta contido e 

que e 0 sulphur philosophorum 0 qual e agua e alma, oleo, 

Mercurio e Sol, o fogo da natureza, a aguia, a lagrima, a materia 

prima do corpo perfeito" 70 

Com relac;;ao a realizac;;ao da OBRA, dizem os alquimistas que deve 

ser realizada pela imaginac;;ao verdadeira e nao pela imaginac;;ao fanta

siosa, e que a PEDRA so sera encontrada no momento em que a inves

tigayao tornar-se pesada para aquele que investiga. 
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Minha hist6ria sera entendida integralmente por uma pessoa para quem a palavra PEDRA representasse tudo o que significa 

para mim. Eu acreditava que se dissesse certas palavras desconhecidas, a mim sopradas por lagartos desenhados ou ental

hades nas pedras pela estranha rac;:a Caririr, o lajedo se abriria, nllo para me revelar simplesmente a entrada do Castelo, mas 

para me abrir seu prOprio interior sagrado, onde, vencida a dura crosta cinzenta de granite, eu encontraria, aprisionado por 

grades de diamantes, Arcanjos de quartzo e de cristal-de-rocha que me revelariam o Sentido do Mundo." 

Citado em Nogueira, Maria Aparecida Lopes ~ 0 Cabreiro Tresmalhado 

Os alquimistas comevaram a compreender que sua obra se achava 

ligada de algum modo a alma humana e suas funvoes. A execu9ao da 

obra, no entanto, exige uma inteligemcia invulgar, nao s6 parser de difi

cil realizavao, mas porque segundo se presume ha uma especie de 

poder magico inerente a mente humana, capaz de transformar a 

materia. 

DORNEUS, em seu tratado 

Philosophia Chemica (1602) tra9a um 

paralelo entre a obra alquimica e a 

transforma9ao moral e intelectual do 

homem. Diz ele: "A 'forma' age par "infor

matio" (que tambem e designada por fer

mentatio). "Forma" e o mesmo que ideia. 

Ouro, prata, etc, sao formas da materia, 

par isso existe a possibilidade de fazer 

ouro quando se consegue imprimir a 

forma do ouro (impressio formae) a 
"informis massa" ou ao caos, isto e a 

prima materia. 71 Nota 7 

C.G. Jung em seu livre Psicologia e 

Alquimia diz que: 

Buda em Medita91io. Ceilao. 

"os antigos fil6sofos suspeitavam da pro

jevao de seus conteudos animicos na 

materia. Como h8 uma conexao intima 

entre o ser humane e o segredo da 

materia, exigia-se que o OPERADOR 

estivesse a altura de sua tarefa, este 

71.JUNG, C. G, Psicologia e 

Alquimia. Obras Completas, 

vol. XII. Sao Paulo, SP: 

Ed. Vozes, 1972. 

72.idem. 

devia realizar em si proprio o processo 

que atribuia a materia, uma vez que as 

coisas sao levadas a perfeivao pelo que lhes e semelhante. 

Devido a proje9ao ha uma identidade inconsciente entre a 

psique do operador alquimista e a substancla arcana ou sub

stancia da transformavao: o espirito cativo dentro da materia." 72 

A tarefa do artista e, pais, tal como a do alquimista, descobrir NOVAS 

FORMAS de tocar a materia, mergulhando ate sua banalidade celular 

microsc6pica para reaver o fio inicial da hist6ria da manifestavao na tra

jet6ria humana. 
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Por ser essa tarefa incomensuravel, vejo nela toda a maravilha da 

ficc;:ao e ao mesmo tempo hesito se nao se !rata de ficc;:1fto de minha 

mente. Trata-se de ilusao ou magica? E entao compreendo que essas 

palavras expressam a realidade dial6gica, complementar, daquilo que 

estou pensando. Essa tarefa e simultaneamente ilusao e magia, pois as 

realidades representadas para nos atraves de sinais, narrativas ou ima

gens falam de alguma outra coisa. llusao e magia sao, neste momento, 

minhas impressoes faceando a tarefa INTEIRA do artista, impressoes 

experimentadas diante das polaridades complementares que estao pre

sentes e vivas no Opus artistico, polaridades que despertam em mim a 

sensac;:ao de minhas pr6prias polaridades internas e no refluxo buscam, 

em pobres palavras, alguma maneira de se expressar. 

Arte e a cultura florescem porque o homem confronta-se imagetica

mente com a realidade, entendendo-a e comunicando-a atraves de sim

bolos. Falar, ouvir, entender e penetrar uma vastidao de sinais, todos 
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E esta prima materia 

encontra-se numa mon

tanha que contem um 

nUmero imenso de coisas 

criadas. Dentro dessa 

montanha e passive! 

encontrar todas as esp€

cies de conhecimentos 

que existem no mundo. 

Nao existe nenhuma 

ci~ncia ou conhecimento, 

nenhum sonho ou pensa

mento ( ... ) que nao este

ja contido nela. ~ 

Os dais mineiros sao a 

alma e a mente, que, com 

a montanha como corpo, 

formam a trindade da 

Obra. A lua na agua sig

nifica a "viscose fluido" 

mercurial na destilacao 

subterrimea. 

S. Trismosim, Splendor 

Solis, Londres. seculo 
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Ao ser nao lhe resta senao Ser-se. Sua falta original, seu fundamento de uma negatividade obriga-o 

a criar sua abundancia e plenitude.O homem e carencia de ser, mas e tambem conquista de ser. 

0 homem e 1an9ado para nomear e criar e ser. Essa e sua condi9ilo: poder ser. E nisto consiste o poder de 

sua condi9ilo. Em suma, nossa condi9ilo original nao e somente carencia nem tampouco fartura,mas possibili

dade. 

Octavia Paz - 0 Area e a Lira 

73. FELLIN!, Federico.Fellini 

par Femni.Lisboa: Don 

Quixote. 

7 4. ANDRADE, Dswald. 

apontando para um fenomeno: 'algo" busca a materia. Entre tantas 

visoes, tantas apreensoes, uma imagem atravessara o buraco da agul

ha da habilidade do artista para atingir esta dimensao visivel, e um 

memento crucial para o artista, e ele tera de encontrar um ponte atrav

es do qual falara de tantos outros pontes. 

E a angustia do artista? Ela me parece ser este entremeio, esta 

coisa que tanto causa sofrimento quanto libertac;:ao, pois nem tudo o 
que ele pressente cabera ser traduzido, nem tudo que ele ve tera o 

poder de "tornar d6cil sua mao", na hora da captura. 

Teria a angustia algo a ver com esta eletricidade, com este tempo 

fora da materia? A materia retarda o processo ao tornar tudo mais 

dense, ao passe que, em oposicao a fonte do processo de materializa

c;:ao propoe ritmos imprevisiveis. 

A experiencia artistica nos mostra ser um territ6rio para o dialogo 

com as coisas do tempo, as questoes vitais para a especie. Por exem

plo, os desafios da ecologia ambiental (uma das questoes do nosso 

tempo) afetam as pessoas sensiveis cuja vida esta a disposic;:ao do 

que nao e exatamente visivel. A vida do artista e capturada por estas 

forc;:as e sob o efeito dessas intensidades e que muitas pessoas procu

ram na arte um territ6rio para o dialogo com elas. 0 artista vai, entao, 

antecipar fates ou riscos ou possibilidades, revelando as coisas que 

ainda nao estao tao claras, anunciando as verdades de seu tempo -

tempo dentro do qual se engendra a obra, com cujos materiais resulta 

a obra. 

A pulsao criadora sobrevive a desintegrac;:ao da personalidade, isto 

foi constatado atraves do trabalho com pacientes psiquiatricos em 

varies hospitais. Ha a angustia ou ate mesmo o desespero, como no 

caso de Van Gogh e outros. Mas o imperative para realizar a obra tende 

a transcender a propria angustia ou mesmo a doenc;:a psiquica. 

No dizer de Fellini: 

"Se calhar o sentido e aventurarmo-nos de qualquer maneira e 

transformar a angustia em alimento para nos e para os outros". 
73 

Ou no dizer de Oswald de Andrade: 
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"Nao quero a faca nem o queijo, quero a fome" 74 

Fome ... esta palavra nos remete ao conceito de falta, vazio, e a sen

sagao de que uma outra substancia pode ser mais vitalicia do que a 

carne ou o queijo. Nao e isso que esta nos Evangelhos, nem s6 de pao 

vive o homem? ... 75 

0 homem, o homem artista vive de sua fome. E de seu pao sagra

do: a imagem, a imaginagao, a eterna inquietagao, busca, desas

sossego, indagagao ... de sua loucura particular que nao deseja qual

quer cura ou redengao, mas que s6 se aquieta por instantes - aqueles 

em que pode estar presente e disponivel para seu proprio anseio de 

criar, traduzir, fazer transitar as substancias, realizando a alquimia inte

rior que atende a necessidade de suas forgas internas. Como isso pode 

acontecer? 

lmaginar o como ocorre e possivel, pensar seria desastroso. 

lmaginar e tambem transportar-se de alguma forma para este estado 

que comporta tanto angustia como graga, quando o artista esta EM Sl 

MESMO, para fazer face ao que se lhe apresenta. 

A maneira de o artista estar em si, eo que neste momenta nomeio 

de comportamento criativo. lmagino este estar em si, a maneira do estar 

em si, como sendo um ESTADO meio de sonho, meio de transe, meio 

de vigilia. 
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A vida vive de malar 

e comer a si mesma, 

rejeitando a morte e 

renascendo, como a 

Lua. 

Joseph Campbell. 0 

poder do Milo. 

lmagem: Salvador 

Dali. Tuna Fishing. 

1966/67. 

74. ANDRADE, Oswald. 

75. Biblia Sagrada. 



76. READ, Herbert. 0 

Sentido da Arte. IBRASA. 

Sao Paulo. SP. 1978 

Urn estado de possessao, de loucura Iucida - seja o que for, mas 

onde ha de alguma maneira uma suspensao ou submissao das facul

dades intelectivas ou racionais, pelo menos por algum tempo, ate que 

algo se imprima no artista - e nem saberia inferir se imprime-se de fato 

no cerebro como memoria de algo visto ou sentido, ou se de uma vez 

passa diretamente a transitar no sangue e encharca todo o ser do 

artista, possibilitando-o entao a nao mais esquecer. 

Depois disso, imagino, vern toda a artesania da criacao: o exercicio 

caustico de "tornar docil a mao", tomar admiravel a materia, tornar-se 

disponivel para o exercicio continuo de experimentar, experimentar... 

ate que algo se encaixe, se apodere da admiravel materia. 

Segundo Herbert Read: 

"a finalidade do esforco criador que acompanha a realizacao de 

uma obra de arte era o aperfeicoamento dos poderes de per

cepcao e discriminacao do homem" ... 76 

De acordo com esse pensador, a capacidade de discriminar entre a 

significacao relativa de uma forma, de urn !ado, e a significacao dessa 

forma no campo da sensacao total, do outro !ado, e a faculdade 

ESTETICA, esta forca que levou o ser humano a uma crescenta fertili

dade de imaginacao 

Fertilidade, fecundidade, umidade, esteticidade: sao realidades que 

incluem Eros, inspiracao, estado de captura, de encantamento ou inqui

etacao, os quais eletrizam o sistema neuro-cortical, agitando a mao em 

busca da coisa, de sensacao de tocar, de adquirir contato, de possuir 

dominio, de apossar-se ainda que estando igualmente possuido. Este e 

o estado no momento do comportamento criativo. 

Reuno elementos para esbocar uma visao do processo construtivo 

da obra de arte: o estado e o comportamento, a atitude, o momento, 0 

COMO de quem opera a criacao, o opus artistico. 

A visao e urn sentido espetacular do ser humano. Esta intimamente 

unida a faculdade de imaginar. Ver urn artista diante de sua tela, olhar 

seu estado, sua eletricidade, sua calma ou quietude, sua ansia ou furia, 

sua angustia ou desespero, sua certeza e esperanca de atravessar o 

vazio com os movimentos adequados do pincel ou da espatula, fecun

dar o branco com as tintas e gerar uma obra que, por fim, se sustentara 

em sua propria unidade complexa. 
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A possibilidade de encontrar partes de sua visao e conseguir o trans

porte, a manipula<;:ao de sua inquieta<;:ao, a possibilidade de amalga

mar, ainda que por etapas, por fragmentos. Minha imagina<;:ao aterriza 

na ideia do inacabado, do que ainda mantem-se aberto, deixando cir

cular as cores, os elementos. E o olhar do artista a deriva de seu impul

se, catando ancoras nas substancias. 

0 caminho aberto, o campo aberto, estado de presen<;:a. 0 que esta

va acontecendo na rela<;:ao do artista com o todo para se tamar depois 

alga tao particular que e a obra? Mas uma obra em processo. 

Estar presente - vivendo o agora, permeado pela imagem. 

Mas o que interessa e a experiemcia do artista -de outra maneira, se 

a imagem fosse toda e somente ela mesma, o que importa? A obra 

perderia o poder de evocar no outre, no olhar de quem ve, alga das 

for<;:as que aporta. Acontece que a imagem guarda a consigna da exper

iencia, ali inscrita, cuja intensidade vibrat6ria vai acordar ou evocar no 

outre a correspondente for<;:a e poder. 

Pode-se inferir isso pela 16gica, pais se assim nao fosse os nao-artis

tas jamais iriam a exposi<;:oes ou correriam atras da arte com suas ta<;:as 

vazias, pedindo uma gota de sua agua pura. Agua benta, agua que frui 

da fric<;:ao do imaginario na pedra bruta. lmaginario, fric<;:ao e pedra, 

sustentados pela mao do sacerdote que faz assim sua oferenda 

eucaristica ao mundo. 

Talvez o ouvido tenha sido o primeiro 6rgao do corpo possuido pela 

presen<;:a consciente da alma. Os mais antigos poetas, como os Rishis 

na India ou os Aedes na Gracia, cegos dos olhos fisicos, escutaram os 

deuses e as musas, e seus versos nasceram como cantos ritmados, 

apoiados por dan<;:as elementares. Mas o olho certamente seguiu logo 

essa "ob-audiencia" adquirindo aten<;:ao as nuances da alma, ou talvez 

o olho tenha sido o primeiro, nao importa. 0 que devemos saber e que 

o olho aprendeu muito cedo a notar os indicios do invisivel, e e esse 

recurso que habilita a qualquer nao-artista fruir da obra de arte, trans

portando-se ao estado em que sua propria experiemcia pode se identi

ficar com a essencia da experiencia do artista. 

Obra artistica: coisa que nao e de ninguem, nem do artista, nem de 

quem ve - e de todos. A obra e antes de tudo o Iugar da contempla<;:iilo, 

o momenta e o Iugar em que o individuo encontra-se face a si mesmo. 
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Antonio Gaudi - Sketch of the Colonia Guell Church 

A magia na obra de arte nao se situa apenas no exercicio do artista, 

quando sua mao esta a servi9o da captura de urn ponto a escolher entre 

tantos outros pontos. Mas se situa tambem no fato de que aquilo que 

uma vez foi traduzido pela mao do artista continua vivo e pulsando e 

pode tocar o cora9ao do olhar de quem ve. E continua porque nao foi 

aprisionado pela forma ou pelo estilo, no sentido convencional, mas foi 

liberado do invisivel para aderir ao visivel, ao visualmente apreensivel, 

passando entao do territ6rio de pertinencia particular para o coletivo, 

para o arqueti pi co. 

Ao abrir mao do estetico convencional para dar forma a sua exper

iencia, o artista faz uma alian9a, toda sua, com os poderes da cria9ao, 

como Gaudi cuja criacao em nada responde a convencionalidade de 

tempo algum. 
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NOT AS 

Nota 6 
Toda obra de arte e simultaneamente objetiva e impessoaL 
Objetiva na medida que passa pela 6tica de seu realizador, que s6 pode con
ferir-lhe realidade de fato atraves de sua estrutura, de seu dom, de sua habil
idade. lmpessoal, pois nao M temas na obra de arte que nao perten9'lm a 
questoes a respeito do humano.Todo o dilema do individuo, toda visao e aspi
ral(iio, e na verdade uma questao da especie, do coletivo. Oaf a universalidade 
da Arte. 0 artista como indivfduo e medium de sua especie no momenta em 
que vive. Torna-se um tradutor das questoes do tempo em que vive, um 
ouvinte do inconsciente coletivo. 
Este e o carater universal da arte, sua dupla natureza: uma manifestal(iio par
ticular que ao transcender a si mesma passa ao dominic do todo, do univer
saL 
Segundo Hegel o mais alto destine da arte, e como o da religiao e da filosofia; 
expressar o divino e as necessidades e exigencias mais elevadas do espirito, 
servindo assim para tamar o espfrito consciente de seus interesses (G. W.F. 

HEGEL, 0 Belo naArte. Martins Fontes, 1986). 

Para Hegel, "a arte atua revolvendo, em toda a sua profundidade, riqueza e 
variedade, os sentimentos que se agitam na alma humana, e integrando no 
campo da nossa experiencia o que decorre nas regioes mais intimas da 
alma".(idem) 
0 universal na arte tern, pois a qualidade de responder a necessidade de todo 
homem, (que e) de exteriorizar-se, desdobrar-se para conhecer-se a sim 
mesmo e criar com o humane de modo geral uma rede de trocas que confer
em ao todo da humanidade o entendimento da natureza do ser homem. 
A confirrnal(iio disto se encontra nos registros que, datam de mais de 15.000 

anos, encontrados nas cavemas de Lascaux na Fran9'l e na caverna de 
Aitamira na Espanha. 
As expressoes iniciais dos humanos nao tinham como fundamento a crial(iio 
de algo belo, mas supostamente a necessidade do homem de capturar sua 
propria experiencia e os elementos que compunham seu universe. A imagem 
e urn poderoso recurso de construl(iio da realidade consciente. 
Acrescente-se E. H. Gombrich " ... a hist6ria da arte nao e uma hist6ria do pro
gresso na proficiencia tecnica, mas uma hist6ria de ideias. concepy6es e 
necessidades em constantes mudan\<ls" (E. H. Gombrich, A Hist6ria da Arte. 
Zahar Editores, 1985). 

Nota 7 
OPUS Alquimica - um processo iniciado pela natureza que exige a arte e o 
esforyo consciente de urn ser humane para ser completada. 

0 esquema basico da Opus e o prop6sito de criar uma substancia tran
scendente e miraculosa, simbolizada de varias maneiras: como a Pedra 
Filosofal, Elixir da Vida ou remedio universaL 0 procedimento e, em 
primeiro Iugar, descobrir o material adequado, a chamada prima materia, 
submetendo-a em seguida a uma serie de opera9oes que a transformarao 
na Pedra Filosofal. (Waite, trad. Turba Philosophorum, p. 127, dictum39. 
cilado por Edinger, E. F. Anatomia da Psique, Sao Paulo: Cultrix, 1995.) 
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The Black Mesa 

Todo meu trabalho e uma Viagem Interior. Esta e uma serie de pinturas 

realizadas ap6s uma viagem de cura ao Sudeste. Sao extens5es de 

referemcias arquitet6nicas e espirituais do passado: temples, piramides, 

pueblos, rituais, c6digos sagrados. referencias somb61icas para config

urag5es presentes, passadas e futuras. 

Sao mapeamentos do que vi e senti: pueblos ha muito desertados. 

sinais espalhados, ceu e terra abra<;:ados. 

Vida e Arte se unem para mim na Pintura. 

A imagem se configura a partir de peda<;:os, de partes que pinto e reuno 

atraves de repeti<;:5es, constru<;:Oes e omiss5es. 

Tudo se torna a "matrix" atraves da qual eu realize meu processo cria

tivo 

E. A. 1988. 
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Elaine Anthony. Spirit Icon. 1988. 

Elaine Anthony. Black Mesa II. 1988. 
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E. Boccara. 0 Nascimento da Rosa Verdadeira. 1981. 
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Formar, entao, significa "fazer" e "saber fazer" 

ao mesmo tempo, fazer inventando ao mesmo 

tempo o modo de fazer. 

Formar significa ~conseguir fazer" . 

CAPITULO Ill 

... se pode e deve afirmar que aquilo que se fez 

foi feito como deveria ser feito." 

Luigi Pareyson - Estetica - Teoria da 

F ormatividade 

CONSTRUCAO DE IMAGENS: A MAGICA DA FORMA 

A viagem empreendida e peculiar a cada ser humane, tern uma 

geografia propria. 

Gada ser humane tern uma visao propria que e construida no dialogo 

entre a realidade externa e interna atraves da imaginagao, da memoria, do 

sonho. 

"Dormem aguas antigas par baixo dos balseirosnn, diz Manoel de 

Barros. 

Aguas antigas par baixo, aguas que se movem par si e viram os bar

cos dos navegantes, empoderadas pela agao de ventos tam bern subitos. 

0 que move cada urn em seu caminho e particular e unico. 0 que se 

aloja "par baixo" e quiga tambem "par cima" de cada urn e seu particular 

mito e destine. Haver-se com isto e propriamente aproximar-se de si, e ao 

Iongo da vida adquirir urn conhecimento com base em sua experi€mcia de 

ser o que se e. 

Se fosse simples, a vida nao seria tao maravilhosa e intrigante. Se 

fosse facil o mundo seria diferente, pais o poder do mal parece estar inti

mamente associado ao abandono de si, de sua verdade essencial. Aquele 

que se desconhece dificilmente tera olhos para o outre, pais e cego de 

visao. Sendo cego, sua agao no mundo obedecera a forgas aleatorias. 

ho. 

Quem caminha, acaba par conhecer a propria geografia de seu camin-

"I got stones in my passway" (encontrei pedras em meu caminho) 

"And my road seem dark as night" (minha estrada e tao escura 

quanta a noite) 

"I got stones in my passway" (eu tenho pedras em meu caminho) 

"And my road seem dark as night" (minha estrada e tao escura 

quanta a noite) 

"I have pains in my heart" (eu sinto dar em meu coragao) 

"They have taken my appetite .. ." (e ela acaba com minha fame) 77. BARROS. Manoei. 

"I am crying please" (eu estou suplicando) ConcertoaGeuAbertopara 

"Please let us be friends" (por favor sejamos amigos) ::,~~~= 1 aulo. SP: 

"And when you hear me howling in my pass way, rider'' (quando me 78. SMITH, Lawrence R.The 

ouvir lamentar ao passar) Map of Who WeAre. (supra 

"Please open your door and let me in" (por favor abra sua porta e citado). 

me deixa entrar)78 
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.. .intimae a imagem, porque ela faz da nossa intimidade uma potencia exterior a que nos submetemos passivamente fora 

de n6s no recuo do mundo que ela provoca, situa-se, desgarrada e brilhante a profundidade de nossas paixOes. 

Maurice Blanchot. As duas vers5es do imagimirio. 0 espayo literano. 

79. ROSA, Guimaraes. 

MAGMA (supra citado) 

80. JUNG, C. G. Obras 

Completas. Vol. XII. Editora 

Vozes. SP. SP. 1972 

Geografia do medo, da realidade de sua imaginagao. Pois e per 

meio desta imagina9ao que cada um alcan9a em pequenas por96es, 

seu proprio universe. 

lmagina9ao em seu sentido fundamental e criar e dialogar com ima

gens de todos os tipos, em ambos os mundos, de dentro e de fora. 

Desenvolver a habilidade de dizer sim ou nao, ao estranho que bate as 

portas de nossa alma. 

Guimaraes Rosa: 

"Estou com medo das roupas da noite, 

Dos vultos quietos, das sombras das cousas, 

Que pulam, longas com pes tao longos, 

E de uma cousa tria, qualquer cousa grande, que Ia de Ionge, de 

nao sei onde, 

Vem vindo para mim. 

Talvez do fundo das grandes matas por onde andei, 

Talvez da terra das cousas vivas que eu enterrei, 

Talvez des cantos do quarto escuro da minha inf€mcia, 

Talvez das cavernas de drag6es negros de livros que li. 

Vem vindo e o vente esta uivando, 

Vem vindo da treva, para me agarrar. 

Talvez ela queira roubar meu amor, 

Talvez lembrar-me cousas passadas, 

Talvez buscar-me para a escuridao .... ." 79 

Seria possivel substituir o medo do destine pela sede de conheci

mento? Fazer nascer em seu Iugar espanto e curiosidade? Este e o 

desafio. 

0 conceito de "imaginatio" tem um significado especial no opus 

alquimico. 

0 Lexicon Alchemiae de RULAND diz: 

"A imagina9ao e o astro do homem, o corpo celeste ou supra

celeste""" 

Assim sendo, a "imaginatio" ou ato de imaginar tambem e uma ativi

dade fisica que pede ser encaixada no ciclo das muta96es materiais, 

pede ser causa das mesmas ou entao pede ser por elas causada. Oeste 

modo o alquimista estava numa rela9ao nao s6 com o inconsciente, 

mas diretamente com a materia que ele esperava transformar mediante 

a imaginagiio. 
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A aparic;:ao de uma imagem sinaliza uma conftgurat;ao que apresenta a cena de uma disputa 

intema, muitas vezes alheia a n6s mesmos ... ou, quem sabe, a erup~o de uma imagem men

tal, seja o esforyo da interpretac;ao de soluyOes quimicas processadas involuntariamente em 

nosso corpo - especie de vaso alqufmico que se oferece como urn laborat6rio de experirnen

tac;Oes, vivido pela conscil!ncia capaz de cifrar tais manifestaQ)es, liberando potencias vitais 

que se arremessam para fora de n6s 

Maurice Blanchet. lbdem. 

A "imaginatio" e, pois urn extrato concentrado das for9<1s vivas do 

corpo e da alma. Compreende-se assim a exigencia de que o artista 

tenha uma constituivao fisica sadia, uma vez que trabalha com sua 

quintessencia e atraves dela, dai ser essa condivao indispensavel ao 

seu trabalho. Devido a mistura do fisico e do psiquico nao se pede dizer 

ao certo se as transformav5es decisivas no processo alquimico devem 

ser procuradas no ambito material ou no espiritual. 

0 conceito da "imaginatio" e provavelmente uma das chaves mais 

importantes para a compreensao do OPUS. 

Dizem os alquimistas que a alma opera no corpo, mas que a maier 

parte de sua fungao e exercida fora do corpo. 

"A alma, no entanto tern o poder absolute e independente de 

fazer outras coisas alem das que o corpo pode entender. 

Quando ela quer tern o maier poder sobre o corpo (potestatem in 

corpus); pois de outra forma, nossa filosofia seria va ... "" 

0 que os tratados alquimicos conferem a esta (minha) ficvao, e uma 

ampliavao do entendimento a respeito da IMAGINACAO, este poder da 

alma de constituir FORMAS para a materia, este poder de vasculhar a 

vida intima da materia, de pulverizar a materia, as materias - e de 

maneiras tao misteriosas re-organizar continuamente as substancias, 

apurando-as atraves de incontaveis possibilidades de manifestavao. 

Mas consideremos, nao a imaginagao fantasiosa - e sim a imagi

navao criativa, aquela que assemelha o homem ao criador, dando-lhe a 

chance de ser re-produtor, co-criador. A imaginavao como criar IMA

GENS com poder de transivao entre os mundos de !a buscando e acei

tando e desejando ader€mcia aos mundos de ca, ou seja, valendo-se de 

materias multiplas para sua condensagao. Cavar e adentrar a materia 

para extrair dela seu segredo - 0 de quem cava, de quem adentra, de 

quem a ela adere para conseguir ser FORMULADO pelo proprio imag

inar. 

Ou seja, a imaginavao e urn continuum que pede formas, mas ape

nas algumas instancias de suas capturas alcan9<1m a FORMA. Existem 

as escolhas, baseadas na necessidade, nas possibilidades, nas sinte

ses da experiencia de quem imagina e transita da visao para a con

cretizavao da imagem. 
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" ... num torpor. Iucido, pesadamente incorp6reo, estagno entre Sonho e Vigilia num sonho que e uma sombra do 

sonhar. Minha inten<;ao boia entre s6is mundanos e ve cegamente a profundeza de urn mar e a profundeza de urn 

ceu: e estas profundezas interpenetram-se e eu nao sei onde estou nem o que eu sonho. 

0 proprio sonho me castiga: adquiri nele tallucidez que vejo como real cada coisa que sonho." 

Fernando Pessoa- Uvro do 

E como sonhar: as possibilidades sao multiplas, as capturas sao 

efemeras. de tal maneira efemeras que as pessoas duvidam da reali

dade dos sonhos. ou transitam por eles como se fossem mera fuma~. 

brisa ou vendaval: ou seja; alguma coisa que VAl PASSANDO por ai. 

Nota 8 

E cabe perguntar: e a realidade um sonho que se toma real de acor

do com a capacidade do sonhador? E em que se ap6ia a capacidade 

do sonhador? 

Eu suponho que em pilares ora visiveis, ora invisiveis. A necessidade, 

o chamado, o dom au talento, a urgencia de dar tempo e Iugar para a 

imagem que invade como ultimatum ... 

Mas pergunto: nao ha nisto tudo uma voca9iao humana para 

parafrasear a magia da cria9iao? 

Uma memoria de nossa incompletude face a vastidao de possibili

dades e o fato de que a verdade sabre a Realidade nunca podera ser 

de fato apreendida nos sinais pois a realidade nunca sera de todo man

ifesta, e toda aparencia que se da a ela e mutante, transit6ria e imper

manente. 

Na arte, como na vida o que se apresenta como fim, pode ser ape

nas outro comego - este e o jogo, esta e a maravilha da imagem e seu 

poder: elas, as imagens que nos perpassam a todo humano. sao infind

aveis e qualificam a realidade da vida como etemamente multipla, e o 

que se manifesta e pura e simplesmente UM MOMENTO, e de fato e 

como um vento, uma brisa, um vendaval, MAS: com forma, com cor, 

com textura, com materia! 

ISTO E MAGIA! Um instante, uma possibilidade agarrada, sustenta

da para atravessar nosso tempo cronol6gico e contar hist6rias de como 

imagem se toma texto, musica, escultura, cor. .. 

Lawrence E. Sullivan em seu livro "Hidden Truths: Magic, Alchemy 

And The Occult", diz que: 

"a magica brinca com as formas do caos que retem dentro de si 

as ordens mais simb61icas que usamos para pensar e manejar 

nossas vidas.Atraves da historia a magica ofereceu respostas 

variadas e especificas para o caos oculto e a ilusao: encanta

mento, confiano;:a, susto, duvida, o!imismo, a promessa de cant

role, tecnologia, esperanc;:a no futuro, amor e mais. A magica nos 
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lembra de que o mundo consiste de sinais, e que toda realidade 

6bvia e apenas urn sinal apontando para outre sinal ainda escon

dido. ( ... ). Os mages entenderam a imaginacao como sendo 

capaz de interligar os dais Iadas do abismo entre o visivel e o 

invisivel, o conhecido e o desconhecido, pais a IMAGEM ou 

GESTO SIMBOLICO participa de ambos: na realidade interior da 

fantasia e na realidade exterior da expressao concreta. 

A imaginacao abraca os dais p61os da verdade, os dais p61os da 

realidade. 

Com esta fe expansiva na imaginacao. o poder da fantasia pode 

conjurar IMAGENS DO INIMAGINAVEL e artesanar sinais con

cretes que deem corpo ao poder interior da vontade - a magica 

toma Iugar no espaco que de outra maneira separa o que e evi

dente do que e obscure, o que e falado do que se fala a respeito. 

A magica e a ciencia da esperanca porque ela cultiva a capaci

dade humana de olhar para o futuro e todas as outras formas do 

desconhecido, da realidade oculta. A Magica permite a esper

anca tornar-se uma forca dominante, concreta na estruturacao 

do mundo, do tempo e do espaco. Atraves da magica a esper

anca humana se alinha com as forcas que ordenam o cosmos" 82 

Dou-me por feliz de ter encontrado este texto, pais aqui encontro 

notas ressonantes com o OPUS artistico. 

0 transite entre sinais eo percurso ate uma expressao concreta, tor-

Na noite de 8 de Junho de 

1525, Durer despertou 

quando sonhava com uma 

chuva diluviana. Este 

sonho relacionava-se com 

o receio de urn diluvio pro

fetizado por vanos astr61o

gos para 1524. 

A. Durer. Visao Onirica, 

1525, aquarela 

nando d6cil a mao a toda a materia: nao e isto exatamente magia? Fe 

no invisive!? 
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ladder to the Moon -Georgia 0 Keffe 

Ha momentos nessa viagem 

onde a "guian~" e fundamental. 

Os sonhos como guianc;:a 

Sim, os sonhos sempre trazem 

essa certeza - anda adiante, niio 

se trata de uma catastrofe, mas 

meramente de urn born desafio. 

1- "sonho que estou no campo 

e urn velho me dizia coisas que eu 

ouvia atentamente. Ele entiio 

apanhou urn coelho doente e par

alitico e me deu nas miios e disse: 

toma, deves cuidar dele ate que 

possa andar, se puder". 

Sai andando com o coelho nas 

miios por trilhas pequenas entre as 

arvores e fomos descendo ate dar 

no fundo de urn vale verde, cheio 

de casas e gramados e as trilhas 

estavam enlameadas. Eu pisava na lama com prazer, meus pes se afun

daram na lama e escorreguei e o coelho escapou. Fui apanha-lo e ele 

comec;:ou a crescer, crescer e se transformou numa egua branca, grande 

gorda, muito linda comec;:ou a relinchar exuberante! (sonho de uma jovem 

de 28 anos que se encontra em uma situac;:iio muito desafiadora na vida 

interior e exterior). 

2 • "sonho que estou no deserto, sobre uma pequena elevac;:iio, eo vento 

e forte. Ouc;:o o ruido de ciies. Subito vejo urn enorme ciio preto, com olhos 

vermelhos vindo em grande velocidade 

em minha direc;:iio e devo lutar contra ele. 

Consigo enfrenta-lo, ap6s o que, me sinto 

exausta e vejo que ha uma casa com por

tas e janelas bern ao meu lado. Entro para 

descansar e o vento continua a agitar 

tudo, portas e janelas. Vejo que outro ciio 

preto vern vindo e outra vez devo enfren

ta-lo. Mais uma vez ganho a batalha e 

volto a entrar na casa para proteger-me. 

Tenho esta sensac;:iio terrivel de que urn 

outro ciio ainda maior vira e que desta 

"Eu quero! Eu quero!" 

W. Blake, The Gates of Paradise, 1793 
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vez devo dar-the meu filho (de dois 

anos). Quero esconder meu filho e des

cubro nessa casa urn pequeno quarto, 

parecido com uma capela e ai esta uma 

imagem da Virgem Maria. Aliviada, ajoel

ho-me a seus pes e coloco meu filho 

com a certeza de que ai ele estara pro

tegido. Ao colocar ai meu filho, dou-me 

conta de que ele e uma pedra quadran

gular, urn crista!! que coloco aos pes da 

imagem da Virgem. Nissa percebo que o 

terceiro dos caes vern chegando e outra 

vez vou Ia fora para enfrenta-lo e mais 

uma vez consigo sair vitoriosa. Acordo 

exausta e dolorida em todo o corpo". 

(Sonho de uma mulher de 35 anos, A organiza\'lio como que escalonada do macro
enfrentando OS desafios da maturidade) cosmos correspondem. no homem. diversas fac-

3 - "Estou no subterraneo, alga pare

cido com o inferno. Milhares de pessoas 

uldades do conhecimento - percepy8o sensorial, 

imaginac;§o, razao e analise. 0 Ultimo degrau e a 

compreensao direta da palavra divina pela medi-

tayao. A escada nao vai mais alem, porque o 
estao Ia, mas eu tenho urn guia. Urn proprio Deus nao pode ser entendido. 

homenzinho careca, meio gnome, mas R. Fludd. Utriusque Cosmi, Vol. II, 

inspira confianga. Pergunto a ele o que Oppenheim, 1619 

estou fazendo ai e como posse sair. Ele diz que tenho que passar pelas 

provas. 

Chegamos a urn grande anfiteatro, lotado de pessoas estranhissi

mas e ai esta minha prova. Estou no alto e Ia embaixo no meio da mul

tidao esta uma sereia enorme e urn leao. Ambos sao de argila, como se 

fossem estatuas e nao entendo essas esculturas. 

0 homenzinho diz: voce deve enfrentar a sereia e o leao. Sinto o 

desafio e penso que as esculturas sao aleg6ricas e digo a ele: mas eu 

ja passel essa prova. 

Ele diz: agora entao sera mais facil. 

Confirmando que devo passa-las OUTRA 

VEZ. E me diz: concentre-se, faga tude 

com sua forga para veneer a dela. (sereia) 

~o progresso talha 

Nissa eta fica viva e comega a vir em 

minha diregao, enorme e decidida, 

poderosa! Fecho os ethos e fago uma 

forga absurda, comego a suar, sinto que 

estou diminuindo pais estou lutando com 

urn gigante. Meu guia sussurra: urn pouco 

mais e eta desiste. Abro os olhos e vejo-a 

recuar para sua forma de escultura, e vejo 

caminhos direitos; 

mas os caminhos 

tortuosos sem pro-

gresso sao os cami

nhos do G6nio.~ 

W. Blake, 
Marriage of 
Heaven and Hell. 
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83. GUIMARAES, Rosa 

Grande Sertao: Veredas. Rio 

de Janeiro, RJ: Nova 

Fronteira, 1988 

84. SPENCER, Herbert. First 

Principles {anota<;:Oes pes

soais). 

85. JUNG, C. G Mem6nas, 

Sonhos e ReflexOes. (supra 

citado). 

o leao sentado nas patas glorioso. Por um segundo penso: nao tenho 

foryas para enfrenta-lo. Ele, apenas me olha tranquilo. Meu guia diz: a 

prova foi conquistada." (Sonho de uma mulher na meia-idade) 

Estes sonhos descrevem momentos de transic;;ao, da mesma 

maneira que o artista vive o cruzar de limiares, a travessia em territ6rios 

de suas experiemcias. Traduzem essa sensac;;ao a qual Riobaldo se ref

ere na travessia do rio: 

"cheio de baques, modos moles, de esfrio e uns sussurros de 

desamparo.( ... ) aguagem traic;;oeira." 83 

Nos humanos Iemos raizes em processos biol6gicos herdados de 

nossos ancestrais animais, o chao de nossa psique, como disse Jung. 

Nos sonhos eles aportam a nossa natureza animica, estas forc;;as que 

trilham o caminho da evoluc;;ao em nossa hist6ria. Na verdade as ima

gens traduzem interac;;oes entre forc;;as, dialogo entre as dimensoes de 

suas manifestac;;oes, galgando um status humano. 

Evoluc;;ao, segundo Herbert Spencer em seu livro "First Principles": 

"e uma mudanc;;a a partir de uma indefinida e incoerente homo

geneidade para uma definida e coerente heterogeneidade, atraves de 

continuas diferenciac;;oes e integrac;;oes" 84
• 

Essa e a batalha da alma, escalar desde as profundezas, desde as 

origens ancestrais ate uma condic;;ao primeiramente humanizadora e 

depois, quem sabe, tambem espiritual. 

Poderiamos supor que o primeiro passo na integrac;;ao das forc;;as 

inconscientes e conscientes consistiria em humanizar os submundos. 

As experiencias que buscamos na vida, ou aquelas que nos capturam, 

quando tem o poder de juntar nossos pedac;;os e aos poucos configurar 

uma visao mais ampla de uma identidade particular, realizam o impulso 

natural da vida. 

Jung disse: 

"o valor de uma experiencia e medido pela sua capacidade de 

transformar a vida, de outro modo seria apenas um sonho vazio 

ou uma alucinac;;ao." 85 

Nesses sonhos e possivel partilhar da luta, que e tentar construir 
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uma unidade. uma ponte entre mundos. Mas tambem sao testemunhos 

da Fe, a qual nos referimos antes. Entenda-se, o tentar construir uma 

unidade nao e uma atitude basicamente eg6ica. mas uma demanda 

interior. 

Nos sonhos, na maioria das vezes. o inconsciente dramatiza. ridicu

lariza, ironiza, brinca com a mente e o ego do sonhador. lntriga e poet

iza. 0 sonho e uma especie de arte, de processo criativo do organismo, 

"uma capsula carregada de poesia" 86 capaz de tonalizar a realidade 

interior, conferindo-lhe visibilidade. Mas a forma como faz isto e impre

visivel, por isso as vezes intrigante. pois tambem pode ser uma espe

cie de critica ao ego e a realidade. que sendo desatualizada em terrnos 

de coerencia e sintonia com a interioridade do individuo. o distancia de 

seu centro. 

lntrigar e uma estrategia para desalojar o individuo da identificagao 

com o ego, da centralizagao de sua atengao em mecanismos de cant

role e obsessao; uma maneira de langar o individuo em espagos des

ocupados e abandonados em si mesmo, uma estrategia para burlar a 

significagao intelectual e reconduzir o individuo a experiencia de si 

mesmo. 

Nao raro, quando se remete o sonhador aos personagens de seus 

sonhos, e comum a reagao: "Mas isto e ridiculo. nao tern nada a ver comi

go! lsto e apenas urn sonho maluco!" 

A primeira atitude sensata. e adquirir a percepgao de que nao 

"temos" urn sonho, nao possuimos o sonho. mas ao contrario urn sonho 

nos acomete. 0 estado do sonho e uma das formas possiveis de 

existencia, uma forma possivel de ser, de abarcar-se. Esta forma de 

existencia onirica tambem pode ser cham ada de "dialogo". Nossa 

existencia e urn dialogo entre tudo aquila que nos e dirigido desde 

nossa abertura ao nosso proprio mundo; e os pensamentos ou agoes 

com os quais respondemos ao que nos acomete desde nossa interiori

dade. 

Dialogo e urn caminho para proximidade. intimidade, reconhecimen

to. Exatamente por isso, sonhos nao deveriam ser interpretados, mas 

antes de qualquer coisa OLHADOS, re-experimentados na vigilia, de 

preferencia sem ideias iniciais, mas apenas com a disposigao para 

dialogar com eles. 

Suspeitamos, como ROSA, que a semente dos sonhos, das visoes ... 

ressu~am talvez do fundo das grandes matas por onde uma vez 

andamos. dos cantos do quarto escuro ... das cavern as ... das coisasi··;;--;:;::.·;··;;;~~:-;.::~·~:;,~~;~;;:;;::;J 
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Yorubaa 

Flavia Freitas. 1999. 

enterradas vivas ... 

Uma memoria alardeia no meio da noite, quando nao se pode lutar con

tra ela ... e assim nos restitui o que sendo nosso, anseia por retornar. 

Podemos dizer que uma das fungoes da memoria e reconstituir imagens. 

Obviamente, cada vez que uma imagem e "reproduzida" ela e. na verdade, 

acrescida de novos elementos atualmente disponiveis na consciencia. A 

memoria de fatos da vida individual pode entao ser aliada ou contn3ria a 
aquisigao de consciencia. 

A magia que existe na memoria e que o aparelho psiquico, como um 

todo, pode tornar-se sucessivamente um melhor impressor dos negativos 

das imagens. construindo entao acrescimos a compreensao de si, da 

propria experiencia e da vida. 

Outras vezes. ao contrario, o aparelho psiquico pode ter se tornado 

muito obstruido e incapaz de qualquer reprodugao fidedigna das imagens 

registradas, como por exemplo, no caso de traumas. 
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Raphael. Artista Esquizofenico do Engenho de Dentro. 1948. 

De qualquer modo, existem os arquivos maiores, aqueles que superam nossas expe

riemcias pessoais e que, de certa forma, disponibilizam outro suporte para as da vida pes

seal. 0 dialogo entre a grande memoria e a pequena memoria e um canal gerador de 

interconexoes vastas e potencializador de criagao para a vida imaginaria do ser humane. 

Ativar a memoria e uma das possibilidades de re-criar a experiencia e renovar a vida, 

os impulses, a energia psiquica. Ativar a memoria, o que e? 

Deter-se na atitude receptiva em relagao ao que se nos apresenta. Poder esperar que 

"a substancia das sombras", possa adquirir form as perceptiveis aos nossos olhos. 

Memoria, evoca a atividade da VISAO e da RE-visao. 

"A memoria e um canal de seixos extirpando textos do fluir das aguas. 

Um condutor de sonhos, a promessa de completude entre o ceu e a terra. 

Quando a luz sussurra no ar ou sobre a enchente que coleta o diluvio coletivo, 

todas as nossas historias chegam numa impiedosa colisao. 

Sutil como um lago que abraga um pergaminho enrolado, ou rude como um velho 
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O'Keeffe ao transportar 

flares, montanhas, for

mas de nuvens e agua, 

a design subjancente 

em tudo, traz para 

perto a segrEido que 

pode ser descrito como 

a unidade da cria<;:ijo, a 

harmonia comum a 

todos as seres. 

Britta Brenke 

86. SMITH. Lawrence.The 

Map of who we are. Vol. 24 

in The American Indian 

Literature and Critical 

Studies Series. University of 

Oklahoma Press: 1997. 

Georgia O'Keeffe 

From the Lake Manabu Mabe 

manto sob nossos pes, o enganoso padrao da memoria, oculto a 

plena vista. 

0 milo da perda, insistentemente invoca o comeco. Mas o mapa 

verdadeiro esta sempre Ia, estampado na face pura da montanha. 
Nada esta para sempre perdido. 
Mutacoes nao sao idas e vindas, mas o balancar da ancora no mar 
pesado, a viagem que sempre acaba no comeco. 

Linguagem e codigo, o chamado para o templo eo sacrifice, a fonte 
de nossos pactos. 
Urn buque de rosas misticas, a que chamamos de Deus, na danca 
do universo. 

Memoria e totalidade. 

Tudo o que e ou poderia ser." 86 (0 Templo do Lembrar) 

A partir da imaginacao, dos sonhos ou da memoria, a imagem em 
forma esta agora frente aos olhos e evoca urn todo complexo, abstrato, 

estados de ser, qualidades, associacoes e ate relacoes que nao podem 
ser exatamente descritas mas experimentadas. Nota 9 

Encontro-me agora no momento em que vou praticar a escuta da obra. 

Ocorre-me fazer a escuta do estado em que o artista se encontra face 
ao pulso nele instalado diante de sua necessidade de ter, construir urn 

dialogo com a materia - seja ela qual for -que vai configurar este memen
to criador. Vou ouvir o alquimista, o sacerdote, o obreiro, em relacao a sua 

obra,no momento em que se materializou. 

Estou vendo em Kandisnsly, por exemplo: e uma tela que ancora a 

materia em urn estado tal que me da a impressao de que algo vai se 

mover, que tudo ali esta vivo, que nada esta aprisionado na forma - a 
forma existe, como urn vaso - definida mas nao definitiva - ela esta ali mas 
e motil, vibratil, sonora. 

0 espiritual na arte de Kandisnky - nao e o artista, mas o momento em 
que ele se relaciona, se lorna o medium do impulso,da visao, da necessi

dade de co-participar na realizacao, na acao por assim dizer que configu
ra a imagem nesta dimensao. A obra nao e apenas o resultado - mas 

sobretudo o processo de relacao com, de estado de presenca, de pron

tidao. 
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lnfluenciado pelos esaitos de Jacob BOhme, que a escritor ludwig Tieck lhe havia recomen

dado em 1801, P.O. Runge comec;ou a formular a sua pr6pria teoria mistica das cores, que apli

cou a sua obra pict6rica. Atribui as tres cores fundamentais a Trindade Divina: o azul corre

sponds ao Deus Pai, o vermelho ao Filho e o amarelo ao Espfrito Santo. 

P.O. Runge. 1801. 

E afinal como o artista vai produzir a imagem, o que e a imagem 

naquela hora - memento, pois o que se configura na tela e apenas o 

SINAL da imagem 

Entao o que era a imagem? urn pulso, uma energia? 

A imagem, apesar de ja conter alguma configurac;:ao,nao pertence 

ao sujeito,pertence aos grandes arquivos legados de toda a 

humanidade, mas para que se tome visivel ha de ter o processo de 

apropriac;:ao da mesma, tal qual o sensor artista vai captar, e em seu 

cerebro tecer particulas de sensac;:ao que se tornarao visiveis apenas 

quando a materia fizer o elo entre os mundos da percepc;:ao, do senti

mente e da ac;:ao. 

IMAGEM e ainda, o desconhecido, urn universe de sombras, de 

nuvens, de pulsos ardentes, fervescentes, uma colisao flutuante de 

motives, de particulas, de inquietac;:oes que danc;:am, que brincam soltas 

no ar. 

Como a palavra sugere, imagem e o que anima tanto a mente, como 

a materia. 

No dizer do movimento Surrealista (1924):' 
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Goethe tentou correla

cionar as qualidades 

das cores, tal como 

silo perceptiveis pelos 

sentidos, com as cate

gorias eticas. Atribui 

aqui as quatro capaci

dades do homem as 

seis cores do seu 

disco cromatico: a 
parte diurna e positiva 

das cores quentes 

atribui a razao e a 

inteligencia, e a parte 

noturna e negativa das 

cores friasa sensuali

dade e a imaginayilo. 

Nesta "rosa dos 

hurnores", fruto da 

colabora9ilo entre 

Goethe e Schiller, e 

que data de 1799, os 

quatro temperamentos 

do homem silo orde

nados no disco 

cromatico de Goethe. 

lmagem ao lado 

87. CHIPP, H. B. Teonas da 

Arte Medema. Sao Paulo. 

SP: Martins Fontes, 1999 

,· · .. ,,.;_,....,. 

_-i-..;'-'~- -~:.,.,.;~ 

"A imagem e uma cria9ao pura do espirito, um dom da imagi

na9ao do inconsciente, do irracional. E aleat6ria, parte de 

motives que nao declaram 16gica alguma. A imagem e literatura 

sem tradu9ao, ela nao se refere a nada alem dela mesma, nela 

c6digo e mensagem sao entrela9ados.Proclama simultanea-

Acima e a direita: 

A origem da disposic;ilo tridimensional das cores na esfera reside na complementa

rizayilo das cores fundamentals pelos dois p61os da luz e das trevas, de forma a obter 

o pentagrama dos elementos puros. 

mente o intraduzivel e o polivalente.Muito pede ser lido em uma 

imagem, mas nada garante que isto seja a imagem, senao a 

experi€mcia de quem olha para ela." 87 

A imagem nao e algo apenas ocularmente apreendida, mas que o 

corpo todo apreende - quando o artista entra na eletricidade do impulse 

criativo o cerebro fica muito n3pido e a imagem precisa de alguma coisa 

mais lenta para aderir ao visivel - o pulse - impulse pede ser tao inten

se, que o tempo nao seja suficiente para corporificar, materializar a 

imagem, dando-lhe forma. 
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lmagem das cavernas de Altamira 

Em Mir6, os impulses tern uma velocidade e intensidade, mas ha sufi

ciente tempo para encontrar substancias e moldar forma, porem uma 

forma que nao e configurada por limites definitivos, mas sim pela natureza 

e dialetica dos elementos dos quais se compoem: e um ponte, e um trago, 

e uma cor ... mas tudo pode se movimentar ainda, diante do olho de quem 

ve. 

Vejamos o que o olho de Mir6 ve. 

Nota 8 
Relatos e reflexties interessantes sobre sonhos e sonhar, encontro no livro de 

Jorge Luiz Borges, "Sete Noites". Vou apresentar urn breve resumo de seus 

comentarios, pois sao bastante interessantes. 

Conta de sua inquietavao para compreender sonhos e pesadelos. 
Em sua busca incessante, acaba por deparar-se com a obra de Groussac: A 

viagem intelectual - onde este declara nao compreender como podemos acordar 
lucidos pela manha, depois de atravessar esta zona de sombras, os labirintos 

oniricos. 
Com born sen so BORGES ad mite que o que Iemos do sonho nao e ele mesmo, 

mas a memoria deste. GROUSSAC por sua vez afirma nao haver modifica~es 

em nossa atividade mental de vigilia ou de sonho. lsto faz par a famosa frase 

de Shakspeare: "somos feitos da materia de nossos sonhos". 

BORGES se envolve com a questao dos sonhos que sao pesadelos e relata dois 

pesadelos literarios: o de Dante quando descreve sua entrada no Inferno, e o de 

Wordsworth que relata a seguir: 

Wordsworth estava numa gruta diante do mar, ao meio dia e lia um de seus livros 

prediletos, as aventuras do cavaleiro andante Dom Quixote, narradas por 

Cervantes. Parou de ler e se pas a pensar, sobre as ciencias e as aries. Assim 

pensava quando chegou a hora do meio dia com seu morma9o e torpor e senta

do ali na gruta diante do mar e rodeado de areias amarelas o sono se apoderou 

dele e mergulhou nos sonhos. 

0 poeta sonha que esta rodeado pela areia negra do Saara, sem agua e sem 

mar. Encontra-se no coravao do deserto, se aterroriza e pensa num meio de fugir 

dali, quando ve alguem a seu lado. E estranho, mas trata-se de um arabe da tribo 

dos beduinos, montado em seu camelo e com uma lanva na mao direita.Traz 

uma pedra sob o bra9o esquerdo e segura um caracol. 0 arabe diz entao que sua 

missao e salvar as artes e a ciencia. Encosta o caracol, extraordinariamente belo 
ao ouvido de Wordsworth. 0 poeta conta que ouviu uma profecia, num idioma 
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Portinari. D. Quixote e Sancho Pan~ 
no Cavalo de Pau.1955/56 

que, apesar de nao conhecer, com

preende.Trata-se de uma profecia sobre a 

destrui<(iio da Terra por urn diluvio enviado 

pela ira de Deus. 0 arabe confirma a profe

cia e mostra-lhe a pedra que e a Geometria 

de Euclides, sem deixar de ser uma pedra. 

0 beduino mostra-lhe o caracol que e tam

bern urn livro, o mesmo que lhe informou 

todas estas coisas terriveis. 0 beduino lhe 

diz que precisa salvar a pedra e o caracol, 

que sao dois livros.Entao o arabe olha para 

tras e seu rosto muda e fica cheio de horror. 

Ele tambem olha para tn~s eve uma grande 

luz que ja inundou metade do deserto.Sao as aguas do diluvio que destruirn a terra. 0 

beduino vai embora e Wordsworth percebe que ele e ao mesmo tempo Dom Quixote, 

seu cemelo e tam bern Rocinante. Assim como a pedra e o caracol sao livros, o beduino 
e Dom Quixote e nenhuma das duas coisas, ou e, tambem, as duas coisas ao mesmo 

tempo. Esta dualidade implica no horror do sonho. Wordsworth acorda, gritando de 

medo porque as aguas ja o atingem. 

Segue-se agora a bela conclusao de BORGES: 
"Mesmo que nossa opiniao venha a mudar, podemos tirar duas condusiies: a primeira, 
e que os sonhos sao uma obra estetica, talvez a expressao estetica mais antiga, e 
podem adquirir forrnas estranhamente dramaticas, ja que somos, o teatro, os especta
dores, os atores eo en redo (no dizer de Addison). 
A segunda conclusao se refere ao horror que o pesadelo nos provoca. Em nossa vigilia, 
existem mementos terriveis em que a realidade nos massacra - quando morre urn ente 
querido ou uma pessoa amada nos abandona; sao Iantos os motives de tristeza e 
desespero ... E, no entanto nada disto se parece com o pesadelo, que tern urn horror 
peculiar, possivel de se expressar mediante qualquer en redo. Todos os pesadelos sug
erem a presen~ de urn elemento sobrenatural. Pois bern: e se os pesadelos forem 
estritamente sobrenaturais? Digamos que fossem fendas do inferno ... " (BORGES, 
Jorge Luiz, Sete Noites. Editora Max Limonad, SP, 1980). 

0 que e interessante no discurso de BORGES, e que ele como artista, poeta, com

preende a natureza do sonho. Vasculha o sonhar e alcan9a o entendimento de que o 

sonho e de uma realidade bi-dimensional, e tern o poder de criar estes tra~dos entre 
as dimensoes da existencia, a ponto de confundir o sonhador, deixando-o niio raro com 

a sensa<(iio de que ele nao sabe de quallado esta.Desta forma o sonho parece ser uma 
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interface entre as realidades da vida psiquica do homem -

deixando no entanto muitas frestas abertas, nao apenas para o 

inferno, pois o sobrenatural no sonho agrega nao s6 a dimensao 

obscura do inconsciente, inclui tambem a dimensao da inspi
ra<;:ao, da pr6-visao, da habilidade de projetar o futuro agora. 

Os sonhos tambem pressageiam o carater sobrenatural da vida 
da alma, de nossa vida humana, pois viver entrecruzando limi
ares e uma atividade da alma. Ela sim tern a natureza eterea, 
vibratil, volatil o suficiente para transitar livremente pelas dimen

si5es da vida. 
Vou construir aqui, a minha visao analitica sabre o sonho de 
Wordsworth, sem considerar os aspectos pessoais do sonhador, 

que nao conhe(:O: 
Seu sonho e tipicamente arquetipico. Nele estao constelados varies des simbolos 
que narram a hist6ria da formacao da consciemcia humana. Wordsworth era urn 
homem sensivel a realidade sobrenatural da vida. Poeta que e, estava lendo a his

toria do cavaleiro andante - milo da peregrina<;:ao, da aventura da alma. 
Esta numa caverna, Iugar ancestral, uterine, uma especie de arquivo ctonico de nos
sas origens e matrizes formadoras. 

No sonho ele re-encontra o milo da peregrina<;:ao na figura do nomade do deserto, 
que nao sendo de sua mesma cultura, ainda assim esta filiado aos grandes arquiv
os do inconsciente e faz a conexao entre os mundos do oriente e ocidente com estes 

objetos simb61icos, a concha - que vindo do mar para a terra, guarda em si o rumor 

do mar profundo; ou seja: os segredos do inconsciente. E a pedra, esta forma de 
fazer o tempo presente, nela tude se inscreve e nada se apaga Qembremos das cav
ernas de Altamira, por exemplo). 

Ao ouvir a concha Wordsworth encontra-se instantaneamente urn participante de 

dois mundos: o do oriente e do ocidente, o da consciencia e do inconsciente. Uma 

outra forma de consciencia mais abrangente se elucida: todos somes nomades, 

somes peregrines, em camelos ou a cavalo, no deserto, na terra ou no mar, e todos 

nos guiamos per inscricoes, sinais que se configuram para nos nas pedras, nos 

encontros, nas situacoes- e vozes que ouvimos dentro, essas vozes ancestrais, que 

nos perseguem e que nao raro acabamos per ouvir apenas no sonho. 
E o mar, o diltlvio, as !orcas ocultas na vida que constantemente destroem os mun
dos para que outros mundos tomem forma. 

Nao e a vida do artista uma constante inunda<;:ao imprevisivel, um diltlvio apes outre, 
onde o artista esta sempre se salvando na superficie das aguas, agarrando alguma 
substancia redentora que seja ora a palavra, ora a cor, ora a pedra ela mesma? 

0 par de opostos constelado: a pedra, a geometria de Euclides eo caracol, revelador 

das profecias inconscientes. 
Sintese do grande paradoxa de nossa existencia: vivemos amparados pela razao 

que consegue estruturar leis, medidas, formulas matematicas, exatas precisas para 
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urn mundo e universe absolutamente imprecise, imprevisivel, surpreendente. 

Mas e necessaria ao homem equilibrar-se na linha sutil deste paradoxo, no fie 

desta navalha, pois se nao o faz despenca no abismo ou no diluvio do incon

sciente. 

0 sonhador encontra-se, pois no memento de conciliar sua propria visao para

doxa! da vida, e tambem de compreender a natureza universal de sua alma de 

artista: neste universe ravas e culturas se irmanam em prol da unidade 

humana. Beduinos, camelos, Quixotes, Rocinantes ... todos, na mesma e unica 

trilha. 

E importante considerar, que o sonhador ve uma luz que avanva. na imagem 

do sonho junto com o diluvio: o que avan9a em direvao a ele e na verdade luz, 

consciencia, o que ele pressente e o diluvio. Outre paradoxa, pois a conscien

cia quando emerge das profundezas do inconsciente, no memento de sua 

apari,.ao e ainda inconsciente, portanto invasiva, assustadora, diluvica. 

0 horror ao qual se refere Borges, face a constata,.ao de revelavoes tao 

impugnantes, esta sensa,.ao estranha de que nao pertencemos a nos mes

mos, mas a uma grande e desconhecida comunidade humana - per urn 

instante rouba o chao aos pes de todo andante: entao eu nao sou apenas 

Wordsworth, o poeta? 

Sou tambem Quixote, beduino ... e tambem vivo a borda de meu proprio diluvio 

a medida em que avanvo o deserto de minha propria travessia ..... ? 
lsto sem duvida e o sobrenatural no sonho: o testemunho de nossa dupla 

origem, a tarefa de dar chao a uma realidade que sendo de natureza tran

scendente nao nos ancora aqui. Ao contrano, sempre nos faz balanvar no 

vazio. 0 inconsciente como tal e o grande mar, e qualquer por,.ao dele e imen

samente maior que nossa pequena concha ou nosso pequeno cerebro 

humane. E o horror maravilhoso. Na terminologia analitica de C.G. Jung e o 

numinoso. 
Nota 9 

Uma ctta,.ao interessante datada do final do seculo V- de autoria de Pseudo
Dionisio Aeropagita (A Pintura - Vol. Dois: A Teologia da lmagem e o Estatuto 
da Pintura, pag.17. Editora 34, Sao Paulo, 2004) 
"Dionisio Aeropagita insiste na importancia do papel das imagens e dos sim
bolos como mediadores no quadro de nosso conhecimento do mundo e das 

realidades celestes. A estrutura da hierarquia celeste, e percorrida per uma luz 
divina da qual cada urn pode participar segundo urn principia analogico, isto e, 
em tun,.ao de suas proprias forvas e de seu Iugar no universe. Esta luz reflete
se nos simbolos e nas imagens acessiveis ao olhar". 
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CAPITULO IV 

JOAN MIRO - SEU TEMPO, SEU CAMINHO 

Juan Mir6 

Joan Mir6 i Ferra, nasce em 20 de abril de 1893 em Barcelona. Em 

1912, aos 19 anos, ap6s uma depressao nervosa inscreve-se na Escola 

de Arte de Francisco Gali, que trinta anos depois o iniciara na tecnica 

de ceramica. Em 1916 comeQa o movimento Dadaista em Zurique com 

a abertura do cabare Voltaire, eo manifesto dadaista se da em 1918, 

quando Mir6 faz sua primeira exposiQiio individual em Barcelona. 

Em 1919, Mir6 faz sua primeira viagem a Parise conhece Picasso 

iniciando - se entre eles uma amizade. Neste ano e editado o primeiro 

numero da revista Litteraire, por Aragon, Breton, Soulpault. Em 1920, 

sua segunda viagem a Paris, conhece Pierre Reverdy, Max Jacob e 

Tristan Tzara. 
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88. CHIPP, H. B. Teorias da 

Arte Moderna. Sao Paulo, 

SP: Martins Fontes, 1999. 

Man Ray. Germaine Berton e os 

Surrealistas 1924 

Em 1922 participa do grupo da rua 

Blomet com Mason, Leiris, Artaud, 

Limbour, Salacrou e Tual. Em 1924,une

seAragon,Breton,Eiuard. Em 1925 parti

cipa da exposi,.ao Surrealista na galeria 

Pierre junto com Arp, Chirico, Ernest, 

Klee, Man Ray, Masson, Picasso e Roy. 

Esta configurada sua formagao artisti

ca de epoca, o surrealismo. 0 papel do 

surrealismo consistira em "descobrir as 

relat;:oes entre os objetos, fundadas, 

porem sobre meios, desta vez refletidos, 

que somente sao capazes de despertar a 

irrupgao do irracional na vida, do incon

sciente, do espontaneo, do fortuito, ou do 

automatismo, fora de qualquer sistemati

za,.ao ou codifica,.ao." 88 

0 pintor esta livre para praticar seu 

estilo sem circunscreviHo aos meios plas

ticos convencionais. 0 artista doravante, 

trabalhara sozinho, na visao que tern do 

mundo, sem se preocupar com a dos out

ros, mesmo que este outro seja tambem surrealista. 

0 Surrealismo se insurgia contra os meios plasticos tradicionais legiti

mando a necessidade de associar elementos dispares de objetos, despo

jando-os dos destines convencionais para dar-lhes novos significados, os 

mais inesperados e surpreendentes. 

Certamente a partir destas propostas o conceito de Materia mudou no 

mundo da arte. Esta nova consigna criativa, destinara cada artista a seu 

caminho peculiar, a sua aventura singular. 
Ai esta o fundamento do termo pelo qual designo a particularidade do 

artista como COMPORTAMENTO CRIATIVO, nao usando a palavra esti
lo, pois o surrealismo de certa maneira, em minha forma de entender sua 
revolugao, desativou o conceito de estilo, libertando o artista para sua 
propria forma de materializar seu impulso e necessidade criativas. 

As diferengas compoem de forma intrigante o universe Surrealista. Em 
brevissima sintese, alguns entre eles: 
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Tzara: a vida e mais importante do que a arte - o que a mim interessa e a perso
nalidade do artista transposta para a obra. 

Jean Arp: a arte deve ser parte da grande oficina da natureza, como as folhas, 
nuvens, animais e homens - os artistas devem trabalhar comunalmente. Arp restaurou 
vida aos objetos considerados inertes. 

Max Ernest: atribui existencia real a elementos que lhe foram sugeridos por aluci

nagoes. 

Chirico: acredita no sonho como prova da realidade metafisica do sonhador" algu

ma coisa provoca em n6s a imagem de uma obra de arte,uma imagem que desperta 

ern nossa alma a surpresa, a meditagao, a alegria da criagao". 

Andre Breton: "o olho existe em estado selvagem" - "minha intengao e fazer justiga 

ao 6dio do maravilhoso que domina certos homens ... " 

Dali: organizador compulsivo de urn universo metafisico. 

Joan Mir6: "o que importa e por nossa alma a nu. Pintura ou poesia se fazem como 

se faz amor: uma troca de sangue, sem nenhuma prudencia, nenhuma protegao." 88 

Este eo comportamento de Mir6- Poe sua a alma a nu, mas de uma maneira silen

ciosa e recatada como presenga pessoal - pois nada oferece capaz de seduzir o publi

co, nada faz para embelezar a sua pintura, ou para agradar ao interesse geral, princi

palmente aos burgueses que podem investir em obras de arte. Prefere, ate o fim de 

sua vida, doar sua obra aos museus para que o maior numero de pessoas possa ben

eficiar-se delas em qualquer tempo presente ou futuro. 

Juan Mir6 nas tintas 
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Juan Mir6. Personagens e Passaros na Noite. 

1973 

UMA TENTATIVA DE VER E OUVIR A IMAGEM EM MIR6 
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Descrigao da evocagao da imagem: 

Um ataque, uma invasao de olhos que atravessam tudo, e que 

afrontam. Ao mesmo tempo em que olham despudoradamente, pergun

tam. 

Ha algo de monstruoso e violento. A cor preta em sua densidade e vol

ume da a sensagao de opressao, de peso, de urgencia. Sim urgencia. E. 
um alarme, um aviso. Atengao e precise abrir os olhos na noite pois a luz 

do dia ofusca e tudo se esconde sob a luz! 

A noite as cortinas caem, seus passaros dao sua luz de ver no escuro. 

Uma grande coruja preside a cena. Uma floresta densa, muito densa abre 

clareiras para expor alguma forma de terror - Tudo e sangue por detras da 

cortina do dia - s6 a noite, s6 a escuridao tem olhos que enxergam. A luz 

da escuridao possibilita enxergar o que nao se ve na clara luz, como diria 

Sao Joao da Cruz. 

Mas ougo um berro, um grito: acordem, e hora ja! Algo urge. Ha uma 

dor que nao atravessa a cortina da escuridao. Ela esta Ia viva, intensa, 

m6vel, alucinante, em transe, em transite, mas as grades sao poderosas. 

E dor ou sera vida? E. vida que nao pode atravessar as grades da obscuri

dade ou e dor sem remedio? Ha monstruosidades a postos, h8 forgas em 

duelo, ha suspeita, vigilancia, ferocidade - foices soltas no ar, serpentes 

gigantescas, mamiferos ancestrais atravessando a cena, rinocerontes? 

Dinossauros? 

As corujas sao gigantes e tomam conta de tudo. A margem de espirros 

de lama e sangue esta a deriva o pequeno Mir6! (assinatura). Em peque

nas letras ele esta Ia no meio do caos, do holocausto, da violencia, do 

medo, do pavor, da ira, da furia. Atravessara ele o obscure, as corujas 

gigantes, as donas (as mulheres) do reino animal, o grande rio de sangue 

menstrual fecundo que fertilizara sua alma que tem sede de poderes nat

urais? Ou ja havera cruzado este campo de batalha e encontra-se em reti

rada? 

Nao! Nao e nada disto. E. apenas a noite que se assusta com a aurora 

que se levanta e lamenta a hora de seu recolhimento! E Mir6 esta apenas 

enroscado em seu sonhar, pouco antes de avangar em sua batalha! 
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Porque escolhi este Mir6? 

Nao sei, nao o teria escolhido se ele nao houvesse me atravessado 

como uma flecha. Nunca me interessei por Mir6 antes. Sempre percebi 

nele algo de desconcertantemente INICIAL, com diregao excessiva ao 

RETORNO, vamos voltar Ia para o comeco, Ia nas cavernas, mas com 

lapis de cor para colorir tude. 

Uma simplificagao complexa demais para quem nao e artista ou enten

dido em arte - ou entao um convite: viu como e facil ser artista, ja que voce 

admira, seja tambem! E. s6 derramar a tinta e rabiscar por cima. 

lsto nao e irreveremcia, mas ignon3ncia face ao desconhecido. 

Agora ja que estou nas garras desta noite de Mir6 com seus passaros 

gigantes e coisas ancestrais povoando o rubor da vida, vou tentar con

hece-lo. Pelo menos o suficiente para acrescentar algo a minha inqui

etagao a respeito do COMPORTAMENTO CRIATIVO MIR6 • 

0 que foi que alardeou Mir6? 0 que se pronunciou dentro dele, para 

entao tomar rumo em diregao a esta obra? 

0 que e que se apresentou a ele, e como ele responde? COMO ele se 

fez presente para isto que tornou-se a tela personagens, passaros na 

noite? 

MIR6 nao contou a hist6ria destes personagens, nem da noite, desta 

noite aqui presentificada. 

Nao sei dizer se ele teria buscado a noite e seus personagens ou se 

simplesmente encontrou-se dentro dela, em um cantinho pequeno de 

onde tude viu e assistiu, no modo como fez sua assinatura: no canto 

quase invisivel da tela. 

Mas testemunhou sua forma de agir artisticamente em algumas con

fissoes. 

Vou tentar caminhar atras de Mir6, espreitando seu caminho, seus pas

ses. 

MIR6 disse que suas telas comecam por um ponte de partida instinti

vo, "algo que se FORMA EM SUA MAO, como a palavra na garganta".89 

Nota 10 

Ele fala de instinto, esta modalidade de forca insurgente, uma quase 

coagulagao de substancias que adere a suas maos disponiveis. 

A linguagem instintiva, biol6gica, ancestral, atual, futura- esta inscrita 89. RAILLARD, GACordos 

na materia. A maneira de usa-la, a maneira do artista aproximar-se destas meusGSonhos.REnt
1
"'
1 

Vlrdstas~ 
com eorges a1 a . c:~O 

inscricoes, este COMPORTAMENTO criativo pessoal - e a resposta deste Paulo. SP: Estaciio 

Liberdade, 1989 
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Dona i ocell's. 1968. 

individuo a propria inquietagao da vida contida na materia e nele mesmo. A necessi

dade aqui e cosmica: materia precisa progressao, precisa consciencia, o homem pre

cisa conexao com o todo ao qual pertence e, sobretudo precisa estar sempre de novo 

voltando a fonte, a origem de sua propria forma para dar continuidade ao principia, a tude 

que se ajunta na composic;;ao do que chamamos hist6ria humana. Como disse Mir6: 

"hist6ria da arte nao, hist6ria do homem!". Historia da vida, na dimensao humana. 

Mas Mir6, nao conhece isto que adere a sua mao, a nao ser como sensacao tatil. 

Suponho, e como ser cego, apalpar com a mao o que o olho nao alcanga. 

Ha estranheza, mas tambem o convite, a seduyiio para atravessar as fronteiras da 

sensagao, em diregao a surpresa. Surpresa foi o que Miro se encarregou de providenciar 

para sua epoca, disponibilizando sim uma forma bela, inteligente de dar Iugar a vioh~ncia, 
a ira, a incerteza, ao imprevisivel: e s6 manter o espirito de luta, de encantamento pela 

vida. E acatar o instinto.lnstinto certeiro, que avanga com sede sua travessia e alcanya, 

mais do que a sensagao tatil: faz previsoes silenciosas e otimistas do futuro - seu preto 

nao intimida, apenas alerta; ha cores vivas per detras de tude, ha vida pedindo forma em 

movimento, ha mais e mais instinto pure sustentando a progressao de processes de cri

agao constante. 

0 Chamado 

Nao rare Mir6 fala que e precise esquecer aquila para que fomos formados para RE

encontrar o olhar primitive, o olhar selvagem. E este o olhar desta tela: selvagem, ind6cil, 

assustador. Uma explosao, urn estado de espirito Ia dentro daquilo que antes considerei 

sendo o INICIAL, mas e o ancestral. 

Urn estado de espirito que se mantem em tude que e vivo per traz desta cortina da 

razao, do intelecto que tenta sempre per panes quentes na tragedia do esquecimento do 

ser humane. Esquecimento de sua origem. De sua verdadeira natureza, de suas raizes, 

de seu chao primeiro. 

A Escuta Profunda 

Mir6 diz que nao anda per ai procurando coisas, mas que HA UMA FORCA que o faz 

baixar a cabega no ponte certo. E magnetico, inevitavel. E para ser sensivel a esta forga 

ele admite, e precise ser maduro. 

104 



Dona- 1949 

Como entendo este ser maduro face a forc;:a que o fez ver esta noite 

povoada? A habilidade de nao pensar no que se apresenta, a obedien

cia em traduzir de forma-fotografia, a sensac;:ao da forc;:a. 

A Peregrinac;:ao 

A NOlTE, SEUS PERSONAGENS E PASSAROS. 

0 que sao personagens para Mir6? A muitas de suas telas ele da 

este titulo. Personagem e tudo o que transita pela vida, tudo o que se 

movimenta e se apresenta em ritmo, em cor, em sinal." ... uma arvore e 

um personagem que fala e tem folhas, as vezes olho e orelha" 90
• Os 

olhos estao em toda parte na obra de Mir6. 

Mas seus personagens nao entram em cena para serem imediata

mente reconhecidos e situados. Ao contn3rio: entram desestruturando a 

16gica, desmontando a visao regulamentada que almejaria reconhecer 

alguma coisa. Mir6 nao esta interessado em revelac;:iies ou em sen

sac;:iies de encantamento comum. A surpresa parece ser o portal de 

entrada em sua tela. 

Dai a provocac;:ao, o elemento intrigante, a inquietac;:iio, o acidente 

na obra: esta sensac;:ao de que algo aconteceu de subito e vai passan

do pela tela rumo a nao se sabe onde. 

ADuvida 

Mir6 refere-se constantemente a este estado da preguic;:a, da inercia, 

da estaticidade do olhar e do pensar do ser humane acomodado a sua 

busca de explicac;:ao constante. Refere-se a tensao e ao cheque como 

instrumentos de desacomodar a consciencia amortecida e preguic;:osa. 

Diz ele "e precise haver cheques na vida". 91 

Entao e isto, e necessaria sacudir o outre de seu proprio sono, quem 

sabe assim a noite se destinara mais a revelac;:iies ainda que oniricas 

do que a sonos profundos como a morte? Cujo acordar nada acres

centa ao dia. 

A rendic;:ao para Miro nao e pacifica ou serena. Mir6 tem medo. 

Posse constatar isto em todas as telas onde ele coloca a mulher a 

quem ele chama de Dona - nas esculturas isto e evidente. Dona, a mul-
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90. RAILLARD.G A Cor dos 

meus Sonhos.Entrevistas 

com Georges Raillard. Sao 

Paulo, SP: Esta!;iio 

Liberdade, 1989 

91. Idem. 



92. RAILLARD,G A Cor dos 

meus Sonhos. Entrevistas 

com Georges Rail!ard. Sao 

Paulo, SP: Esta<;iio 

Liberdade, 1989. 

93.idem. 

Pintura Damunt Cart' o Lacerat - 1960 

her para ele, me parece sera materia ela mesma e seus poderes descon

hecidos. Todas as mulheres sao devoradoras, nas esculturas sao teste

munhas do OCO, de um portal para um abismo imprevisivel, o vazio que 

se pressente quando algo que nos impele nao nos mostra o caminho, nao 

nos garante nada, e sequer nos assinala os riscos. 

Mir6 se refere a seus temores, quando perguntado se estas Donas sao 

mulheres e que Iugar e este em que as Donas, as mulheres tern em sua 

vida, ele responde que sao devoradoras, mas que o sexo da mulher e para 

ele a fecundidade, o nascimento da humanidade. A fecundidade no entan

to e ameagadora. A vida e cheia de ameagas, a humanidade e ameagado

ra. A forga sexual ocupa o Iugar do poder da fecundidade e criagao - do 

sagrado. Mir6 nao se refere ao er6tico, nao materializa o eroticismo. E vida 

pura e simplesmente, e nascimento, e comego, e genese outra vez. 

Diz ele "o vermelho e o sexo aberto e o preto e o sexo fechado" 92
• 

Entendo isto como mais ou menos disposigao para estarmos aliados as 

forgas de fecundagao e criagao. Resistencia ou aderencia aos poderes da 

vida. 

AAiquimia 
Agora comego a ver a noite. A noite e toda a vida dentro dela. 
Mir6 disse que a tela como objeto nao interessa a ele, mas a irradiagao 

sim, a mensagem sim. 

0 que lhe interessa e uma revolugao permanents. E sustentar o movi
mento inquietante, capaz de desalojar o individuo de sua "preguiga men-
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Que era, entao, a vida? 

Era calor, o calor produzido pela instabilidade preservadora da forma, era uma febre da materia que acom

panhava o processo de incessante decomposiyao e reconstituiyao de moleculas de albumina insubsistentes 

pela complicayiio e pela engenhosidade de sua estrutura. 

Era o ser daquilo que em realidade nao podia ser, daquilo que, a muito custo, mediante esforyo delicioso e 

aflitivo, consegue, nesse processo complexo e febril da decadencia e de renovayao, chegar ao equilibrio no 

ponto de ser. 

Nao era nem materia e nem espirito. Era qualquer coisa entre os dois, um fenomeno sustentado pela 

materia tal e qual o arco-iris sobre a queda d'agua e igual a chama. 

Thomas Mann -A Montanha Magica 

tal". 

E imediatamente me transporta para urn acrescimo no estado de alerta, que inclui 
uma qualidade de present;:a quase primitiva, animal, instintiva. Esta mao carregada de 
magnetismo surpreende e delata sim, urn impulse nervoso intense, eletrico buscando 
forma. 

Sua recomendat;:ao essencial: o objeto, a tela tal qual e nao traduz nada. E precise 
olhar de perto e demoradamente: "e precise assassinar a pintura". 93 

Segundo Mir6 assassinar a pintura e destruir sua perversao e inutilidade. Esta atitude 

por si trataria de manter atual, fresca e em seu vigor original a pintura, a obra. 

lsto e o paralelo ao que antes considerei como sendo 0 ESTADO DE PRESEN<;:A, 

diante do impulse criativo, por parte do artista, e diante da obra por parte de quem usufrui 

a obra. Este estado permite a obra continuar viva, pulsante, com urn corat;:iio em vida 

presente. 

Volto a tela: vou assassinar a pintura.Vou tentar: 

Olhos, caras, passaros notumos, personagens, negro, vermelho - tudo isto o que e 

AGORA? 

Apenas urn grande arco de tensao, uma fort;:a enorme, urn grito, urn canto, urn rio ... 

urn volume estrondoso de vida. 

A Materia 

A revolugao de Mir6 esta nas telas, nas esculturas, objetos. Seu apelo esta visivel na 

intensidade e vitalidade com que inscreve sua fala nas cores, nos grafismos desestrutu

rantes, de tal forma convincentes que sao capazes de deter o olho de quem as ve para 

de alguma forma tentar penetrar neste mundo gritante, punjente, alardeante que e o 

mundo traduzido por Mir6. 

Sua obra parece preencher urn vazio por muito tempo desconsiderado. 

Mas que vazio e este? Nao e certamente o vazio da forma, pois forma para Mir6 e 

tudo que reune particulas de materia: seu nome assinado, letras, pontes, tragos soltos, 

cores aproveitadas das limpezas de seus pinceis, pedagos de sacos ... tudo o que e pos

sivel de ser colocado em evidencia. 

Os elementos sim, sao intrigantes em seu trabalho sao exatamente os embrioes de 

formas possiveis. Sao embrioes, sao conjecturas fertilizantes ao olhar, sao alfinetes que 

ao ferir a retina do olho, despertam o olho: senao para o que Mir6 inscreve, entao para 

sua propria inquietat;:ao e vitalidade adormecidas. Como ver a realidade da noite e seus 
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personagens? 

Para Mir6 nao havia sfmbolos em sua arte. E tambem nada de abstra

to. Para ele a pintura nao envolvia apenas problemas plasticos. Estava 

sempre se arremessando para alem da pintura para atingir zonas especi
ais de emog6es fortes e profundas. 

Nao esta aqui registrando uma ideia da noite e seus personagens e 

passaros - mas esta materializando-os, dando um corpo material, ideogra

fico, pulsatil, gestual, agressivo, tal como de fate e. 

Pois a noite sempre assustara a quem nao sabe ver no escuro. No 

escuro ate os sons sao monstruosos se nao se sabe ouvir, quem dira ver! 
Mir6 nao esta, certamente interessado numa bela noite - esta falando de 

uma noite natural, onde a propon;:ao de tude e obscura e pesada. Nao e 

uma noite virtuosamente registrada. Mas e sim uma noite viva, inquieta, 
em movimento, intensa, habitada, volumosa, assustadora tambem. 

Mas ao mesmo tempo nada disto e intencional, parece ser apenas o 
que e. 

Ao contemplar mais longamente a imagem tenho esta sensagao de 

maos muito grandes pintando a tela - maos pesadas, quase asperas e 

rudes. 

Maos de lavrador, para quem a terra, mesmo que seja lama, e preciosa 
e limpa. Maos nervosas, inquietas, ardentes, febris, raivosas, imperiosas. 

Nervosas no sentido de carregadas de eletricidade, de comandos. 

Em um de seus comentarios sabre sua forma de gestuar na tela ele 

cementa: "minha mao sempre me surprende" 94
• Ao que eu digo, face a sua 

tela: a mim tambem. Esta intensidade toda me evoca um sentido de aler

ta, cuidado, de presenga 

Forma para Mir6, o que e? 

Ao contemplar sua obra, ficam mais evidentes a cor, a intensidade da 
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cor, o movimento e o ritmo. Para Mir6 forma e libertac;ao que nao apri

siona, nao retem - apenas inicia o movimento dando-lhe possibilidade de 

prosseguir. Segundo Mir6 e a propria materia que lhe interessa. 

Faz-me pensar em urn carater nato, Mir6 ele mesmo, simples, com 

seus dais pes plantados no chao de sua terra, escolhendo ater-se ao 

essencial e primordial - mas tocado por urn mundo externo efervescente 

e cruel, e fazendo face a ambas intensidades, a sua e a do momenta em 

que viveu, tanto artistica como politicamente - optando par uma VIA 

DIRETA, quase crua. 

Ele diz que sua viol€mcia se alimenta de si mesma! "sim, alimento-me 

de meus dejetos, tudo e aproveitado e proporciona novo impulse." 95 

Mir6 descrevendo sua relac;ao com a materia, seja ela qual for e con

tagiante. 0 bela transita par tudo que e vida e a tudo anima, para que a 

transformac;ao plastica possa incitar a transformac;ao das ideias. "Tudo 

que sei e que tenho uma bela materia e nao devo desperdic;a-la. 

Desperdic;a-la seria perder esta forc;a". 96 

A obra de Mir6 nao tern construc;ao 16gica, tern consist€mcia plastica. 

A vida em ultima instancia, transcendendo todas as filosofias - e sim

plesmente isto: uma infinidade de moldagens plasticas, sucessivas, 

interminaveis, persistentes, que traduzem esta fecundidade c6smica. A 

16gica de qualquer coisa esta apenas na capacidade de se experimentar 

de forma pessoal, individual o que e nosso quinhao de materia, e nesta 

relac;ao criar consciencia, sentido e, sobretudo VALOR, eu diria. 

Valor como reconhecimento a vida mesma e tudo o que ela oferece. 

Tela Cremada I - 1973 
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A origem e o sagrado 

No universo de Mir6 nao ha Hierarquias, tudo se refere a origem. 

0 tradicionalmente sagrado pode localizar-se em qualquer coisa, nao com o prop6sito de reduzir 

ou ridicularizar, mas ao contrario, para criar uma perspectiva de unidade. 

No grotesco ele evidi'mcia a capacidade potencial de ampliac;:!io de todos os elementos do mundo 

natural. 

Tudo contem o aspecto transgressor proprio do artista, porem sempre para retornar a uma per

cepc;:!io e cosmovisao primitivas, assumidas como caminho de Retorno a Origem. 

Dona i Ocell. 1967. 

Nao me assusta quando Miro conta, que urn dia em seu estudio, ele 

cagou literalmente sobre uma lixa e usou sua merda para compor uma 

cor. Nao era irreverencia, era urn estado de comunhao com a materia em 

uma dimensao bastante alem da logica. Crian!(as fazem isto: comem seu 

coco em seus bercinhos, ate o dia em que ficam sabendo que coco e sujo, 

e excremento - Miro e muitas vezes criticado por ser infantil - imaturo -

Procurei compreender isto e acabei chegando a uma conclusao para mim 

surpreendente: a comunhao com a materia, a integra!(iio com ela e urn 

estado onde a logica perde poder - pois a ultima de todas as verdades e 

que somos po e ao po voltaremos. Por isto Miro disse que nao se apavo

ra e nem se preocupa com a morte. Ja faz parte da materia de onde veio 

- nunca se esqueceu disto e nao so isto: tentou lembrar-nos esta condiyiio 

inevitavelmente humana. 

A imagina!(ao, a memoria, os sonhos 

Como estar diante desta noite? 

E MINHA NOlTE, ja foi uma vez a noite de Miro. 

Estou entao interfaceando minha noite com a noite de Miro. 

Mas quero entender Miro e sua lmagina!(iio, sua atitude diante da 

imagem. Ten'l sonhado? Tera sido capturado por fantasmas de sua 

epoca? Este quadro foi pintado pouco antes da morte de Franco. 

E imaginavel que o terror fosse uma experiencia no inconsciente cole

tivo de todos, especialmente revelado aos sensiveis, aos que ouvem e 

falam pela alma de seu povo. 

Mas Miro tambem vivia de sonhos. Dizia que o seu sonho estava em 

sua vitalidade. Entendo isto como sendo seu proprio sangue impregnado 

de particulas de sonho, que germinavam como larvas de girinos em po!(a 

d'agua: com abundancia! 

Uma abundancia que lhe permitia criar realidade inexaustivamente. A 

imagina!(iio para Miro E REALIDADE. Nao ha nada por detras da 

imagem. A imagem e suficiente- e o que e. 

Realidade feita de mundos totalmente inesperados, imprevisiveis. 

Poderiamos dizer mundos de sonhos, transcritos com eximia audacia. 

Sonhos sim, pois nada ha de mais irracional, mais vivo e instintivo do que 
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o sonho. Sonho e, antes de mais nada, uma urgencia biologica do organ

ismo, gritada em uma lingua que o proprio sonhador teria que decifrar. 

Mas decifrar nunca quer dizer interpretar ou compreender analitica

mente. Decifrar e isto que Miro sugere quando diz que temos que nos 

OLHAR DE PERTO E DEMORADAMENTE. 

0 que quer dizer com isto senao que e precise tempo para estar na 

relagao com o que se coloca diante de n6s - tempo interior, silencio, 

pausa - lacear a inquietayao da mente intelectiva para acolher a dinami

ca instintiva, para acolher a funyao do gesto que vern de dentro do corpo. 

0 sonho e exatamente isto: algo no organismo avisa, mostra, propoe, 

impera, demanda. A linguagem e a mais ancestral, inicial, biol6gica. 

Como diz Miro sabre um elemento em seu quadro: "o espinho e o 

resume de todas as outras plantas" 97 

E ele faz sua confissao sim: "fomos obrigados a trabalhar subter

raneamente porque nos colocaram uma focinheira" 9
._ Ai esta entao a 

violencia e a ira. Suas imagens traduzem formas analogicas da violencia 

e esquematizam simultaneamente duas realidades: esta da epoca em 

que viveu - o dadaismo prenhe de surrealismo, a Espanha de Franco, 

amordayada por focinheiras de ferro - e a de Miro: homem intense, da 

terra, homem de chao concreto, chamado a comparecer sempre de novo 

a origem, Iugar de pactuayao com o humane instintivo, puro, inteiro. 

Miro lutava, confessa - a luta o atraia, o alfinete que espeta, o sinal 

de alerta, de manter-se a prumo face ao valor para ele verdadeiramente 

humane. 

George Bataille ao referir-se ao trabalho de Miro disse: " ... elementos 

colericos e alienados desaparecem deixando apenas indicios nao se 

sabe de que desastre" 99
• 

E apesar de tanta intensidade, densidade, pedido de alerta ... ha uma 

singeleza na forma, quase ingenua a qual me referira antes como sendo 

de uma dimensao primitiva que faz lembrar garatujas infantis. Como 

pode esta aparente ingenuidade de expressao ser involucre de tanta 

intensidade, de tanta furia e forga? 

Volta a tela. Devo abster-me de um tao pronto "olhar simbolico". 97. RAILlARD,GACordos 

Aprender a ouvir a imagem por si - aqui nao ha misterio, ha sim eviden- meus Sonhos.Entrevistas 

cia. 

Toda evidencia passive! a respeito da Noite, Seus personagens e 

Passaros notumos. Ha uma tensao subjacente, presente - mas o mis

terio ja esta presente no escuro, na tensao, nos olhares atrevidos, nos 

ocos de silencio que gritam: VIDA, VIDA ISTO SIM E BOM! E talvez 

mais: 
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100. RAILLARD,G A Cor des 

meus Sonhos. En!revislas 

com Georges Raillard. sao 

Paulo, SP: Estagao 

Uberdade, 1989 

101.idem. 

vamos atravessar as grades todas da razao, pois vida aqui 

E PURA E SIMPLESMENTE: INTENSIDADE, IMPULSO, INSTINTO 

MOVIMENTO, PRONTIDAO PARA A SURPRESA E RISCO! 

Mir6 associou-se a urn sonho maier: o sonho da vida que pede 

reveremcia, respeito e considera<;:ao em sua origem, em sua fun<;:ao cos

mica e terrestre. Falar sobre isto e dar perolas aos porcos, pois palavras 

nao impressionam a ninguem. Palavras nos dias de hoje sao meras arti

manhas, pe<;:as num tabuleiro de urn jogo sem regra, sem comando. 

Por isso certamente as imagens sao usadas como linguagem, mais 

do que qualquer outre meio de comunica<;:ao. 

Enfim, cada artista nao deixa tambem de ser urn profeta quando se 

lorna aliado do que reverencia como sagrado. Miro e sim o profeta da 

materia, da vida mesma, das necessidades da biopisiquica urgencia de 

nosso tempo. Seu comportamento criativo e urn testemunho de sua 

fidelidade ao sagrado por ele reconhecido. Sua audacia no manejo da 

materia e uma forma de obediencia humilde mas nobre aos comandos 

de sua interioridade. Rendeu-se com dignidade inquestionavel a voz 

que ouviu em si, tornou-se sudito de sua pr6pria grandeza. 

Agora me aproximo de Miro - e de alguma maneira ele me abriu as 

portas para uma compreensao mais legitima sobre o casamento do 

espirito com a materia. 0 opus alquimico na arte- a arte como cadinho, 

como laboratorio onde humane e divino se aliam para que a CRIACAO 

do mundo continue. 

E por isso que quando pergutam a Miro se suas confidencias estao 

em sua pintura, ele responde: 

"Sim, clare. Mas, ainda assim, num dado memento, e precise 

exprimir-se com palavras. E minha pintura nao e, em absolute, 

urn diario secrete. E UMA FORCA DE COMBATE QUE SE 

EXTERIORIZA" "''· 

E o que diz Eluard sobre Miro: 

"SOL PREDADOR PRISIONEIRO DE MINHA CABECA 

ARREBATAA COLINA, 

ARREBATAA FLORESTA ... " 101 

Creio ser esta uma maneira reverente de compor urn limite para 

minha exposi<;:ao sobre este grande e corajoso artista: Sol predador Iib

erto de sua cabe<;:a arrebata, ainda, a alma humana que esta a deriva 

de sua propria substancia e natureza! 
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Sobre Titulos 

A dinamica do funcionamento estetico dos titulos de suas obras e complexa. Com o tempo, Mir6 reduziu nao s6 

a extensao dos titulos, como prescindiu do verba, para enunciar apenas o acontecimento instantaneo, deixando 

em suspenso o instante que precedia ou seguia a ac;iio. 

Passou a enunciar isoladamente ou em grupos reduzidos os diversos elementos centrais que entravam na com

posic;iio: dona, occel, sol luna, estrella, nut .. 

Ha uma descrigao, mas ha sobretudo um jogo de interag6es profundas entre texto e plastica. 

Textos, plastica e titulos permeiam-se e interpenetram-se como um todo para abragar poesia escrita e poesia 

plastica, poesia das palavras e poesia das formas materials. 

Acima: L'Ocell fa niu als dits en flor. 1969. 

A direita: Personadge. 1970 
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Nota 10 

A mao do artista e sem duvida a mediadora entre percep9fjo e a9fjo. A arte genuina, por 

sua vez permite que a materia seja ela qual for, possa continuar a viver e respirar. Neste sen

lido o artista nao estaria impondo uma forma extema sobre uma materia inerte, mas ao con

tn3rio, permitindo que a forma possa emergir a partir da participa9fjo e reciprocidade entre o 

artista e seus materiais, quer sejam esses materiais a pedra, a tinta e pigmentos, ou palavras. 

Esta situa9fjo de reciprocidade e testemunha do empreendimento cooperative da atividade 

artistica, de seu aspecto co-criativo onde o dinamismo e poder das substlincias, da materia 

propriamente dita, e dignificado e respeitado. 

Quanto a mao propriamente dila sua rela9fjo com o objeto e diferente da rela9fjo que os 

olhos, por exemplo, estabelecem com o mesmo. Podemos dizer que o olho pede apreender a 

cor, a mao por sua vez experimenta a dureza ou maciez do objeto. As refinadas e intensas for-

mas que o trabalho da arte desenvolve, adicionam ao repert6rio humane novas maneiras de 

agir que certamente passam a ser incorporadas pela especie. Ha urn vai-vem na aquisi9fjo de 

repertories: o fazer do artesao desenvolveu habilidades na mao e no cerebra humanos e estas 

por sua vez incrementam num continuum o refinamento na confec9fio de formas, sejam util

itarias ou artisticas. 

Uma das funclies do fazer artistico, suponho ser esta de restaurar continuidade entre a 

experiencia refinada das formas artisticas e os eventos do dia a dia, os afazeres que con

stituem a experiencia humana. lsto e tecer, tatear caminhos, ajuntar com os dedos os fios 

todos da experiencia ... tude que remete a uma imagem da MAO INVENTIVA, a mao que cole

ta, toea, e delicada ou pesadamente reconhece as substlincias e as agrega em forma: este e 

o oficio mitico da mao. 

Em Mir6, pode-se dizer que a imagem nasce de suas maos, suas maos sao alinhadas com 

seu impulse e com a materia de uma maneira a criar uma quase simbiose entre o perceber e 

agir. 

lsto fica evidente na liberdade com que o artista tateia, toea, deixa que a mao misture as 

coisas. 
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CAPITULO V 
0 ARTISTA E 0 SONHO DE TODOS NOS 

Gostaria de deixar aqui, como objetivo de ampliar o olhar e escuta do 

leiter, alguns sonhos na obra de alguns artistas. 

Comeco por Marc CHAGALL e sua tela: 0 SONHO. 

CHAGALL (1887-1985) nasceu em Vitebsk onde viveu ate 16 anos e 

entao foi estudar em Sao Petsburgo. Sua infilncia transcorreu em uma 

pequena cidade, uma aldeia no interior da Russia. No entanto toda obra de 

CHAGALL transpira a singeleza desta infilncia, deste "estado infilncia", onde 

tude e vivo, tude fala e tern repertorio proprio para fazer parte do mundo, prin

cipalmente do mundo de Chagall. Suas lembrancas de sua infilncia e ado

lescencla em sua aldeia, e em urn contexte da cultura judaica pobre, sao per

meadas por musica, violinos, animais doces e companheiros. Alimentava-se 

da musica e das falas do rabino ate o dia em que viu alguem desenhando e 

decidiu ser artista, coisa que ninguem em sua aldeia sabia o que fosse. 

Em verdade, toda a obra de Chagall assemelha-se ao sonhar. As figuras, 

personagens estao sempre desprendidas do chao, como se para ele nao 

existisse a fon;:a da gravidade. Tude parece pertencer a outra dimensao, a 

relacao entre objetos, edificios e figuras e criada dentro de uma visao de 

plano e perspectiva que coloca tude em movimento flutuante, e nao se sabe 

ao certo o que e chao - se ha urn chao ou se estamos na quarta dimensao. 

A quarta dimensao e a dimensao do sonho. A realidade do sonho nao 

empresta a densidade da materia, a materia de sua realidade e alma, e 
imagem. E, pois, uma outra materia, a quintessencia, a sutileza, substilncia 

quase transparente onde a cor com poe o limiar da imagem, mas e como se 

urn s6pro fosse varrer tude em urn segundo. Este e o proprio universe imag

inal, cuja transposicao para nossa terceira dimensao, Chagall opera com 

uma quase simplicidade. Suas telas transpiram o sonho, a vida onirica pro

priamente dita. Seu trabalho no entanto foi realizado antes do surrealismo, 

movimento ao qual nao foi de fate ligado. 

A respeito dele, Picasso cementa: 

115 



102. Metzger W. t f 

Chegall. Poesia em Ouadros. 

103. Metzger W. I. F. 

Chagall. Poesia em Quadros. 

"quando CHA

GALL pinta, nao 

se sabe se ele 

dorme, nesse 

memento ou se 

esta acordado. Ele 

devera ter em 

algum Iugar na 

cabeQa, um anjo" 
102 

lsto esta evi

dente em sua tela 

0 SONHO - Nela 

o mundo esta de 

cabeQa para 

baixo, ou seja as 

0 Sonho, 1927. Marc Chagall. 

realidades se invertem dando Iugar a uma outra forma de alimentar e susten

tar vida. A sensaQao e de que ha uma dupla gravidade: uma para as coisas de 

baixo e outras para as coisas de cima. Ha um ponte onde ambas as realidades 

se misturam da maneira como ocorre nos sonhos. 

Mementos preciosos nos quais vida puramente instintiva e vida racional se 

amparam uma a outra, conferindo ao sentido de totalidade do humane suas 

legitimas proporQ6es: a animal e a celestial. Esta e na minha maneira de ver o 

poder na obra de Chagall -a vida instintiva nao esta dissociada do celestial, do 

ani rico - 0 reino animal e prestimoso, esta sempre apoiando e conferindo vida 

aohomem. 

Levando em conta a sua tragica biografia, no qual o nazismo crucificou a 

vida e valores de sua cultura judaica, nao e dificil imaginar que para Chaga11, 

a natureza e seus animais fossem, sem sombra de duvida, mais confiaveis do 

que os homens. A vida de Chagall esta em sua pintura e poesia: Ia ele e livre, 

as partes da sua hist6ria se ancoram numa dimensao, onde mesmo que o 

mundo esteja de cabeQa para baixo - tudo vive, tudo pode viver. 

Tambem sobre ele, diz seu amigo poeta Blaise Cendrars: "Dorme, esta 

acordado, pinta de repente" 103 

Enfim, todos que olharam sua obra e seu ser perceberam esta estreita 

conexao entre dormir, acordar e pintar- lsto e evidente e precise. Imagine, que 

muitos artistas pintaram dormindo - au melhor dizendo: viram sua tela dormin

do e acordaram para pinta-la. 
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Sonho, vida e arte numa conexao auto-sustentavel 

desde sempre. Transite livre entre os territories onde vida 

pulsa e engendra formas atraves de imagens; terra firme 

onde forma nada mais e do que o testemunho de uma 

outra realidade. 

"Sou contra as express6es fantasia e simbolismo em si 

mesmas. Todo nosso mundo interior e realidade - e talvez 

mais do que nosso mundo aparente. Chamar "fantasia" 

hist6ria da carochinha ou quimera a tudo que parece il6gi

co seria admitir na pratica, o nao-entendimento da 

natureza" 104 

"Tudo na arte deve responder a certos movimentos de 

nosso sangue, a todo nosso ser, mesmo ao nosso incon

sciente" 105 

"Todo pintor nasce em algum Iugar. E embora possa 

mais tarde reagir as influemcias de outras atmosferas, uma 

certa essemcia, urn certo "aroma" de sua terra natal per

dura em sua obra. A marca vital deixada por essas 

primeiras influencias e, por assim dizer, parte da caligrafia 

do artista" 106 

SONHO NA VIDA E ARTE DOS ABORiGINES 

Nao e minha intenc;:ao expor nenhuma teoria sabre a arte aborigine, Paddy Japaljirri Stewart. 
. . _ . Yam and Bush Tomato 

apenas quero abordar este aspecto pnmord1al da transac;:ao das 1ma- Dreaming. 1983 
gens de uma dimensao a outra da realidade e como isla e c6digo 

ancestral em todas as rac;:as e, sobretudo, entre os artistas de todos os 

tempos. 

Aarte aborigine passou a fazer parte do conhecimento de nossa cui

lura, mais amplamente a partir de uma novela escrita por Bruce 

Chatwin, em 1987, chamada Songlines. 

Bruce foi urn apaixonado viajante, escritor novelista que em sua vida 

adulta ficou fascinado pelo lema do nomadismo. Seu livro foi escrito 

quando ele tinha conhecimento de estar fatalmente doente, e uma 

especie de sumario a respeito de seus sentimentos e fantasias a 

respeito do assunto. Neste livro reuniu tudo que encontrou escrito sabre 

o tema ao Iongo de sua vida. 0 resultado foi urn amalgama dos ele

mentos subjetivos e objetivos que por muito tempo foi urn material de 

dificil acesso ao grande publico. Mas quando fez sucesso e tornou-se 
best-seller, divulgou a cultura aborigine. 
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Tim Leura Tjapalijarri. Wild 

Potato Bush Dreaming -

1972 

0 que 

se apre

senta para 

nos da arte 

aborigine 

entre algu

m a s 

modali

dades de 

esculturas 

em madeira e pinturas na terra e na areia, sao pinturas que falam de sonhos. 

Sonhos na cultura aborigine sao considerados como sendo de posse de chefes 
ou lideres de grupos. 

Sonhos sao, simultaneamente, propriedade e mito. 

Sao mitos no sentido em que encapsulam uma hist6ria sabre seres ances

trais. Algumas dessas hist6rias se relacionam a lugares e grupos particulares. 

Outras estabelecem conexoes entre lugares e grupos diferentes que sao sepa

rados por grandes distancias. Nesse sentido alem de serem narrativas os sonhos 

tambem tern a caracteristica de ser uma especie de cartografia ou mapa: ou mais 

do que isto estabelecem criterios orais e sociais que estao presentes simultane

amente na terra como urn todo e no individuo em particular. 

Os sonhos sao transportados do estado passivo para o estado ativo atraves 

do uso de rituais nos quais a atividade artistica tern grande importancia. 0 uso e 

a propriedade dos sonhos sao regulamentados pela pessoa que ocupa a posiyiio 

de chefe dentro do grupo e pela sua posigao como membra de uma ou de outra 

sociedade: a de origem paterna ou de origem materna. 

0 direito de capturar o sonho dever ser cedido da tribo de origem paterna 

para a tribo de origem materna. Mas todo o trabalho de captura deve ser rea

lizado em parceria entre ambas as partes, pois ambas tern direito ao sonho. 

Direito herdado, direito ancestral, de heranga tribal, porem regulamentado pelos 

chefes atuais dos grupos. 

0 metoda dos aborigines pintarem e tal qual procediam para fazer suas pin

turas na areia ou no barro: colocando a tela no chao, achatada de tal forma a 

tornar-se uma grande arena ou campo de forgas. Dai a sensagao de inclusivi

dade percebida e experimentada nas pinturas aborigines e tambem nas pinturas 

de alguns nativos americanos como, por exemplo, da tribo Navajo. 
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Joao Clemente Gaspar (MetchiicO). Buritizal, o "dono do burutizal", WOWOro. 

0 sonho parece fazer 

surgir, em cada um, o 

ser dos primeiros tem

pos e nao somente a cri

an~ mas, para alem, 

para o mais longinquo, o 

mitico, o vazio, o vago 

do anterior. 

Maurice Blanchot 

Ha quem sugira que POLLOCK, teria aprendido esta modalidade de pintura quando era 

ainda bern jovem e visitou os Navajos em seu territ6rio. Os aborigines come9aram a pin

tar estimulados por seus professores de arte, os brancos que vinham dirigir as escolas nos 

acampamentos. Quando os artistas pintores de sonhos, perceberam que estavam disponl· 

bilizando e expondo para pessoas que nao eram de suas tribos, o que para eles e SAGRA-

00 E SEGRETO, os codigos de acesso aos segredos de sua origem, eles comeyaram a 

proteger os seus segredos reduzindo a narrativa e transcodificando-a abstratamente. 

Desta atitude surgiu uma tecnica de usar com esmero o pontilhado na pintura, que pode 

entao ser lido ou interpretado de inumeras maneiras, sem, no entanto, expor o sagrado 

diretamente ao estranho. 

Coloco aqui as imagens de alguns SONHOS ABORiGINES para estabelecer estas 

conexoes entre toda arte, a ancestral, a primitiva, a modema e todo o fazer artistico em 

qualquer epoca. 0 artista genuino, sempre, quer saiba ou nao, esta reeditando a configu

rayao de sonhos. 

Sonhos seus particulares ou sonhos da especie e do tempo ao qual pertence. 0 cuida

do que os aborigenes tern ao proteger o sagrado, para nao profanar os seus ritos e sua 

tradic;:ao, certamente acresce sua arte com urn tom de reverencia e respeito que podemos 

sentir na atitude de todo artista que se compreende como o medium do poder de cria9ao, 

o revelador de tradic;:Oes e do sagrado, urn sacerdote da alma humana. 

Ao contemplar a arte dos SONHOS de artistas aborigines como as !res aqui apresen

tadas em questao, torna-se palpavel o que esta presente em outras obras modernas e 

antigas: ha uma forya biologica, intensa, poderosa, motil, vibrante e colorida adquirindo 

formas em maneiras nao estaticas, nao formals, nao condicionadas a nenhum padrao 
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estetico vigente tanto quanto o 

ancestral sempre sera reconheci

do pelo tom do sagrado, do rever

ente. do sustentador da vida. 

Poderiamos inocentemente 

confundir, se olharmos de Ionge 

com alguns trabalhos de Paul 

Klee, ou mesmo Mir6. Em que se 

assemelham? 

Frida Kahle, El Sueno, 

1940 

Coloco meu foco nesse aspecto da transi9iio entre mundos, do contato com a materia, 

que para plasmar a captura da imagem do sonho, deve de alguma maneira aderir a imagem, 

tornar sua a qualidade da visi!io que o artista ali imprime. E o que se imprime? 

5empre, DE NOVO, a redescoberta do real, a descoberta da unidade como centro das 

transacees entre o visivel e o onirico, entre a conscitlncia individual e a universal e c6smi

<:J. 

Linguagens plasticas, linguagens sonoras, materias dialeticas que fazem coincidir o 

imaginano e o tangivel. Pode chocar. Pode parecer burlesco, terrivel, estranho? Sim ou ni!io. 

De fato si!io inscricees que aspiram a conferir um valor talismanico, ni!io as imagens propri

amente, mas a vida ela mesma. 

Retornar, reingressar ao primitivo, se assim se quer denominar a vida latente nas coisas 

tangiveis. Ni!io era minha ambi{:i!io proposital aproximar o Comportamento Criativo de Mir6, 

do Comportamento Criativo dos Aborigenes. Estava caminhando por esta trilha das 

relagoes entre as mi!ios, o cora{:i!io, a mente do homem e as materias providenciadas pela 

natureza para tornar visiveis as conjungoes entre SONHOS: possam os SONHOS DO 

ARTISTA traduzir os SONHOS DAALMA DE UM POVO, de um momento, de uma urgen

cia ou necessidade humanas. 

Poderia ainda, relacionar varias obras de artistas intituladas SONHO. Porem acabo de 

dar-me conta de ser este tema infindavel e de agora em diante simplesmente REPRODUTI

VO, uma vez que tudo esta submetido a uma (mica matriz geradora de todas as questoes 

que o humano pode e anseia cooter. 

Desta maneira deixo aqui os sonhos, para que possam germinar mais e mais modalidades 

de capturas de formas de sonhar tanto no dormir, quanto no acordar. 
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CAPiTULO VI 

E POSSlVEL CONCLUIR? 

No meio do caminho nao ha chegada, apenas pausa. Como quando, 

subindo uma montanha, pausamos para olhar a nova paisagem que a altura 

nos proporciona e Ia buscamos abrigo para descansar um pouco. Nao ha con

clusao, sobretudo depois de aprender com Mir6 que a obra e s6 um comego, 

urn nascimento. E com isto exatamente que acabo de me deparar. Eis que dei 

inicio a uma reflexao, uma investigagao, a partir da inquietagao de uma per

gunta, tentando suprir a necessidade de estabelecer linhas de conexao entre 

o poder da imaginagao, como substancia ani mica, eo poder da materia, como 

rmte moldiiVel ou responsive a imaginagao, deixando-se tocar pela mao que 

media a imagem • o produto da imaginag§o. 

lmaginar e criar realidade. Jung disse que a psique, a alma, cria realidade 
todos os dias, continuamente. Nosso mundo e um mundo em criagao, em 
processo. Tal como disse o artista: uma obra comegou, sabe-se quando, e 
cada um nela entra e dela saL 

0 OPUS da arte parece aderir a outra polaridade do paradoxo de criar rea
!idade: o artista vive sua necessidade de criar e cria. Sua demanda e agir, ser 
e estar. 

Parece-me que ai esta o belo em si, o belo como imperative, tal como 
disse, uma vez, Schiller. Exatamente este belo de Mir6 - nao urn belo 
perseguido pela forma, mas ao contrario o belo Iiberto pela forma. Tudo isto e 
resultado do trato consigo mesmo, na dupla dimensao: face ao dentro e face 
ao fora. 

Schiller afirma que o homem artista deve abandonar a realidade objetiva 
imposta pe!o seu tempo - "vive em seu tempo, mas nao seja sua criatura"107 

- e elevar-se com decorosa ousadia para alem da privagao, ou seja, rumar 
para as provincias da imaginagao e de Ia conceber uma outra realidade, uma 
realidade que apenas tangencia as quest5es do tempo em que se vive, mas 
~e se expande para bern alem: para possibilidades ainda nao experimen
tadas, nao ousadas ou nao reconhecidas. Diz ele: 

·a sttuagao do artista pedagogo e politico, faz do homem ao mesmo tempo 
seu material e sua tarefa. Aqui o fim retoma a materia, e e somente porque o 
todo serve as partes que as partes devem submeter-se ao todo. 0 homem cul
tivado faz da natureza uma amiga e honra sua liberdade, na medida em que 
epenas p5e redeas a seu arbitrio."108 

Sugere desta forma que a amizade a natureza e um convivio amoroso com 
a materia. Tao amoroso que e capaz de juntar numa s6 agao dois grandes 
eventos: a si mesmo enquanto tarefa particular e o todo ao qual pertence. A 
imaginagao dissolve a ordem do mundo'09 sim, mas isto nao e suficiente. E 

. ,. 
·~· 

107. Schiller Friedrich. A 

Educa<;ao Estetica do 

Homem. llurninuras. sao 
Paulo, SP. 2002. 
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0 que conta e deSoobr1r os obstacuiOs a veneer - esta e a grande descoberta e o ponto de partida da metamorfose. A origlnalidade e uma con~ 

cia da du~ aa a(:Ao, da tonga experitncia de suportar a ansiedade e persiStir. No deeorrer dO etlfrentameuto, torja.se um espil'itO. Fora Jsto, toda 

especie de excelencia pode ser copi~." 

Harold Rosembei'Q - 0 ObJeto Ansioso 

109. idem. 

110. Schiller Fnedrich. A 

Educa;i!o Estetica do Homem. 

lluminuras. sao Paulo. SP. 

2002. 

precise dar sequencia a dissolut;:ao, criando outra vez o mundo, ou criando out
ros mundos. 

Criar e, pois, opor-se a inercia, a preguiga mental e a toda forma de objegao 
e recusa perante o novo, ao que aguarda ainda. 

"Para nao ser apenas mundo, portanto, e preciso que se d!l forma a materia, para nao 

ser apenas forma e preciso dar realidacte a disposir,:ilo ao que se traz dentro de si. 

Realiza a forma quando cria o tempo e contrapoe a modificar,:ilo do que perdura e a mul

tiplicidade do mundo a etema unidade de seu eu; forma a materia quando suprime de 

novo o tempo, quando a afirma a allemiincia no que perdura e submete a multiplicidade 

do mundo if unidade de seu eu"110 

Em outras palavras: exterioriza todo o interior e forma todo o exterioc 

Eis a tarefa! 

ANATOMIAANIMICA DA CRIAQAO tomou-se viagem. Tem sido o passe a 

passe de uma peregrinat;:ao da alma em busca de sua substancia terrestre. 

Acatei inquieta¢es, alojei indaga¢es, tracei algumas linhas. 

Trilhar esta reflexao e para mim, sobretudo, adquirir a visao do que seja a 

Fungao na forma adquirida - mesmo que a aquisigao da forma seja s6 um 

mstantaneo. 

Freud afirmou que Anatomia e destine. Suponho que ele endereyava o ser 
a sua Forma, para que a partir disto possa dialogar com sua Funt;:ao ou 
Comportamento - maneira de ser e agir - isto e tomar-se de Si a Propria Coisa. 

"Anatomizar" eVER A FUNDO: a constituit;:ao, a organizagao, a articul~, 

o movimento, a dinamica de partes e sub-partes, dentro do todo ao qual per

tencem. 

A maneira de ser do artista, ele como ele e, cria seu Comportamento CriativO 

particular, unico. Este modo criativo, por sua vez, confere a obra o trago, o 

carilter, o genic de seu criador. A Obra, hospedeira, abriga a lmagem, borde

ando ana!omicamente seu criador. Sua anatomia irrnana a de seu criador. A 

anatomia da criagao faz nu o homem cuja mao acertou o trago, conjurou o ato. 

Ha, pois de haver o tempo para fazer face a obra, imaginar quem a criou. 

Ainda que, como no dizer de Fernando Pessoa: 

• ... o que vemos e nitido e pouco". Neste meu caso, melhor retraduzir: o que 
vejo e nitidamente pouco. 

Porem o pouco aguentavel, suportavel pela minha capacidade ainda 

embrionica de vasculhar misterios com vistas a entendimento. 

0 misterio, pelo que aprendi neste peregrinar, sera para sempre eslrela guia; 

quanto ao entendimento, ha tempo e espayo atraves do que para Ia se encamin
har. 
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0 que eu quero mostrar em meu trabalho e a ideia que se 

esconde por tras do que chamamos realidade. 

Eu procuro a ponte que conduz do visivel ao invisivel, como 

disse uma vez o cabalista: "Se quiser alcan<;:ar o invisivel, 

penetre tanto quanto possivel no visivel." 

Penetrar e atravessar 

Max Beckman. On my painting 

Baro Urbigerus. A agua mercurial Divina. 1705. 
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GLOSSARIO DE TERMOS ESPECIFICOS 

ALMA -na concep<;:ao filos6fica 

Em geral o principio da vida, da sensibilidade e das atividades espirituais, 

( como quer que sejam entendidas e classificadas) enquanto constitui uma 

entidade em si , ou susbstancia.E considerada o mais das vezes como sub

stancia, entendendo-se per este termo precisamente uma realidade em si, isto 

e. que existe independentemente das outras. 

A substancialidade da alma e considerada, pela maier parte das teorias 

filos6ficas tradicionais, como uma garantia da estabilidade e da permanencia 

desses valores: garantia que, as vezes e refor<;:ada pela cren<;:a de que a Alma 

e ,no mundo, a realidade mais alta ou ultima, ou , as vezes, o pr6prio princi

pio ordenador e governador do mundo. 

A via de acesso a alma e a experiencia interior, a reflexao sobre a pr6pria 

interioridade, a " confissao" como reconhecimento da realidade intima, em 

uma palavra, o que na linguagem moderna se chama conscio!!!ncia.(Dicionario 

de Filosofia • Nicola Abbagnano-Martins Fontes Editora • 2003) 

ALMA -na conceP<;:ao analitica Junguiana 

0 mesmo que psique. 

Atitude que a consciencia assume em rela~o ao inconsciente , e em 

geral a atitude que o sujeito assume em rela~o ao mundo interior e a propria 

vida privada, que e tecnicamente chamada de " atitude intema". 

lsto e no dizer de Jung a rela~o do indivlduo com a pr6pria individuali· 

dade, com o objeto interne constituido por " aqueles vagos e obscures movi· 

mentes, sentimentos, pensamentos e sensa<;:oes que nao podemos demon

strar como provenientes da continuidade da experiencia consciente do obje

to (externo) mas que afloram, for<;:osamente, como elementos perturbadores e 

inibidores ou, as vezes, como elementos favoraveis "(Jung. CW, vol. VI- 760) 

A fun<;:ao natural da alma, consiste em estabelecer uma liga<;:ao entre a 

consciencia eo inconsciente, o significado do termo nao varia nem mesmo 

quando surge para indicar tanto a rela<;:So como o objeto interne, como urn " 

sistema invisivel de rela~o da consciemcia com o inconsciente" (ibid , 758) 

(Dicionario Junguiano - Editora Vozes-Paulus-2002 -pag.27) 
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ALMA NA CONCEP<;:AO DA PSICOLOGIA ESOTERICA 

Alma tambem e uma palavra usada para expressar a totalidade da 

natureza psiquica - o corpo vital, a natureza emocional e a substancia mental. 

Mas e tambem mais do que isso, uma vez que o estagio humane seja 

alcancado.Eia constitui a entidade espiritual, urn ser psiquico consciente, urn 

filho de Deus, possuindo vida, qualidade e aparencia- uma manifesta~o (mica 

no tempo e no espaco.(Psicologia Esoterica- Alice Abailey -Association Lucis 

Trust-Genebra -1962-73). 

ALQUJMIA 

0 termo designa especificamente urn conjunto de opera9oes em que se 

encontram recompostos as atitudes praticas e teoricas, os aspectos arte

sanais e os simb61icos, a partir de uma visao da realidade em que materia e 

espirito, assim como homem e universe, revelam profundas liga¢es. 

E entendida por Jung como uma discipline, te6rica e pratica que, pres

supondo correspondencias, afinidades e influxes entre os diferentes compo

nentes visiveis e invisiveis do cosmo, propee-se atraves de complexes 

opera¢es (A OBRAALQUIMICA), mas tambem atraves daquele que reallza 

tais opera9oes ( 0 ALQUIMISTA) tanto transformer os metais "vis" em metais 

"nobres" , como conduzir o pr6prio operador para condi¢es de humanidade 

nobre ou aurea, a partir da condi9ao de impure em que se encontrava. 

Em particular na obra atraves da qual o alquimista tende a fabrica~o do 

ouro a partir dos metais, Jung associa a metafora da opera~o psicol6gica 

dirigida essencialmente a dar forma ·as forcas imaginativas do homem. 

De urn !ado, o imaginario alquimico e assumido como emblema daquelas 

que o pr6prio Jung define como estruturas profundas e constantes da 

imagina9ao humane, e do outre a obra alqulmica se realiza atraves da lin

guagem particular dos alquimistas representa urn reconhecimento sistematico 

dos estratos profundos da imagina~o. 

lmagina~o considerada como uma das fun9oes do homem de represen

tar as coisas nao atualmente dadas, e tendo como alguns de seus produtos o 

infinite repertorio dos mites e dos simbolos, colhendo as estruturas 

126 



diferenciais que soa interne a eles. 

(ibid- pag.29) 

A OPUS ALQUIMICA (A OBRA) 

A imagem central da alquimia e a ideia da OPUS. 0 alquimista via-se como 

alguem comprometido com um trabalho sagrado: a busca do valor supremo e 

essenciai.Os textos alquimicos tem multo a dizer acerca da natureza da opus 

e sobre a atitude que se deve ter em rela~o a ela. Certas virtu des sao requi

sites indispensaveis. Diz um texto: ''Todos os que buscamos seguir essa Arte 

nao podemos atingir resultados uteis senao com uma alma paciente, laboriosa 

e solicita, com uma coragem perseverante e com uma dedica~ao continua". 

Uma caracteristica proeminente da opus e o fato de ser considerada um 

trabalho sagrado que requer uma atitude religiose: 

" .... deve-se considerar esse arcane, nao apenas como uma Arte ver

dadeiramente grande, mas tambem como Arte sobremaneira sagrada ... Por 

conseguinte, se alguem deseja alcan,.ar esse grande e indescritivel misterio, 

deve lembrar-se de que ele e obtido,nao apenas pelo poder do homem, mas 

tambem pela gra9a divina, e de que nao a nossa vontade ou desejo, mas tao

somente a misericOrdia do Altrssimo,no-lo pode entregar . 

..... Nessa arte, assim na teoria como na pn3tica, e sempre um dom de 

Deus, que a da quando e a quem deseja: nao e daquele que por ela anseiam 

nem daquele que se apresse, e apenas concedida pela misericordia de Deus 

" 

Outro aspecto da opus e o fato de ela ser um trabalho amplamente indi

vidual. Os alquimistas eram decididamente solitarios.Trata-se de uma referen

cia a peculiar natureza individual da individua9i!lo que e experimentada, em 

seus aspectos mais profundos, pelo individuo isolado . 

.... Considerava-se a opus alquimica como um processo iniciado pela 

natureza, mas que exigia a arte e o esfon;:o consciente de um ser humane 

para ser completacla. 

A opus e num certo sentido, contraria a natureza, mas em outre o 

alquimista auxilia esta ultima a fezer aquilo que ela nao pode fezer por si 

mesma. lsto por certo se refere a evolu~o da consciollncia. Ha uma exigollncia 

de coopera(fao deliberada do individuo na tarefa de criar 

conscilllncia.(Anatomia da Psique - Edward F. Edinger- Cultrix-Sao Paulo 
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'1985) 

OPUS ARTISTICA-

Termo pelo qual designo a realiza9ao da OBRA em Arte, fazendo parale

lo entre as obras alquimicas e artistica, considerando as similaridades do 

processo, e assumindo que 0 CRIATIVO, encontra-se no centro de ambas. 

NUMINOSO - NUMEM 

Do latim numinosum, o termo indica o carater da alteridade,que enquanto 

tal esta na base da possivel experiencia da propria alteridade. 

Palavra que denota a consci!'!ncia que esta no fundamento da exPeriencia 

do sagrado e portanto, a constitui9ao de urn mysterium tremendum que inspi

ra venera9ao e temor. 

Na psicologia analitica o termo ocorre como sinonimo de fascinosum, para 

indicar o carater com que uma coisa, cujo sentido e ignorado ou ainda nao 

conhecido, se transforma em for9a que fascina a consciencia do sujeito.Neste 

sentido, entre per vezes na categoria do numinoso a experiencia que a 

consciencia faz daquele outre diferente de si que e o inconsciente. 

(Dicionario Junguiano- vozes-Paulus- Sao Paulo-pag.347). 

MEMORJA• 

Uma verdadeira e propria for9a para recordar e tambem salientada nas 

lendas pessoais, familiares e coletivas.Mas a assim chamada via regia para a 

memoria escondida seria o sonho.Atraves do sonho emergem as lembran~s 

em forma de imagens e simbolos, os quais permitem a restitui9i!io involuntarta 

das coisas esquecidas, que sao tanto a nossa hist6ria pessoal como a nossa 

pre-historia enquanto homens. Mas o sonho permite uma restitui9i!io desses 

conteudos do passado, nao em forma exatamente indentica a forma passada 

, e sim em uma forma que e sempre elaborada a partir do presente: o sonho 

e veiculo nao tanto de simples conhecimentos do passado, se se trata de 

marca ou de tra90 do passado, ela e algo de presente, bern diferente, per

tanto, da formula e des simbolos que o matematico poderia utilizer . 

.... Ligada como esta aos conceitos de compensa98o, imagem e infor

ma9ao em fun9ao do presente e do futuro, a memoria e alem disso pensada 

como sistema inteligivel e inteligente em si. 

128 



(ibid, pag. 318) 

COMPORTAMENTO CRIATIVO 

Termo pelo qual designo uma atitude pessoal do artista quando age cria

tivamente. Atitude esta relativa a seu modo de ser, a sua particularidade como 

ser criativo fundamentado em sua estrutura, em sua habilidade, em seu dom 

particular , em seu repert6rio , em sua forma<;ao tecnica. Ou seja : tudo o que 

constitui aquele artista tal como ele e somente ele pode ser. 

Adriana Ferreira 
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