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As imagens do realismo magico 

Gragoata 

Karl Erik Schollhammer 

Resumo 

o ensaio mapeia a hist6ria do conceito de rea
lismo magico, desde sua formulafiio no livro 
Nach-expressionismus, Magischer Realis
mus: Probleme die Neuesten Europaischen 
Malerei, de Franz Roh, ate sua divulgafiio nos 
debates sobre a literatura latino-americana do 
Boom. Trata-se de uma teoria viajante que de 
modo exemplar confronta 0 dominio visual das 
artes p/(zsticas com 0 dominio literario, na ten
tativa de definir uma aproximafiio represen
tativa da realidade moderna. 

Palavras-chave: imagem e texto; teoria viajan
te; representafiio. 
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Introdu~ao 

Para os leitares da literatura hispano-americana, a n~ao de realismo 
magico tern urna hist6ria ligada a urn dos movimentos literarios mais 
impartantes do 5eculo XX, 0 chamado Boom daliteratura hispano-americana, 
que situou 0 continente no mapa global da literatura e que por muitos foi 
considerado a supera<;ao da crise do romance ocidental atraves de urna 
revitaliza<;ao danarrativa. 

Pretendemos nas seguintes paginas recontar a hist6ria do realismo 
magico, do ponto de vista das artes plasticas, area em que a no<;ao aparece 
pela primeira veznos anos 20, antes de ser apropriada para a denomina<;ao . 
de urna tendencia na prosa hispano-americana e depois na literatura global 
do final do seculo passado. Tentaremos assim estabelecer urna rela<;ao entre 
literatura e irnagem, a partir deste exemplo privilegiado, e par outro lado 
discutiremos como esta rela<;ao permite ampliar a relevancia dos estudos 
literarios para urna analise cultural. Em outras palavras, nos interessa aqui 
mostrar que a apropria<;ao do conceito de realismo m<igico no debate politico
cultural da America Latina representa urn elemento estrategico na procura 
pela funda<;ao estetica de urna identidade pr6pria. Assirn, a interpreta<;ao do 
realismo migico na America Latina pode ser entenclida como uma alavanca 
na compreensao da realidade pr6pria em outros limites que sao cliferentes 
daqueles oferecidos pelo realismo hist6rico e pelo modemismo de vanguarda, 
que ainda se atrelavam a lUna visao ut6pica, em rea<;ao it modernidade 
iluminista europeia. 

Nesta perspectiva, 0 realismo magico oferece urn ponto de partida 
exemplar para discutir como acontece urna transforma<;ao radical de um 
projeto estetico-politico que teve origem no debate sobre as tendencias p6s
expressionistas nas artes plasticas dos anos 20, principalmente na Italia e 
na Alernanha, adaptado para 0 contexto latino-americana de hoje, e entender 
porque a no<;ao de realismo magico na America Latina nao se limita a 
denorninar urna renova<;ao tecnica danarrativa do romance modemo, mas 
rapidamente e interpretado como expressao cultural de algo essencialmente 
hispano-americano. Este" algo" recebe, ao longo dos debates, interpreta<;6es 
que variam entre os extremos: por urnlado, urn fundamento ontol6gico de 
urna expressividade artfstica na cultura hispano-americana, e por outro, 
urna visao fenomenol6gica que interpreta a questao de identidade cultural 
dentro de uma percep<;ao singular do tempo e do espa<;o. Entre os dois 
extremos encontraremos sempre interpreta<;oes que se centramna rela<;ao 
entre artes plasticas e literatura, como exemplo de lUna questao intrinseca 
para urn regime representativo que pode ser entendida a partir da rela<;ao 
entre irnagem e texlo, islo e, entre a capacidade literaria de despertar imagens 
da realidade e a possibilidade de extrair urn conteudo textual da visualidade 
dairnagem. Parece ser,na discussao destas quest6es emrela<;ao ao realismo 
magico, que as caracteristicas culturais se expressam como consciencia 
estetica entre os artistas latino-americanos. Apesar do privilegio espedfico 
do tema, devemos entender a abordagem do realismo m<igico como parte de 
urna discussao mais ampla sobre a maneira por que os movimentos de 
vanguarda europeus - como 0 cubismo, 0 expressionismo, 0 surrealismo e 
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o construtivismo - sao apropriados pelos artistas e autores latino
americanos, ressaltando uma di£eren~a constitutiva que continua produtiva 
nas auto-representa~6es culturais. 

A origem da no\;1io de realismo magico 

o fenomeno do realismo magico na literatura latino-americana foi 
decisivo para a consolida~ao do romance deste continente, dentro das 
correntes literarias do pas-guerra e, ao mesmo tempo, considerado como 
uma contribui~ao importante a supera~ao da crise criativa do romance 
ocidental, freqiientemente anunciada como a "marte do romance", por 
exemplo, pela critica em tomo do nouveau roman frances. Com a divulga~ao 
do romance latino-americano emlinguas europeias durante as decadas de 
60 e 70, 0 conceito de realismo migico rapidamente tornou-se sinonimo de 
volta da historia bern contada, de participa~ao imaginativa livre e ativa e de 
renascen~a de temas da literatura maravilhosa e fantastica do seculo XIX. 
Na recria~ao da experiencia latino-americana, rompia-se com uma 
representa~ao realista ou naturalista tradicional e se incorporavam tecnicas 
e estilos do modernismo, desligados do otimismo civilizatorio, partindo 
para a descoberta de uma outra realidade informal da mitologia, da historia 
e da memoria popular do continente. Estilisticamente, 0 realismo magico 
come~ou a significar uma reconcilia~ao com a figura~ao narrativa e uma 
supera~ao do experimentalismo sintatico dos textos modemistas, mas sem 
abrir mao das fronteiras ampliadas em rela~ao aquilo que se pressupunha 
como "realidade". Em rela~ao ao conteudo, inseriam-se elementos 
sobrenaturais, numa subversao dos conceitos de tempo cronologico e de 
espa~o euclidiano, fundamentais para 0 realismo historico, permitindo a 
interven~ao magica do imaginario humano na cria~ao representativa de 
outras dimens6es da realidade experimentada e na descoberta de camadas 
mitico-Iendarias da memoria popular que recuperavam urn elemento 
maravilhoso das narrativas. 

o nome central na divulga~ao do realismo magico no meio literario 
foi 0 escritor caribenho Alejo Carpentier, que fez referenda a expressao pela 
primeira vez no prologo do romance EI reino de este mundo (1949), e 
posteriormente se apropriou do conceito, rebatizando-o para 0 "real 
maravilhoso", e 0 expos e divulgou em varios ensaios, freqiientemente 
ligados an~ao do barroco ou do neobarroco latino-americano. 

Voltaremos, em seg1.1ida, a discussao da defini~ao de Alejo Carpentier, 
mas antes e preciso resgatar a origem direta da no~ao, que primeiramente 
emergiu do debate teorico em torno das artes plasticas na Alemanha da 
Republica de Weimar dos anos 20. 0 proprio Carpentier reconheceu cedo 
sua inspira~ao num pequeno livro escrito pelo historiadar de arte alemao 
Franz Rohe editadoja eru 1925, com 0 titulo original de Nach-expressionismus, 
Magischer Realismus: Probleme die Neuesten Europiiischen Malerei. Como indicado 
pelo titulo tratava-se de uma analise das tendencias pos-expressionistas na 
pintura alema e europeia do entre-guerras, identificadas pelf Roh 
simultaneamente como "pos-expressionistas" e" magico-realistas". Elugar
comum dizer que a importi'tncia deste trabalho no contexto hispano
americana se deve a tradu~ao parcial para 0 espanhol feita por Fernando 

Niteroi, n. 16, p. 117-132, 1. sem. 2004 



Gragoata 

120 

Vela dois anos depois, que apareceuna publica¢o Rmista de Occidente, editada 
por Ortega y Gasset. Na tradu~ao, no entanto, corn 0 titulo invertido para 
Realismo magico: p6s-expressionismo, existe urna intervengio que marca urna 
profunda transforrna~ao de interpreta~ao do estudo de Roh. A partir desta 
apari~ao nurn veiculo intelectual prestigiado, 0 conceito de realismo magico 
- origina1rnente ligado 11. pintura contemporanea - come~a a aparecerna 
crilica Iiteraria latino-americana, durante as duas decadas seguintes, de 
maneira que foi cartografado ern ensaios de Angel Flores, Luis Leal, Emir 
Rodrigues Monegal, Jean Franco e, mais tarde, de modo mais completo, por 
Roberto Echevarria Gonzalez (1977) eSeyrnour Menton (1998). 

Na interpreta~ao de Carpentier, 0 conceito do realismo rnagico recebeu 
a tradu~ao de real maravilhoso, que perrnaneceria na historia Iiterana latino
americana. 0 real maravilhoso era formulado por Carpentier, progra
malicamente, como parte de urn projeto literario dos escritores latino
americanos, que visava a mobiliza-Ios ern torno da articula~ao de urna 
autenticidade cultural do continente, redescoberta e resgatada apos seculos 
decoloniza~ao. A literatura do real maravilhoso dependia, seglmdo 
Carpentier, do resgate de urna Iinguagern vivanarealidade latino-americana, 
que nao se confundia corn 0 castelhano acadernico, pois sempre trazia as 
marcas das linguas autoctones, das express6es artislicas hfbridas, da 
religiosidade sincretica, das lendas, da culinaria e de todas as outras fontes 
deurnamem6ria popular genufna. Corn urnolhar de antropologo, Carpentier 
convidava seus pr6prios colegas escritores para participar de uma 
redescoberta dos niveis inforrnais e inarticulados da sua realidade, onde ele 
percebia urna cultura autentica resistir sob 0 peso de seculos de historia 
colonial, como ruinas prestes a serem escavadas, reconstruidas e 
reinventadas por umirnagimirio moderno e libertador. Apesar do teor 
arqueologico de seu projeto, Carpentier nao pretendia sugerir luna volta na 
historia, nem tinha ilus6es sobre a possibilidade de resgatar urna cultura 
genuina e autoctone. 0 autor se interessava por urna realidade dinfunica de 
hibridiza~ao, que era resultado de urn irnpulso estetico, luna expressividade 
artistica natural do continente no qual 0 autor contemporaneo deveria 
encontrar seu recurso irnaginario para articular e batizar ,nurna Iinguagem 
propria, lUna realidade inexpressavel e incompreensivel dentro de urna 
Iinguagem e racionalidade ocidental. Sem poder escapar do espanhol iberico, 
o autor latino-americano deveria recuperar tra~os e fragrnentos de urna 
expressividade propria, na heran~a de seculos de religiosidade lubrida, de 
urna culhrra mesti~a e de urna memoria popular que concilia rnito,historia, 
experiencia e fantasia irnaginaria. 

Era exphcita a inspira~ao de Carpentier no movimento do Sl1Irealismo 
europeu. Sua no~ao de real maravilhoso se referia diretamente ao conceito 
de Andre Breton, Ie meroeilleux, que denominava uma realidade "superior" 
Iigada ao inconsciente hl1Inano. Dl1Iante sua estadia em Paris, Carpentier 
colaborou ativamente corn 0 drculo de Breton, cuja infIuencia sobre 0 

ambiente artistico e intelectuallatino-americano era enorrne. Mas Carpentier 
relata como descobriu a falencia da teoria de Breton, numa viagem de volta 
ao Caribe, quando se deu conta da potencia existentena riqueza cultural do 
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pais, superior aos ideais utopicos do "rnaravilhoso" de Breton, que 0 escritor 
frances situava alem do realismo convencional, revelado do fundo do 
inconsciente, atraves das tecrucas artfsticas e literarias dosurrealismo: escrita 
automatica, colagem, justaposi<;ao, etc. 0 que para Breton provinha de 
camadas de realidade humana nao reconheciveis pela consciencia 
individual, Carpentier reinterpretava como vitalidade cultural do continente 
latino-americano, que 0 artista tinha amissao de redescobrir eincorporar. 
Para Carpentier, 0 real maravilhoso vinha a denominar uma supera<;ao da 
realidade aparente, atraves de uma libera<;ao da fantasia e da imagina<;ao 
artfstica. Neste ponto, ele foi responsavel por uma inversao radical da no<;ao 
original de realismo magico, segundo Franz Roh, pois 0 historiador de arte 
alemao tinha definido 0 realismo magico como uma "volta ao real" em 
rea<;ao contra a rejei<;ao radical ao realismo por parte dos dadaistas, dos 
cubistas e dos expressionistas. Roh apontava para tendencias pos
expressionistas numa arte figurativa, serena, solida e neoclassica, que 
restituia uma representa<;ao visual e figurativa da realidade como um 
carninho possivel para a revela<;ao da dimensao oculta e magica do objeto. 
Mais de que uma verdadeira volta a linguagem "realista", tratava-se de 
eliminar 0 aspecto emotivo, exageradamente subjetivo do expressionismo, 
para perrnitir a percep<;ao deuma dimensao latente atras das linguagens 
representativas abstratas identificadas com 0 objeto. Neste ponto, Roh se 
inspirava, provavelmente, nas ideias do Giorgio de Chirico, que ja em 1919 
falava do "aspecto rnagico" (FERRARI, 1998) de uma nova" arte metaffsica", 
e lhe perrnitia identificar este elemento "objetivo" nos contemporaneos 
ale.rniies e numa serie de artfstas europeus, entre os quais encontramos nomes 
importantes para os artistas latino-americanos - tambem para os 
modemistas brasileiros -, como Leger, Lhote, Miro, Picasso, Le Corbusier, 
De Chirico, Sironie Dali. No contexto ale.rniio, a defini<;ao de realismo magico 
de Roh foi superado pela no<;ao de Neue Sachlichkeit - a nova objetividade
depois da exposi<;i'io com este nome organizada por Gustav Hartlaub em 
Manheim, 0 mesmo ano da edi<;ao do livro de Roh, e que canonizou a corrente 
para 0 publico. 

SAL V ADOR DALI. Noia de 
Figueres, 1926. 
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o que fica claro numa perspectiva atual e a mudan<;a radical na 
interpreta<;ao do conceito de realismo rn.agico no contexte latino-americano. 
Mas como explicar esta transforma<;ao se nao como uma coincidencia 
conceptual arbitrana? Sera que na aparente inversao do seu conteudo nao 
existe urn nucleo persistente, embora enigmatico, que perrnita entender a 
continuidade no processo que une 0 contexte do expressionismo europeu 
dos anos 20, que serve de £undo para 0 realismo magico de Roh, com 0 

esfor<;o do ambiente literario latino-americano posterior aos movimentos 
modernistas? 

Sem retomar a arqueologia conceptual deste processo em detalhes e 
importante sublinhar alguns momentos importantes na interpreta<;ao 
historica do conceito. E sabido (FERRARI, 1998) que 0 italiano Massimo 
Bontempelli aplicou ano<;ao entre 1926 e 1929 na revista italiana Nauecento, 
em tome de artistas italianos como Giorgio de Chirico, Carlo Carra e Felice 
Casorati. Bontempelli viajou depois para a Venezuela, onde pode ter 
inspirado Arturo Uslar Pietri, que usou 0 termo pela primeira vez no livro 
Letras y hombres de Venezuela (1948), como a denomina<;ao de urna "nega<;ao 
poetica darealidade". Talvez, Carpentier, que se encontravana Venezuela 
na epoca, tenha lido este livro, ou porvenhrra assistiu, nurna visita a Nova 
York, a urna exposi<;ao no Museu de Arte Modema, no inicio dos anos 40, 
chamada American realists and magical realists. Um outro caminho e apontado 
por Angel Flores, que em Borges viu urn precursor ja em 1932, quando 0 

escritor argentino publica 0 ensaio, inspirado na antropologia de Frazer, "El 
arte narrativo y la magia". Borges reivindica urna inspira<;ao direta da leitura 
de Ernst Jiinger, que usou 0 termo ja em 1927 no Nationalismus und Moderne 
Leben, sob influencia direta de Roh e do colega austriaco Alfred Kubin e seu 
romance Die Andere Seite (1905). Kubin introduz aqui uma ideia sobre os dois 
lados das coisas, 0 interior e 0 exterior ou 0 invisivel e 0 visivel. Jiinger 
entende esta dupla realidade em termos de urna "estereoscopia" liter aria 
que caracteriza 0 realismo magico. Por exemplo, escreve no livro Das 
Abenteuerliche Hertz (1929): "0 realismo magico conseguiu na pintura 
expressar a precisao interior do mundo da maquina melhor que as proprias 
rn.aquinas. Nada de surpreendente nisso - nao deve a ideia da precisao ser 
mais precisa que a propria precisao?" (HERTZ, 1929, apud GUENTHER, 
1998, p. 58) Mas Borges tambem pode ter a referencia do amigo e cunhado 
espanhol Guillermo de Torre, que citou 0 livro de Franz Roh, numa 
conferencia de 1931 com 0 titulo ltinerario de la Ilueva pintura espanola, no qual 
ressalta 0 exemplo do pintor Marujo Mallo (BONET, 1997). 

A arle do realismo magico 

Tanto Franz Roh quanta Gustav Hartlaub percebiam, no final dos 
anos 20, urna tendencia em oposi<;ao ao expressionismo, reivindicando mn 
compromisso artistico maior com os temas da realidade social das grandes 
metropoles industriais, numa linguagem mais serena e representativa. 
Tratava-se de urnmovimento difllSO, heterogeneo e complexo, comparavel 
a chamada do Retorno ao Real do poeta frances Jean Codeau - Rappel Ii r ordre 
-,com urna abrangencia que na Republica de Weimar do pos-guerraincluia 
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desde urn certo neoclassicismo idilico e conservador -Georg Scholz, Carl 
Hofer, Carlo Mense e Christian Schad - ate 0 verismo engajado e 
revolucionario no outro extremo -George Grosz, Otto Dix, Georg Scholz, 
Rudolf Schlichter e Wilhelm Heise. Comurn para todos era a oposi~ao em 
rela~ao ao subjetivismo exagerado que tinha predominado tanto no 
perceptismo dos impressionistas quanta na radical mptura expressionista 
com os principios figurativos. Abafando 0 lado emotivo e desesperado, 
emergia urna nova" objetividade" e "serenidade", que tratavarn seu tema 
reificado, dissecado clinicarnente e revelado na sua autonomia com precisao 
microsc6pica, sobre-exposto, isolado e captado de urn angulo surpreendente 
e incomum, de onde 0 familiar aparece na sua dimensao estranha e 
inquietante. Assim tambem tinha Freud ja em 1919 descrito 0 estranho 
inquietante (Das Unheimliche) como urn efeito perturbador da visao, 
provocado por urn elemento artificial (os bin6culos, por exemplo) capaz de 
abrit' urna dimensao invisivel e invasora na percep~ao. Da mesma maneira, 
se observava entre os pintores urna procura plastica do efeito de aliena~ao 
em rela~ao ao mundo representavel, que podia ser interpretado ou como 
uma critica social da sociedade capitalista, como para os veristas, ou como 
a imanfficia de uma dimensao metafisica paga, como para os conservadores. 

OTTO DIX. Zwei Kinder, 
1921. 

Embora privilegiando a pintura alema, a analise de Roh e a exposi~ao 
de Hartlaub incluiarn urnleque de tendencias neo-realistas europeias. Mais 
importante era 0 grupo em tomo do pintor italiano De Chirico e da revista de 
Novecento, que se autodenominava a Artemetafisica desde 1919. Na Espanha, 
se registrava urn momenta neoclassico entre pintores como Mir6, Dali, 
Braque e Picasso, desde 1916; na Fran~a, Fernand Leger proclamou seu 
Realisme nouveau em 1918, e na Russia aparecia no mesmo periodo 0 

construtivismo e 0 suprematismo. Muito mais tarde, em 1943, acontece uma 
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exposi~ao surpreendente no Museu de Arte Modema em Nova York, 
mostrando obras de pintores como Edward Hopper, Charles Sheeler e Grant 
Wood, com 0 titulo de American realists and magical realists, e que mostra como 
o p6s-expressionismo alemao continuou encontrando herdeiros ern diferentes 
formas de novo objetivismo, neo-realismo e hiper-realismo durante 0 s€culo. 

A defini~ao de Franz Roh 

Para Franz Roh, 0 conteudo principal do realismo magico consistia 
numa expressao serena, racional e controlada, rejeitando as extremidades 
barrocas dos dadaistas e dos expressionistas, assim como a empatia subjetiva 
do perceptivismo impressionista. No centro da tendencia p6s-expressionista, 
ele registrava urnarepresenta~ao definida pela objetividade do tema como 0 

desafio esh~tico principal. Sem a interven~ao da individualidade do artista; 
o objeto emergia soJidamente ancorado no seu mlmdo material, e ao mesmo 
tempo claramente definido e descrito com detalhes minuciosos. Deste modo, 
a arte do realismo magico tentava capturar a atra~ao profunda do objeto, em 
vez da ansiedade sensivel e expressiva do artista. Um tra~o fundamental 
deste novo realismo era" distancia" e "recuo" da reaJidade vivida, para 
garantir ummundo "aJienado", "exterior" e "reificado" para 0 olhar do 
espectador. Ate os individuos retratados aparecemobjetivados, isolados e 
encerrados na distancia soJitaria para com 0 mundo, como nos quadros de 
Anton Raderscheidts do inicio dos anos 20. Mas, ao mesmo tempo, eranesse 
ponto que se percebia uma divergencia fundamental dentro do movimento 
da "nova objetividade", porque os artistas podiam desistir do engajamento 
subjetivo e empatico, acenhlando uma problematica existencial, como os 
neoclassicos de orienta~ao conservadora, ou despir a realidade social das 
grandes cidades industriais de maneira cinica, mostrando a decadencia da 
vida cotidiana modema, a noite depravada, as ruas transitadas e ummundo 
repleto de trabalhadores, maquinas e fabricas, que para um individuo 
alienado aparecia estranho, hostil, incompreensivel e incontrolavel, como 
nos quadros deDix, Groz e Richter. 

Em termos de linguagem plastica, 0 realismo magico reagia contra a 
expressao "convulsiva" e "exagerada" dos expressionistas e, apesar de 
mostrar urna certa preferencia pelo elemento naife ingenuo do sobrenatural, 
rejeitava 0 que chamava "exotismo chocante" do expressionismo e sua 
inclina~ao pelo fanta:stico e 0 irreal, como, por exemplo, nos temas de Chagall, 
em que 0 cotidiano rural russo aparecia com os atributos de urna intagina~ao 
delirante. Com este exemplo, Roh define 0 "magico" como aquilo que emerge 
do cotidiano em contraste com 0 "mfstico" de Chagall, pois oprirneiro vinha 
do interiorvibrante e latente do objeto, enquanto 0 segundo se referia a uma 
dimensao exterior mfstica. Do ponto de vista tecnica, 0 realismo magico e 0 

p6s-expressionismo representavanl urna volta ao figurativ~, aquilo que Roh 
chamava "a alegria do olhar", e a pintura se propunha reintegrar "a realidade 
no cora~ao do visivel". S6 na representa~ao serena, tranqilila e estatica do 
seu objeto era que Roh pensava que a pintura p6s-expressionista podia 
revelar intuitivamente a figura intema do mundo exterior. Assim, Roh 
capturava no realismo magico uma nova percep~ao, Oll melhor, umanova 
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sensa~ao do espa~o, diferente do impressionismo, que se caracterizava pela 
falta de perspectiva, valorizando a superffcie da imagem, e do 
expressionismo, que destacava seu objeto sobre 0 conjunto, muna perspectiva 
de aguia. Nos quadros analisados por Roh, ele mostrava uma profunclidade 
dinfunica e significativa, na qual 0 volume do espa~o revelava as rela~6es 
interiores que ligavam os objetos entre si, valorizando tanto 0 proximo e 0 

distante quanta 0 profundo e 0 superficial. 
A analise de Roh se susteI+tava nas clicotomias aplicadasna historia 

das tendencias esteticas, tao caras entre seus colegas contemporaneos. 
Principalrnente a contracli~ao entre 0 classico e 0 barroco, que W6lflin (1915) 
tinha sugerido no inicio do seculo como 0 grande parametro para a 
compreensao daarte ocidental. De modo semelhante, Rohacabouresumindo 
os tra~os do pos-expressionismo no esquema abaixo: 

Expressionismo 

Objetos extaticos 
Muitos motivos religiosos 
Supressao da coisa 
Ritmico 
Exaltado 
Dinamico 
Sonora 
Sumario 
o distante proximo 
Formato grande 
Quente 
Tinta grassa 
Cm 
Pedra natural 
Processo visfvel 
Objeto defonnado 
Diagonal, angulos agudos 
Original 

P6s-expressionismo 

Objetos sobrios 
POlleos motivQs religiosos 
Revelac;ao da coisa 
Representativo 
Contemplativo 
Estatico 
Silencioso 
Extenso 
Distante e proximo 
Formato grande e detalhe 
Frio 
Tinta fina 
Liso 
Metal polido 
Processo invisfvel 
Objeto harmonioso 
Angulos retos em espac;os paralelos 
Cultivado 

A historia da arte modernista tern criticado 0 pos-expressionismo ou 
a nova objetividade (Neue Sachlichkeit) de ignorar a radicalidade tecnica e 
experimental do expressionismo, recaindo numa ortodoxia estilistica. Mas 
nao podemos chegar a conclusao de que tenha significado um retrocesso 
artistico, nem que a aparente progressividade formal do expressionismo e 
um certo traclicionalismo representativo do pos-expressionismo correspon
dam a uma contradi~ao ideologica. Na realidade, fica cliffcil manter uma 
distin~ao rigorosa entre as duas tendencias e, mesmo concordando que os 
pos-expressionistas se uniam em torno de uma critica do aspecto subjetivo 
exageradamente emocional do expressionismo, as conseqiiencias do novo 
objetivismo eram variadas. 0 foco sobre 0 objetivo podia levar a uma 
tendencia construtivista de maior abstra~ao, como para Mondrian e 
Malevith, ou para um reencontro com 0 elemento historico-social, como 
para os veristas Groz e Dix. Mesmo tratando de uma volta a urn espa~o 
figurativo renascentista, 0 pos-expressionismo nao voltava ao mirnetismo 
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fotografico, nem ao convencionalismo realista. Parecia haver urna diferen~a 
clara entre os p6s-expressionistas e 0 docurnentarismo fotografico que 
perrnitia perfilar a procura de urn realismo ideal que nao reproduzia 0 

mundo simplesmente, mas revelava nele um universo autonomo, 
reconhecivel como possibilidade hist6rica para a experiencia. 0 realismo 
magico representa a op~ao consciente pela ilusao 6tica do espa~o criado 
pelo cuba cenico, que se revaloriza pela sua capacidade de restabelecer a 
ordem objetiva sobre 0 fundarnento de leis cientificas da geometria e da 
matematica. Mas aqualidade fantasmag6rica destaimagem vern damaneira 
como 0 espa~o da perspectiva simboliza urna realidade que se da como 
ausente para a experiencia; urna realidade perdida de ordem, sem rela~ao 
com 0 mundo dilacerado e em rufnas do p6s-guerra melancolicamente 
presente, em contraste com a artificialidade da nova ordem plastica. Os 
pintores se prop6em, desta forma, a criar 0 quadro como urn universo 
autonomo, com a aparencia de urna realidade nova. Mas nao em termos 
representativos e mimeticos, pois, se 0 quadro p6s-expressiorristareconstr6i 
o mundo externo, organizado pelas leis representativas do perspectivismo, 
e 56 para enfatizar 0 rnisterio que se esconde no interior desta aparencia 
material. Assim, diante do mundo do p6s-guerra, em que a experiencia se 
depara com a fragmenta~ao depaises, cidades, sociedades e corpos, a arte se 
empenha em reconstruir a unidade do visivel, deixando sempre claro 0 

carater artificial e teatral desta reconstru~ao, por exemplo, nas continuas 
referencias a commedia dell' arte - Arlequim, Pierrot e Polichinelo -, nos 
quadros de Picasso e de Gris. 

Era neste sentido que Roh entendia 0 neoclassico, como urna forma 
de saudade conternporanea de urn futuro perdido, realizando as promessas 
da modernidade de ordem, civiliza~ao, cultura, estabilidade, harmonia e 
beleza. A derrota deste ideal era conseqLiencia da barbarie do subjetivismo 
exagerado, isto e, do cubismo, do dadaismo, do surrealismo e do 
expressionismo, movimentos confiantes na libera~ao dos poderes primitivos 
do homeme que a primeira guerra mundial tinha colocadomuna perspectiva 
tragica. 0 novo classicismo era para Roh urn desafio feito pela perfei~ao 
tecnica da representa~ao fotogrMica, para que a pintura recuperasse e 
depurasse seletivarnente as experiencias estilisticas formais para inscreve
las em formas s6lidas e belas, sugerindo sua realiza~ao possivel e a perfei~ao. 
Nisto consistia "a magia das coisas", segundo Roh, e 0 papel principal da 
arte era visualiza-Ia na representa~ao, atraves da idealiza~ao classica do 
mundo possivel e da critica distanciada da contemporaneidade hist6rica. 
Segundo este ponto de vista, e compreensivel a preferencia de Roh pelo 
pintor frances Henry Rousseau (0 Aduaneiro), tendo-o como precursor do 
realismo magico e destacando 0 quadro deste pintor do Joseph dormindo na 
capa do livro. Em Rousseau, Roh encontrou urn pintor figurativo, cujo 
universo visual, apesar de reconhecivel, sempre apontava para uma 
constru~ao abstrata e rnitica, cujo idilio pacifico e elegante convidava a maior 
empatia contemplativa. Era exatarnente 0 exemplo em Rousseau de urna 
paixao contemplativa, urna visao solitaria e estatica da natureza, que Roh 
destacava como a percep~ao da sua existencia silenciosa e eterna. Para Roh, 
Rousseau era tao importante para a pintura concreta e estatica do p6s-
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expressionismo como Cezanne tinha sido para a dinilmica da abstra<;ao 
modema, e seu teor primitivista que se referia a urn universo harmonioso, 
miticamente distante, representav'a para Roh urn classicismo ou a Arcadia 
modema. 0 classicismo era interpretado deste modo, fundado na 
racionalidade, na inteligencia e na objetividade, semelhante ao purismo que 
se expressava na revista Esprit nouveau, nurna defesa da modernidade com 
os valores da razao, da ordem, da clareza e da precisao contra 0 caos que 
tinha motivado a vanguarda antes da guerra. 

A interpreta<;ao de Carpentier 

E claro que a defini<;ao de Roh juntava urn grupo amplo e, em muitos 
aspectos, heterogeneo com divergencias intemas que freqiientemente 
superavam as diferen<;as esteticas que podiam ter com os expressionistas, 
assim como com os futuristas, cubistas e surrealistas. Muitos dos 
representantes destacados por Roh de urn novo realismo magico hoje sao 
lembrados pela participa<;ao em outros movimentos. Mas este conjunto 
heterogeneo de artistas e que posteriormente possibilitou a Alejo Carpentier 
distanciar-se do surrealismo, que tinha sido sua maior influencia na 
juventude, e identificar-se com 0 realismo magico. Talvez tenha sido a 
preferencia de Roh por Rousseau que seduziu Carpentier pelo primitivismo 
sensual acentuado deste pintor, ou talvez a oposi<;ao declarada ao 
surrealismo, que tambem para Carpentier era ruptura imprescindivel para 
conquistar sua independencia artistica pr6pria. 

No prefacio a El reino de este mundo, Carpentier acentua em Rousseau a 
inspira<;ao significativa para 0 redescobrimento artistico damagia cultural 
do continente latino-americano. 0 autor coloca as paisagens primitivas e 
ingenuas das selvas tropicais de Rousseau em contraste com 0 surrealista 
Andre Masson, para quem a representa<;ao da paisagem tropical da 
Martinica tinha se constituido nurna tarefa impossive.!. 0 discipulo 
verdadeiro de Rousseau entre os latino-americanos era, para Carpentier, 0 

cubano Wifredo Lam, que, pelo caminho da sua imagina<;i'io e nao da 
representa<;i'io, incorporava a verdadeira magia da selva tropical. Mas, apesar 
desta inspira<;ao possivel do primitivismo de Rousseau, e importante 
ressaltar que Carpentier, em outros pontos fundamentais,entende orealismo 
magico completamente em oposi<;i'io as defini<;6es de Roh. Principalmente, 
via Carpentier no realismo magico urna arte nao-figurativa, sem as Jimita<;6es 
da imagina<;i'io pelo mundo referencial. Se Roh tinha criticado os motivos 
imaginarios de Chagall, pela sua liberdade imaginaria, 0 mesmo Chagall 
servia a Carpentier de exemplo como expressao da contribui<;ao do 
sobrenatura1.a nossa concep<;i'io do rea.!. Se Roh tinha se inspirado na 
dicotomia de W6lflinentre 0 cJassicoe 0 barroco, situando 0 realismo magico 
ao lado do classico contra 0 teor barroco do expressionismo, para Carpentier 
o realismo magico era 0 verdadeiro herdeiro do barroco na America Latina, 
e em ensaios posteriores, identificado com 0 neobarroco. Se Roh tinha se 
distanciado do essencialismo latente do expressionismo, era exatamente 
urna defini<;i'ioessencialista do barroco, recuperado do catali'io Eugenio D'Ors 
(1933), que Carpentier identificaria com 0 elemento expressivo e artistico 
genuino do latino-americano. Tanto 0 barroco hist6rico quanta 0 barroco 
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como estilo formal expressivo tern uma forte tradi<;ao no continente latino
americano, e para Carpentier esta permanencia do elemento barroco na arte 
latino-americana de todos os tempos so se explica identificando 0 barroco 
com urn impulso esh~tico, cuja origem e a natureza exuberante, 0 clima 
sensual e a paisagem visualmente abundante que, como urn fundamento 
hipernaturalista, pode ser detectado sempre como urn desafio criativo 
constante para a cultura, a moral e para as conven<;6es e os estilos artfsticos 
latino-americanos. A preeminencia do lubrido nasra<;as, nas religi6es e nas 
linguagens do continente era para Carpentier urna evidencia da potencia 
sensual enorme, capaz de superar contrastes tao grandes. Por outro lado, 
encontrava Carpentier confirma<;ao para este aspecto sensual na preferencia 
de Roh pelo detalhe, pela rniniatura e pelo !ado descritivista como inspira<;ao 
para urna nova narrativa, embora interpretando a minucia hiperbolica e a 
precisao descritiva da nova literatura como urna especie de horror vacui 
barroco, quando para Roh era uma tecnica de recuo subjetivo e de 
esvaziamento artfstico do espa<;o. 

Conclusao 

A tarefa politico-cultural dos escritores latino-americanos consistia, 
segtmdo Carpentier, muna rnissao dupla que aindahoje expressa a tensao 
conceptual no realismo rruigico. Da mesrna nlaneira que Roh tinha acentuado 
a dimensao construtiva e idealizadora do novo realismo, assirn tambem 0 

autor latino-americano seencontrava diante de urn projeto de rebatismo, em 
que uma realidade semnome adequado deveria ressuscitar narrativamente. 
Ahistoria do continente deveria ser reescrita, como muna salva<;ao redentora 
da tradi<;ao oral e lendaria, para que, sustentada na irnagina<;ao, possa 
fundar-se urna cultura aut6noma. Mas a condi<;ao desta arqueologia 
historico-cultural era realizar-se pela autenticidade da expressao subjetiva, 
que dependia da identifica<;ao sensual do autor com 0 substrato historico, 
culhrral e artfstico de seu objeto. Neste ponto, Carpentier se encontrava mais 
proximo dos expressionistas, na ruptma com a figmatividade representativa, 
pois enxergava a realidade possivel do continente latino-americano, contida 
na autonomia expressiva da imagem pJastica ou da composi<;ao narrativa. 
Para os expressionistas, a autonomia da irnagem presumia luna proli.mda 
identidade essencial entre a estrutura do objeto representado e 0 sujeito 
artfstico, urna identidade apenas expressa no impulso espontiineo e abstrato 
do gesto artfstico. 

No inicio do movimento expressionista, sobretudo do grupo alemao 
Blaue Reiter - 0 Cavaleiro Azul-, a arte era consider ada urna atividade 
emocional que permitia urn retorno ao primitivo, ao irracional, a inocencia 
anterior as conven<;6es do mundo moderno e a seus principios 
representativos. Neste sentido, 0 expressionismo dependia de urn 
aprofundamento da uniao fenomenologica - situada num estado de 
natureza pre-cultural- entre a corporalidade do artista e a objetividade 
concreta do seu tema, autorizando a expressao do objeto como sensual e 
espontiineo. Nao se tratava de subjetivar arepresenta<;ao, mas de objetivar a 
subjetividade expressiva do encontro fundamental com a realidade socio
cultural que une 0 artista com 0 seu objeto. Urn exemplo privilegiado e 0 
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sentimento de "estranheza" e "mal-estar" na cultura que se manifestava 
nos expressionistas alemaes; do mesmo modo, 0 artista latino-americano 
poderia, numa rela~ao radicalizada com sua realidade, encontrar uma 
heran~a muda, como tra~os espontaneos no seu pr6prio gesto artistico, como 
umfndice de uma autonomia fundadara da suahist6ria. Encontramos urn 
exemplo desta condi~ao na aprecia~ao analitica de Mario de Andrade sobre 
o pintor e expressionista lituano Lasar Segal e suas in£luencias sobre a arte 
brasileira dos anos 20 e 301

. Para Mario(1943), Segal indicou um carninho 
para os artistasnacionais na procura de uma identidade artistica brasileira, 
tornando-se ao mesmo tempo urn genufno artista brasileiro. Esta observa~ao 
radical se fundamenta para Mario na combina~ao privilegiada entre 0 

elemento primitivo da proposta expressionista e 0 encontro concreto com a 
suntuosa realidade brasileira. Para 0 pintar lituano, 0 desafio do ex6tico 
brasileiro provoca urna transforma~ao redentora da dor do exilio e da voll1pia 
espontanea do mergulho expressionista, em dire~ao a urna nova sobriedade 
transcendente da plasticidade. Mario escreve: 

Era urn novo mlmdo. Mas era tambem aquele mesmo mundo 
antigo que voltava dignificado pelas novas experiencias vivi
das. 0 artista readquiere aquele ideal de concentra,ao plastica 
e expressiva da fase europeia, mas com otra for~a interior de 
16gica, outra dignidade de formas (ANDRADE, 1984, p. 50-51). 

Em outras palavras, era, na perspectiva de Mario, a uniao singular 
entre a "intensidade expressiva" e "a firmeza da constru~ao pliistica" que, 
por urn lado, "salvou" 0 pintor expressionista do encontro com 0 ex6tico 
brasileiro, e, por outro, indicou urn carninho de supera~ao do primitivismo 
espontaneo do expressionismo, evocando uma hurnanidade universal na 
proposta artistica que pudesse servir de exemplo para a pintura brasileira. 
Segall 

assume uma identidade filos6fica, embora nada metaffsica. Pelo 
contrario, no equilfbria encantado da sua Ease atuat ele naD 
perde nunca a objetividade da plastica. Mas 0 que ele nao perde 
e mesmo esta objetividade pL\stica da obra de arte e nao 0 realis
mo plastico dos seus assuntos. Estes, ele as converte sernpre a 
urn dado ideal, ao que poderfarnos chamar uma "li<;ao", no 
sentido mais elevado, mais transcendente da arte. Segall soffe. 
Segall ama. Segall adverte e condena. Mas sempre como artista, 
e especialmente como artista fil6sofo, dando a cada quadro, a 
cada assunto, a cad a sentfmento au ideia urn valor de 
transcendencia. Esta a sua particularidade espedfica - a sua 
diferen,a - a sua contribui,ao ao mundo da pintura contem
poranea (ANDRADE, 1984, p. 62-63). 

E nesta afinidade entre a estetica do expressionismo e a procura pelos 
artistas latino-americanos de independencia culhrral que a revisao feita por 
Carpentier dos principios da vangl.larda europeia deve ser vista. 

A hist6ria do realismo rniigico pode, do ponto de vista contemporaneo, 
ainda despertar interesse, nao apenas como lun exemplo de urna ideia 
viajante, urna ideia fora do lugar ou urn hibridismo antropofagico latino
americano. Inicialmente, 0 tema era interessante por oferecer uma rela~ao 
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explicita entre as artes plasticas e aliteratura. Hoje, percebemosnesta rela\:ao 
um elemento fundamentalnas tentativas artfsticas e literanas de criar novas 
formas de realismo, livres dos pressupostos dorealismo hist6rico. No Brasil, 
o realismo magico nunca se raclicou em forma de movimento literano, ainda 
que a obra de Guimaraes Rosa, pelo seu carater "trans-regional", que,na 
combina\:ao da riqueza de uma tradi\:ao narrativa oral popular com 0 

experimentalismo da escritamodemista, abre para climens6es metafisicas, 
tenha sido destacada como a realiza\:ao mais aproximada, neste sentido, em 
lingua portuguesa. No entanto, os caminhos da pesquisa apontam para 
uma releitura de certas tendencias nas artes e na literatura, nas quais 
poderiamos detectar experiencias realistas nao ortodoxas em clialogo com 0 

tema aqui esbo\:ado. A varia\:ao das pistas forma uma rede rizomatica sem 
urn fio condutor de influencia, mas onde conceitos se molduram 
heuristicamente, para providenciar representa\:oes da procura criativa de 
novas poeticas expressivas. Sem mencionar a grande importancia para 0 

concretismo paulista do Bauhaus, herdeiro da Neue Sachlichkeit, surge na 
decada de 60 0 movimento de uma "nova figuratividade", cujasinfluencias 
vinham da Escola de Paris, dos movimentos de POP e OP-Art, do 
neoconcretismo e, principalmente, da necessidade dos artistas de encontrar 
formas expressivas que recuperassem uma climensao critica contra 0 regime 
militar. Vale destacar a exposi\:ao de Opiniiio65, aapresenta\:ao dos parangoles 
de Helio Oiticica, a Bela Lindoneia, a mostra Super-realistas e arte fantastica (1966), 
Opinii'io 66 e a exposi\:ao Nova Objetividade Brasileira, de 1967, em que 0 conceito 
da "Tropicalia" e introduzido por Oiticica, dando inicio as diversas 
manifesta\:oes posteriores- Terra em transe, de Glauber Rocha, 0 rei da vela, 
de Ze Celso, 0 disco Tropictilia, de Caetano Veloso, ilustrado por Rubem 
Gerschman com a Bela Lindoneia-,quenospermitemfalar deummovimento 
tropicalista, apesar de nao existir nenhummanifesto tropicalista, nem outra 
articula\:ao conjunta. Havia no tropicalismo uma forte referencia ao 
modernismo brasileiro, onde se encontrava o vigor critico e engajado junto a 
resistencia quanta as influencias estrangeiras. Oiticica explicita: 

A derrubada do mHo universalista da cultma brasileira, toda 
calcada na Europa e na America do Norte, num iranismo inad
missiVel aqui: na verdade, quis eu com a tropicalia criar 0 mito 
da miscigena<;ao - somas negros, indios, brancos, tuda ao 
mesmo tempo. 

E depois: "Para a cria\:ao de uma verdadeira cultura brasileira, 
caracteristica e forte, expressiva ao menos, essa heran\:a malclita europeia e 
norte-americana tera de ser absorvida antropofagicamente" (OITICICA, 
apud MORAIS, 1995, p. 296). Neste sentido, assistimos, no Brasil, a urn 
processovigoroso de absor\:ao, durante as decadas de 60 e 70, das influencias 
neofigurativas, super-realistas e da POP-art, de maneira que se rearticula 
sua expressao na riqueza e clinamismo da tropicalidade: 

Porque 0 mHo da tropicalidade e muito mais de que araras e 
bandeiras: e a consciencia de urn nao-condicionamento as es
truturas estabelecidas, portanto, altamente revolucionario na 
sua totalidade. Qualquer conformismo intelectual, social, exis-

Niteroi, n. 16, p. 117-132, 1. sem. 2004 



Gragoata 

131 

tencial, escapa it sua ideia principal (OITICICA, apud MORAIS, 
1995, p. 297). 

Nas obras de artistas como Gerschman, Antonio Manuel, Antonio 
Dias, Glauco Rodrigues e Wesley Duke Lee, a retomada neofigurativa 
recupera urn teor politico com muita afinidade com as origens criativas do 
realismo magico, mas em outros, como Siron Franco, Roberto Magalhaes e 
nos desenhistas Arlindo Daibert, Marcos Coelho Benjamim e Luiz 
Alphonsus, a apari~ao do elemento fantastico ou supra-real mereceria urn 
estudo mais detalhado que deixarnos para outra oportunidade. A sugestao 
desta pesquisa e resgatar estes artistas, nurna perspectiva geneal6gica, 
privilegiando a tend@nciadeumrealismoexperimentalquetemsidoabafado 
pelo predominio do paradigma modernista, sempre na chave conceitual da 
abstra~ao e da dissolu~ao do objeto artistico, na hist6ria das artes e na 
literatura do seculo xx. 
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