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INTRODUgAO 

Durante a pesquisa de mestrado, ao visitar as co 

legoes particulares, tomei conhecimento da existencia de 

varies artistas dos quais antes nunca tinha tido ocasiao 

de ver sequer uma obra. Descobri interessantes exemplares 

de sua pintura e quando, depois, quis achar algo sobre eles 

nos livros de arte brasileira, quase nada encontrei. 

Como em geral quem escreveu sobre a arte do fim 

do seculo passado e comegos deste foram os cariocas, eles, 

pelo fato de desconhecerem a pintura dos paulistas, quase 

nao a comentam. For exemplo: os livros Historia da Arte 

Brasileira, de Acquarone, Jose Maria dos Reis Jr., Gonzaga 

Duque, Fernando Jorge, Angione Costa, Laudelino Freire, Ar 

geu Guimaraes, Carlos Rubens, e dos mais recentes Quirino 

Campofiorito e Mario Barata - todos eles falam rapidamente 

das marinhas de Benedito Calixto; Oscar Pereira da Silva 

tern algumas linhas a mais, sendo sempre citados Escrava 

Romana, Criagao da Vovo, e Infancia de Giotto; Pedro Ale 

xandrino, com uma critica velada, e denominado o rei dos 

metais. Paulo do Valle Jr., Campos Ayres, Clodomiro Amazo 

nas, Mario e Dario Villares Barbosa sao somente citados. 

Os outros, nada. Sao ilustres desconhecidos Norfini, Fer 

rigno, De Servi, os Dutra, Campao, Monteiro Franga, Tulio 

Mugnaini, Torquato Bassi, AntSnio Rocco, Enrico Vio, Lopes 
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de Leao, Perissinotto, J. Wasth Rodrigues, Helena Pereira 

da Silva ... 

Nas ultimas decadas, os estudiosos de arte se in 

teressaram pelo modernismo e suas inovagoes, porem ninguem 

se preocupou em saber qual era o pane de fundo do qual ele 

nasceu, nem contra o que ele se insurgiu. P justamente ne_s 

te periodo que grande ndmero de pintores paulistas aqui 

veram e produziram, mas hoje estao ofuscados pelo brilho dos 

cariocas, dos estrangeiros e dos modernistas, quando nao e_s 

quecidos e relegados a piano secundario. 

A pesquisa procura recuperar estes artistas e e_s 

tudar sua produgao. Os artistas paulistas foram marginal^ 

zados desde os tempos em que estavam pintando e ja tinham 

que concorrer com os estrangeiros. Hoje temos que reavaliar 

seu trabalho e colocd-los no lugar que merecem, apesar de 

que poucas vezes atingiram as qualidades de urn Visconti, urn 

Parreiras ou urn Batista da Costa. 

0 levantamento efetuado foi tao complete quanto 

possivel, tanto dos artistas da virada do seculo, como das 

duas primeiras decadas deste. Aqueles que iniciaram sua pro 

dugao neste periodo foram seguidos ate o fim de sua carrejl 

ra. Serao estudados mais a fundo aqueles que nos pareceram 

relevantes, ou de quern tivemos a possibilidade de encontrar 

elementos da obra. Sobre alguns, que foram citados varias 

vezes no seu tempo, infelizmente nao conseguimos encontrar 

mais noticias e os trabalhos vistos, como nao sao represen 

tativos, dificultam emitir uma opiniao. 
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Alguns artistas contemporaneos destes, que segu^ 

riam novos caminhos na pintura, nao serao por nos focaliza 

dos pois, alem deles terem outras preocupagoes artisticas, 

sua obra e sobejamente conhecida e valorizada. 

Para o inicio da pesquisa encontrei dificuldades, 

pois os museus hoje mostram so parte do acervo que possuem. 

No Brasil, se quisermos ver o seculo XIX, teremos que ir ao 

Rio, para o Museu Nacional de Belas Artes e em Sao Paulo 

para a Pinacoteca do Estado. No Museu Nacional de Belas 

Artes estao os artistas que mais se destacaram no Rio; pau 

listas, somente Almeida Jr., Pedro Alexandrine e mais al^ 

guns poucos. Na Pinacoteca do Estado encontrei exemplos de 

quase todos os cariocas ou brasileiros de maior relevo, co 

mo Visconti, com sua Maternidade, Batista da Costa, Bernar 

delli, Amoedo, Belmiro de Almeida, Pedro Americo, Weingartner, 

Lucilio e Georgina de Albuquerque, Navarro da Costa e cla 

ro, os nossos expoentes: Almeida Jr., Pedro Alexandrine, 0_s 

car Pereira da Silva e Benedito Calixto. Dos paisagistas 

do comego do seculo, daqueles que atuaram em Sao Paulo, ra 

ras sao as telas. 

Portanto, se alguem quiser estudar, ou simple_s 

mente conhecer os pintores paulistas do sec. XIX e comegos 

do XX, tera uma grande dificuldade. E verdade que o pes- 

quisador, se requisitar aos museus para examinar alguma 

obra, obtera permissao. Alem dos dois museus acima, tera 

que freqllentar pacientemente os leiloes, onde vera obras ej; 

parsas, geralmente menos importantes na vida do artista, 
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pois as de maior relevo ja estao nas colegdes particulares. 

Quando alguem resolve desfazer-se de uma tela importante, 

encontrara varios colecionadores a espreita; assim, estas 

obras nem chegam a leilao, sendo adquiridas antes do publd^ 

co poder ve-las. 

Sobram as colegoes particulares. Entrar nas casas 

somente e possivel se o interessado, o pesquisador, conhecer 

o fechado grupo dos colecionadores chamado Sociarte, onde 

sera recebido depois de ser recomendado por um dos socios. 

Depois de ter iniciado o estudo deste periodo,per 

cebi que todos os artistas se dedicavam a pintura da paisa 

gem. Para alguns era a tematica principal, para outros era 

um tema usado esporadicamente. Se focalizasse todos os ge 

neros pintados, este estudo se alongaria desnecessariamente, 

pois, atraves da paisagem, pode-se ter uma visao dos arti^ 

tas, de suas qualidades pictoricas, como da epoca. Os paisa 

gistas supriam as necessidades de nossos compradores, pois 

suas obras sao de facil leitura, representam trechos da na 

tureza que transmitem paz, e que todos colocavam em suas sa 

las de visita. Encontraremos, assim, muitos quadros de re 

cantos franceses, com os quais os pintores agradavam ao ego 

provinciano da nossa sociedade que, com orgulho, mostrava 

obras com nomes estrangeiros e assim procurava afrancesar- 

-se. Tambem agradavam os temas que mandavam pintar de suas 

fazendas e ainda recantos calmos do nosso interior, ou tre 

chos de praias. 

Para estudar estes pintores que hoje estao sendo 
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relembrados, foi feita, de inicio, uma pesquisa nos livros 

de arte que existem, inclusive o de Theodore Braga, onde ha 

um levantamento bibliografico muito util para o inicio do es 

tudo de cada um dos artistas. Foram tambem lidas as teses 

que focalizaram este periodo. 

Para conseguir um panorama do que era Sao Paulo 

na epoca e sua evolugao, fez-se um levantamento pormenoriza 

do no jornal M0 Estado de Sao Paulo", desde 1890 ate 1940; o 

jornal MDiario Popular" foi pesquisado de 1889 ate 1941, pa 

ra preencher as eventuais lacunas. Nos outros jornais da 

epoca foram realizados levantamentos de artigos avulsos que 

interessavam. Sao eles: "A Gazeta", "Folha da Manha", "Jor- 

nal de Sao Paulo", "Correio Paulistano", "Diario de Sao Pau 

lo", "Folha de Sao Paulo", "0 Comercio de Sao Paulo", "Dia- 

rio da Noite", "Jornal do Brasil" (Rio), "0 Paiz" (Rio), "A 

Tribuna de Santos" e jornais do interior que noticiaram as 

exposigoes dos pintores estudados. 

Efetuou-se, ainda, um levantamento em revistas da 

epoca como "A Gazeta Artistica", "Vida Moderna", "A Cigar- 

ra", "A Garoa", estas incompletas nas varias colegoes, e 

ainda "Ilustraqao Brasileira", "Revista do Brasil", comple 

tas, e a revista "Paulistania", de 1940 a 1957. 

Para compreender o ambiente provinciano de Sao 

Paulo, recorri aos livros que descrevem os costumes da epo 

ca, suas atividades culturais restritas e a expansao grada 

tiva da cidade. 

Foram entrevistados familiares de artistas como os 
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de Norfini, Clodomiro Amazonas, os Dutra, Campao, Benedito 

Calixto, Torquato Bassi, Antonio Rocco, Tulio Mugnaini, Bea 

triz Pompeu Camargo, Maria Luiza Pompeu Camargo, Nicota 

Bayeux, Paulo do Valle Jr. e tambem amigos, ex-alunos e 

contemporaneos. Alem dos relates, muitos forneceram docu 

mentos, fotos, catalogos importantes para a biografia dos 

artistas, para esclarecer pontos controvertidos e preencher 

lacunas. 

Pesquisou-se nos Catalogos do Salao Paulista de 

Belas Artes e os importantes e raros da Exposigao Brasilei^ 

ra de Belas Artes de 1911-1912 e o de 1912-1913, da Expos_i 

gao Geral de Belas Artes de 1922, Exposigao de Arte Contem 

poranea, 1922, Rio, da Exposigao de Belas Artes, Muse Ita- 

liche de 1928. Confirmaram eles a presenga dos artistas 

estudados e o que expuseram, provando mais uma vez a preva 

lencia da paisagem. 

Foi feito urn levantamento de antigos leiloes, co 

mo o de Jose A. Gongalves, em 1937, do Dr. Djalma Fonseca 

Hermes, em 1941, no Rio, e de Dr. Heribaldo Sicilian©, tarn 

bem no Rio, em 1942. Tambem foram visitados os leiloes que 

aconteceram nestes ultimos anos. 

Como colegoes de revistas e de alguns jornais an 

tigos em geral estao incompletas, a coleta nem sempre foi 

facil, mas foram de grande ajuda a Biblioteca Municipal Ma 

rio de Andrade, o Institute de Estudos Brasileiros, a Bi- 

blioteca da Faculdade de Direito, a Biblioteca do Museu Pau 

lista, a Biblioteca do Institute Historico e Geografico, a 



Biblioteca da Pinacoteca do Estado, alem de colecionadores 

e bibliofilos particulares que me facilitaram o trabalho, 

como Paulo Alves Siqueira, Joao Falchi Trinca, Ana Maria 

Beluzzo, Domingos Tadeu Chiarelli, Maria Cecilia Franga Lou 

rengo e Marta Rossetti Batista. 

Quanto ao estudo da obra propriamente dita, as 

telas foram pesquisadas na Pinacoteca do Estado, Museu Pau 

lista. Institute Historico e Geografico, M.A.S.P., M.N.B.A. 

e inumeros colecionadores, entre eles os que pertencem a 

Sociarte, e aos leiloes destes anos em que durou a pesqu_i 

sa. Os quadros foram todos fotografados e fichados. 

No primeiro capitulo da tese foram focalizados o 

ambiente artistico da epoca em Sao Paulo, da passagem do 

seculo ate 1930. Foram estudados os artistas que expuse- 

ram neste period© e os locals que usaram, as escolas de ar 

te que apareceram, as grandes exposigoes que aconteceram , 

como a primeira e segunda Exposigao Brasileira de Belas Ar 

tes, em 1911 e 1912, a Exposigao Espanhola, em 1911, a Ex 

posigao Francesa, em 1913, a Exposigao Geral de Belas Ar- 

tes no Palacio da Industria, em 1922, os pintores estran 

geiros que vieram expor na cidade, as colegoes de arte eu 

ropeia trazidas para que nossos colecionadores as adqu^ 

rissem. Tambem foi focalizada a critica de arte em Sao Pau 

lo, a Pinacoteca do Estado, o Museu Paulista, as bolsas pa 

ra o exterior que nossos artistas pleiteavam, Freitas Val- 

le, o mecenas das artes, o Grupo Almeida Jr., o nacionalis^ 

mo, os Saloes da Escola Nacional de Belas Artes e a presen 

ga da pintura da paisagem neste periodo. 
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Para colocar estes artistas no espago que eles 

ocupam na arte brasileira, £oi necessario estudar o surg_i 

mento da pintura da paisagem na Europa, dando-se especial 

importancia as escolas que mais os influenciaram, isto e, 

os realistas, a Escola de Barbizon e os "macchiaioli". 

No segundo capitulo foi feito um estudo conciso 

da paisagem em geral, seu surgimento e o significado que 

teve na Historia da Arte. Foram estudadas as escolas que 

influenciaram os paisagistas brasileiros, nao se estudando 

o cubismo e outros movimentos que apareceram, pois nenhum 

artista focalizado os seguiu. Em seguida, foram citados os 

mais importantes pintores brasileiros que executaram paisa 

gens, tendo sido dado maior destaque aos cariocas. 

No capitulo A pintura da paisagem em Sao Paulo 

foram estudados os artistas que se dedicaram a esta temati 

ca, tanto os brasileiros como os estrangeiros aqui radica 

dos, e tambem aqueles que apareciam com certa regularidade, 

deixando assim influencia. 

Ao querer agrupa-los, percebemos que, apesar de 

serem todos paisagistas e cada um ter suas qualidades ind^ 

viduais, podiam pertencer a varies grupos. 

Assim foram evidenciados os artistas que aqui vi 

viam na virada do seculo: Benedito Calixto, Pedro Alexan 

drino, Oscar Pereira da Silva, Almeida Jr., Bertha Worms e 

os italianos Ferrigno, Santoro, De Servi. Em seguida se 

estudaram os italianos viajantes, De Corsi e Fabbricatore, 

entre outros. Como os nossos pintores quase todos foram se 
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especializar no exterior, estudaram-se aqueles que freqUen 

taram antes a Academia Imperial de Belas Artes e a segunda 

gera^ao, que estudou com os pintores da terra, para depois 

irem para a Franga e Italia. Focalizou-se sua europeizagao, 

o nacionalismo e sua contribuigao a pintura. 

Estudou-se a influencia da escola italiana de pai. 

sagem nos nossos artistas e naqueles que aqui se radicaram. 

Uma atengao especial foi dada a luz como tema, 

que foi urn personagem para urn grande grupo de pintores, den 

tre eles Paulo do Valle Jr., Campao, Tulio Mugnaini, Cam- 

pos Ayres e Torquato Bassi, mas tambem Perissinotto, Joao 

Dutra, Alipio Dutra e Lopes de Leao. 

Nao foram deixados de lado pintores que, apesar 

de nao terem tido uma produgao relevante, participaram do 

meio artistico do comego do seculo. Ao grupo de artistas 

que descobriu nossa arquitetura colonial e se dedicou a 

xa-la deu-se a denominagao de documentaristas, Norfini, J. 

Wasth Rodrigues e Benedito Calixto os mais relevantes. Ha 

ainda urn grupo de artistas italianos que aqui se radicou 

urn pouco antes da I Guerra Mundial e que tambem deixou sua 

contribuigao, como Antonio Rocco e Enrico Vio, entre outros. 

Ainda se destacou a influencia da fotografia na 

pintura da paisagem. Estudaram-se as mudangas que foram 

surgindo na execugao dos quadros de paisagem, tanto na e£ 

colha do que focalizavam, como seu enquadramento, a compo 

sigao, o maior clareamento da paleta, a grande mudanga da 

fatura, o estudo da luz pela hora do dia e do ano. 
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Cada artista coube em varies topicos estudados. 

Foi feita tambem uma cronologia e uma biografia separadas, 

focalizando-se sua vida, obra e principais caracterfsticas; 

para tanto, estudaram-se quadros de varias fases. 

A bibliografia foi subdividida em livros, perio 

dices, catalogos de exposigoes e leiloes. Os livros estao 

catalogados em ordem alfabetica e os periodicos em ordem 

cronologica. Como o fichamento de periodicos resultou em 

milhares de fichas, optou-se fazer uma bibliografia geral 

e outra individual. Cada artista tera a sua, sendo cita- 

dos somente os artigos mais relevantes. A bibliografia ge 

ral tera noticias, como eventos de grupos, exposigoes cole 

tivas e outros. 

A intengao do trabalho e recuperar a obra destes 

artistas ignorados ou esquecidos do comego do seculo. Co- 

mo e quase impossivel localizar seus quadros, pois estao 

quase todos em maos de particulares, talvez esta pesquisa 

ajude quem no future os queira estudar. 

Como ja disse Aleksa Celebonocvic, ao estudar o 

fim do seculo XIX na Europa, antes tao desprezado, a Histd 

ria da Arte deve estudar todos estes artistas e reconside 

rar suas obras e assim restituir a imagem exata e completa 

do desenvolvimento da historia da nossa civilizagao. Deve 

render a estas obras o lugar que raerecem, tendo em conta as 

particularidades que as distinguem das correntes contempo- 

raneas.^ 

1. Peinture Kitsch ou Realisme bourgeois, Paris, Editions 
Seghers, 1974, p.13 
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Portanto, esta e uma tentativa de revalorizar 

pintores de merito ate agora nao estudados, que tiveram 

seus momentos de gloria, sao o nosso passado artistico e 

sem sua inclusao, nossa historia da arte estaria truncada. 



I - SAO PAULO 
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SAO PAULO 

No ultimo quartel do seculo passado, a cidade de 

Sao Paulo recebeu grande quantidade de imigrantes europeus, 

especialmente italianos, o que contribuiu para o crescimen- 

to da cidade, a expansao do comercio e da industria."^ 

Os fazendeiros ja estavam se mudando para a capi- 

tal e iam para lugares como Campos Elisios, Higienopolis,Cer 

queira Cesar; a pequena burguesia habitava os bairros Conso 

lagao, Liberdade, Cambuci; os operarios, na maior parte ita 

lianos, iam para Barra Funda, Belenzinho, Luz e Bom Retire. 

Em 1884, D. Veridiana Prado mandou construir seu 

palacete na colina Santa Cecilia, dentro de urn parque. Mui- 

tas pessoas abastadas comegaram a seguir-lhe o exemplo, ed^i 

1. Os antigos predios e igrejas construidos em taipa comega 
ram a ser demolidos, para dar lugar a outros, que se as- 
semelhavam aos europeus e "assim a cidade perdia seus a_s 
pectos mais tradicionais e provincianos nessa epoca, sem 
que esses tragos fossem substituidos por qualquer fisio- 
nomia bem definida" (Ernani da Silva Bruno. Historia e 
Tradigao da Cidade de Sao' Paulo, p. 969). Em 1890, Sao 
Paulo era servido por uma linha de bondes puxados a bur- 
ro, que ia de Santana ate a Freguesia do (3. 0 triangulo 
da rua 15 de Novembro, rua Direita e Sao Bento tornou-se 
comercial. A cidade crescia espontaneamente, sem planeja 
mento. Para construir, os italianos introduziram o tijo" 
lo. Sao Paulo era uma cidade em crescimento. 0 viaduto 
do Cha fora planejado por urn particular^que em 1892, co- 
brava pedagio para quem quisesse utiliza-lo. 0 vale do 
Anhangabau, em baixo do viaduto, nao passava de urn cam- 
po de hortas e plantagoes; em 1902 foi reformado. No 
mesmo ano, teve lugar a construgao do Teatro Sao Jose,em 
estilo art-nouveau. 
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ficando palacios nos antigos bairros paulistanos hoje e no_s 

so centro da cidade.^ 

Em 1900 comegam a substituir a iluminagao a gas 

pela luz eletrica. Com a expansao da economia cafeeira ecom 

os meios de transporte mais rapidos Cmas nao muito), pela 

estrada de ferro Sao Paulo-Rio de Janeiro grandes companhias 

de Teatro e opera que antes seguiam direto do Rio para Bue- 

nos Aires, comegaram a parar tambem em Sao Paulo. Eram leva 

das a cenas operas comicas, pantomimas, operas classicas i- 

talianas, companhias teatrais e ate mesmo o Circo Casali 

3 
fez espetaculos. 

2. Emani da Silva Bruno, p. 929. 
3. Os membros das familias da sociedade paulistana falavam frances; os 

acontecimentos da Franga eram seguidos pelas revistas que chegavam. 
Havia grande refinamento, consequencia de Pxitos financeiros e gran- 
des oportunidades (Richard Morse, Formagao Historica de Sao Paulo,p. 
276). 
A epoca aconteciam casos de honestidade que hoje nos fazem sorrir,de 
tao inacreditaveis. Quase diariamente surgiam pessoas que encontra- 
vam dinheiro na rua e levavam a quantia a algum Jomal. Este anuncia 
va o fato e, caso aparecesse o dono e pudesse provar que era dele a 
quantia, esta Ihe seria entregue; caso contrario, era enviada aos 
hospitais dos Lazaros (Diario Popular 7.5.1890), Admiravam-se as pes 
soas de idade avangada; quando se tinha conhecimento do fato, a notT 
cia logo saia nos periodicos, citando nome e enderego do idoso; tal- 
vez isto fosse consequencia das epidemias que ainda grassavam no Bra 
sil. Em Sao Paulo apareciam sempre casos esparsos de variola e exis- 
tia ate urn carro para variolosos. No Lazareto de Santos, a febre ama 
rela chegava a 100 casos por dia e por isto, em 1891 o Govemador de 
clarou infectado o porto de Santos e suspeito o do Rio de Janeiro,am 
bos colocados em quarentena. 0 porto de Santos deixava muito a dese- 
jar, pela morosidade em atender os navios que chegavam. No paquete 
Paemanibuco, da linha Hauiburgo, regressaram a Europa quatro comandan 
tes de navios suecos que, chegando a Santos e constatando que leva- 
riam de 8 a 12 meses para descarregarem, resolveram voltar a Terra 
natal e la esperarem a liberagao de seus navios, Consta que urn coman 
dante, tendo chegado a Santos e se cientificado da extrema morosida- 
de dos trabalhos, o que o submetia a urn longo tempo de espera - pre- 
feriu voltar a Europa com a carga que de la trouxera. Fatos como es- 
ses dispensam comentarios. 
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Apesar dos percalgos, tudo no Brasil tinha que ser 

importado: vestuario, moveis, vinhos, queijos, objetos de 

arte, pois os consumidores desprezavam os nossos produtos 

que consideravam inferiores aos europeus. 

Nos primeiros anos deste seculo, Sao Paulo tinha 

240 mil habitantes, grande parte formada por fazendeiros, 

caipiras, ex-escravos e imigrantes que eram, na maioria, o- 

perarios artesaos e profissionais liberals. 

A cidade estava evoluindo; foi construida a esta- 

gao da Luz, uma replica da Central de Sidney, Australia,sen 

do importados ate os tijolos. Ja tinhamos a Escola Politec- 

nica e a Escola Normal Caetano de Campos, ambas projeto de 

Ramos de Azevedo. Inaugurou-se o Museu Paul ista em 1894 e, 

no comego do seculo, a Escola de Comercio Mackenzie e a Es- 

cola de Comercio Alvares Penteado; em 1905 tern lugar a £un- 

dagao da Pinacoteca. 0 Liceu de Artes e Oficios - que exis- 

tia desde 1882, e que teria a diregao de Ramos de Azevedo a 

partir de 1895, usufruiu de grande surto desenvolvimentista, 

com especial destaque a profissionalizagao dos jovens. Os 

cursos eram dados por artesaos, quase sempre italianos, e 

por artistas, como o escultor Amadeu Zani, o arquiteto Bond 

ciano Rossi, o Pintor Enrico Vio e alguns brasileiros, como 

os pintores Pedro Alexandrine e Oscar Pereira da Silva. Ha- 

via cursos de serralherxa, ebanisteria, modelagao, fundigao 

de metais. Ramos de Azevedo incentivou os artistas a terem 

atelie no Liceu. Amadeu Zani teve o seu de 1902 a 1912; o 

aquarelista Alfredo Norfxni de 1911 a 1926; Enrico Vio des- 
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de 1911 e pelo menos durante 30 anos; William Zadig, escul- 

tor, de 1912 a 1920; Fernandes Caldas de 1912 a 1922; Julio 

Starace, escultor, de 1913 a 1920; Ettore Ximenes,escultor, 

de 1919 a 1921. Tambem algumas exposigoes importantes tive- 

ram lugar no Liceu, como as de Pedro Alexandrine, em 1905 e 

1910; de Aurelio de Figueiredo, em 1912; do retratista in- 

gles Richard Hall, em 1913. E foi no Liceu que aconteceram 

as primeiras exposigoes de Belas-artes: a de 1911-1912 e a 

de 1912-1913, a famosa exposigao espanhola trazida por Pin£ 

lo em 1911 e a grande exposigao francesa, em 1913. 

Em 1911, Sao Paulo crescera tanto, que sua popula 

gao girava ao redor de 400 mil habitantes. 0 aspecto era de 

uma cidade provisoria; tudo parecia incomplete e sujeito a 

continuas remodelagoes. Como observou Morse, nos 60 anos a- 

pos a Independencia e, portanto, ate o advento da Republi- 

4 
ca, a curva de crescimento da cidade subiu como urn foguete. 

Inaugurou-se o Teatro Municipal, inspirado no (5pera de Pa- 

ris. Como o Teatro Sao Jose se incendiara, cogitou-se da 

construgao de urn outro, a altura de Sao Paulo. Iniciado em 

1908, foram seus contrutores Ramos de Azevedo e Domiciano 

Rossi e a decoragao ficou a cargo de Claudio Rossi e Oscar 

Pereira da Silva. 0 Hamlet, de Shakespeare, abriu ao publi- 

co as portas do teatro. 1913 registra a contrugao do Viadu 

to Santa Efigenia, edificado com ferro importado da Belgi- 

4. Ernani da Silva Bruno, p. 913 
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ca. Em 1916 e aterrado o vale do Anhagabau. 0 alemao Frederico 

Glette construira o Grande Hotel, que ocupava urn quarteirao 

e ia da rua Sao Bento ate a Sao Jose, hoje Libero Badaro.Se 

gundo Ernani da Silva Bruno, nenhum hotel do Rio podia com 

parar-se a ele em luxo e eram notaveis sua adega e cozinha, 

mas a porta principal do edificio ainda se fechava provin- 

cianamente as 10 horas da noite^ com o que nao concordava 

Guirard de Schevola, que fez parte da exposigao francesa em 

1913 e se queixou da falta de bons hotels em Sao Paulo. A- 

lias, achou ele a cidade descaracterizada e lamentou a demo 

ligao de antigos predios em favor de construgoes de duvido- 

sos estilos. 0 art-nouveau, quase esgotado na Europa, ainda 

era usado no Brasil. Entretanto, em 1902, quando fora proj£ 

tada a Vila Penteado, por Carlos Eckman, neste estilo, a pe 

dido dos donos, art-nouveau estava no auge na Europa tarn- 

bem. 0 mesmo feitio fora escolhido para a edificagao do ho- 

je inexistente Colegio Des Oiseaux. Mas, na verdade, a ar- 

quitetura nao obedecia leis, era tremendamente ecletica, cons 

truia-se em todos os estilos dependendo do gosto e origem 

do fregues, que pedia a casa a maneira preferida de sua ter 

ra. 0 neoclassico gozava da preferencia do governo. A arqu^ 

tetura em Sao Paulo teve, assim, todos os estilos,apesar de 

nela prevalecer a influencia italiana. Ramos de Azevedo con^ 

truia suas obras no estilo neoclassico, mas como trabalhava 

com o italiano Domiciano Rossi, o estilo era italianizante, 

5. Ernani da Silva Bruno, p. 151 
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como £oi a contrugao da Politecnica. Empregavam-se tambem 

os estilos florentino, neogotico e neo-romanico, que pode 

ser observado na Santa Casa, construida por Micheli,tenden- 

do para o gotico; a Igreja Santa Cecilia, em romanico, e a 

Igreja da Consolagao, projeto de Max Hehl, de 1908, gotico, 

com elementos romanicos. 

Ramos de Azevedo (1851-1928) tinha seu escritorio 

de engenharia e sentia falta de materials de construcao e 

por isto teve necessidade de criar uma infra-estrutura, fun 

dando uma empresa para fazer os azulejos e uma serraria, pa 

ra, dessa forma, evitar as importagoes. 

Francisco de Paula Ramos de Azevedo, nascido em 

Campinas, estudou na Belgica e, apos seu retorno, depois de 

trabalhar na reconstrugao da Catedral de Campinas, estabele 

ceu-se em Sao Paulo, em 1889. Ele e seus associados ditaram 

o gosto da arquitetura local ate 1920. Fez inumeros palace- 

tes na capital paulista, e tambem o Correio e o Palacio das 

Industrias. Foi um dos fundadores do Liceu Pasteur, do Ban- 

co Belga e fundou o Institute de Engenharia. Ramos de Azeve 

do era parte ativa de todas as manifestagoes artisticas e 

culturais que tinham lugar na capital paulista.^ 

6. As terriveis epidemias, foram diminuindo quando o Rio Tie 
te foi retificado, melhorando a salubridade das zonas rT 
beirinhas. Acabaram os grandes surtos de variola e de fe 
bre tifoide, mas ainda surtos nas favelas onde viviam os" 
imigrantes assustavam pelo contagio. Foi aterrado o pan- 
tano do Carmo e, com isto, apareceu a Ilha dos Amores,on 
de construiram locals para banhos e esportes nauticosT 
A regiao continuava a ser alagada pelo Tamanduatei na e- 
poca das chuvas^ especialmente as ruas Boa Vista, 15 de 
Novembro e Florencj.0 de Abreu. No quadro de Benedito Ca- 
lixto, Fundagao da Varzea do Carmo, hoje no Museu Paulista,po 
demos observar como ficou o local em 1892 (Ernani da SiT 
va Bruno, p. 1086). — 
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PANORAMA ART1STICO DA CIDADE NA PASSAGEM DO SfiCULO 

Poucos eram os pontos de encontro para troca de 

ideias na cidade. Em geral discutia-se nos cafes, nas reda- 

goes de jornais (Correio Paulistano, 0 Estado de Sao Paulo, 

Fanfulla) e de revistas, como A Vida Moderna, A Cigarra, 0 

Pirralho, onde muitas vezes os artistas colocavam seus qua- 

dros. 

Como nao havia galerias ou saloes de artes os un^ 

cos eventos do setor eram as exposigoes individuals, sempre 

em locals improvisados. Expunfiam aqui pintores da terra,sen 

do sempre preferidos os cariocas, ou os artistas viajantes, 

muito reputados, considerados superiores aos nossos. 

Os colecionadores eram poucos, pondendo-se citar 

como tais D. Veridiana Prado, que possuia obras de Pedro 

Alexandrino e Almeida J.; o Conde Lara; Alvares Penteado e, 

naturalmente, o maior de todos; Freitas Valle. 

Em alguns saloes , onde se reuniam artistas e inte 

lectuais, a tradigao era tirada da burguesia europeia o que 

durou ate mais ou menos 1912, como o de D. Veridiana Prado. 

Logo em seguida surgiu a Villa Kyrial, de Freitas 

Valle. 0 palacete de D- Veridiana, decorado a europeia, co- 

mo tambem a Villa Kyrial, eram locals para saraus e neles 

os hospedes aprendiam a comportar-se como burgueses europeus. 
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Pouco se falava em arte em Sao Paulo no final do 

seculo passado. Quando aparecia alguma noticia nos jornais, 

ficava espremida entre crimes, desastres, pessoas desapare- 

cidas, politica.Que nao era uma cidade muito amante das coi^ 

sas da arte podemos ver pela noticia que saiu no Diario Po- 

pular , em 1890: o fotografo Haenen, que estava com uns qua- 

~ 7 
dros "encalhados" viu-se obrigado a fazer uma remarcagao. 

Tambem nao se notava muita exigencia quanto a qualidade dos 

quadros. Era comum encontrar nos jornais a noticia de algum 

artista recem-chegado, especialista em retratos a crayon,co 

pia de fotografias. E, quando algum destes quadros era ex- 

posto, descreviam-no como "de grande mimo na finura das mi- 

- 8 
nudencias e torn geral do sombreado" • 0 motLvo damaioria dos 

quadros, nesta epoca, era o retrato a crayon, em geral co- 

pia de fotos, e os artistas, quando nao estrangeiros, eram 

professores de escola normal ou simples amadores. Suas obras, 

sempre elogiadas, eram consideradas "corretas e bem acaba- 

das". Estes artistas tambem lecionavam desenho a crayon, bji 

co-de-pena, pintura a aquarela e oleo, sendo urn deles Willy 

Reichardt. 0 Prof. F.G. Lobe chegou a fazer propaganda de 

seu curso de sistema "moderno e rapido" para senhoras e, en 

tre outras coisas, ensinava tambem pintura em seda, cetim, 
g 

vidro, madeira, bordados, monogramas. Rodrigo Scares, que 

7. Diario Popular 5.5.1890 
8. Carlos Kroeraer, rua da Imxgragao 74, Bom Retire. 26.2. 

1890, Diario Popular. 
9. Diario Popular , 15.6 ,1892. 
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. 12 . - 
do Ipiranga. Dois anos apos expos, no mes de margo, no ate- 

lie de Pedro Alexandrino, a rua da Gloria, o quadro Fazenda 

encomenda do coronel AntSnio Alves Aranha. E nos meses de 

maio e setembro promoveu mais duas exposigoes que levou tam 

bem para Campinas. 

Exceto Parreiras, poucos cariocas apareciam aqui. 

Lucilio de Albuquerque mais tarde se tornaria urn visitante 

habitual; ainda aluno do I9 ano da Escola Nacional de Belas 

13 
-artes, expos a Praia do Flamengo. 

Almeida Jr. e seus alunos - entre eles Pedro 

Alexandrino - expuseram em seu atelie, em julho de 1895. 

Bertha Worms, muito apreciada, expos o retrato da poetisa 

14 
Julia Lopes de Almeida. 

Ferrigno expos, em 1900, na Galeria Cristal, ape 

nas trabalhos feitos sob encomenda, todos elogiadissimos. 

EXPOSigAO DE BELAS-ARTES E ARTES INDUSTRIAIS, 1902 

Esta coletiva nunca antes comentada, apresentou 

mais de 800 trabalhos nas areas de pintura, escultura,artes 

industrials, ceramica, cutelaria, desenho, arquitetura e fo 

tografia de artistas nacionais e estrangeiros. No catalogo 

da exposigao, montado no Largo do Rosario, constavam 406 tra 

balhos. Fizeram parte da diregao Ramos de Azevedo,Bento Bue 

12. Diario Pomilar. 22.3.1893 
13. Dlarxo Popular, 22.5.1895. 
14. Diario Popular, 9.7.1895. 
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no, Antonio Prado, Paulo Sousa, Carlos de Campos, Garcia 

Redondo, sendo a Comissao Artistica formada nor Oscar Perei 

ra da Silva, Amadou Zani, AntSnio Ferrigno, Prof.Jose Warth, 

Benedito Calixto, Engenheiro Miguel; Jonas de Barros foi o 

- . 15 
secretano. 

A inauguragao, em grande pompa, deu-se na presen 

Qa do Presidente do Estado, Bernardino de Campos, regada a 

champagne e com um aplaudido discurso inaugural de Freitas 

Valle, que ofereceu ao presidente do estado uma linda pena 

de ouro. 

Expostas as obras de: Antonio Ferrigno, ja ha 

quase uma decada vivendo em Sao Paulo e muito respeitado,um 

dos organizadores que mais lutou para o exito da mostra e 

quern mais vendeu: cinco obras^ Benedito Calixto, que vendeu 

tres e ofereceu uma a Bento Bueno; Oscar Pereira da Silva, 

sempre muito elogiado expds a Escrava e Basse Cour de grand 

mere: os irmaos de Servi; Galbiati; Bisogno; Jules Martin; 

Marzo; Petrucci; Jonas de Barros e Warth. Durante a exposi- 

qao anexaram-se mais cinco quadros de Maria Elisa Pacheco 

Arruda (irma de Amadeu Amaral e ex-aluna de Almeida Jr.) e 

duas esculturas de De Chirico, sendo uma delas um baixo-re- 

levo com uma serpente e rosas, que recebeu o nome de Ophis, 

dado pelo poeta Jacques D'Avray (pseudonimo de Freitas Valle). 

15. 0 Estado de Sao Paulo, 25.6.1902. 
16. Terrigno expos Bahiana em Descanso, hoje na Pinacoteca 

do Estado, A Luta pela vida Qstudo do interior de uma 
fabrica de vidro), uma paisagem paulista, Agua Parada, 
Inundagao da Varzea do Carmo, Olaria, Jardim, A Escola 
e A comida esta pronti^ 
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No pavilhao do Prof. Jose Warth, ele e uma dezena de alunas 

colocaram seus trabalhos de moveis pintados, incrustados e 

vasos decorados; renomado restaurador, ja reconstituira mo- 

veis de Freitas Valle e Sampaio Viana. 

Mas a exposigao acabou nao tendo o sucesso espe- 

rado; estava quase sempre vazia. Para diminuir o deficit, a 

cbmissao convidou Coelho Neto para fazer uma conferencia so 

bre arte; 400 entradas foram vendidas a 5$000 para o pavi- 

mento terro e a 2$000 para o pavimento superior. Como Coelho 

Neto adoecesse escolheu-se Brasxlio Machado para substitui- 

lo, mas ele tambem ficou enfermo e os bilhetes passaram a 

valer para urn concerto no Salao Stenway. 

A exposigao inaugurada a 25 de junho, fechou no 

dia 14 de agosto, com poucas vendas, umas 20 obras ao todo. 

Como vimos pelos nomes dos participantes, grande parte era 

de origem italiana e, apesar do pouco sucesso que a exposi- 

gao obteve, esta foi a primeira vez em que houve uma inicia 

tiva dos nossos intelectuais de promover uma mostra de arte 

coletiva que pode ser considerada a Primeira Exposigao de 

Belas-artes em Sao Paulo. 

OUTRAS EXPOSICOES NO INtCIO DO SgCULO 

EXPOSICAO CAMPINEIRA DE ARIES E INDPSTRIAS 

Em 1903, Norfini - que, vindo para o Brasil, fo- 

ra direto a Campinas organiza a Exposigao Campineira de Ar 
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tes e Industrias, Inaugurada com urn recital que apresentava 

um violinista e a pequena pianista Guiomar Novaes (na epoca 

com sete anos), contou tambem com canto e declamagao.Coelho 

Neto proferiu uma conferencia e, no final da mostra, Henrique 

Barcelos ofereceu "um bonito mimo" ao pintor Norfini."^ 

Alem da exposigao acima, na mesma epoca o juri 

concedeu medalha de ouro a Elsa Niebler, Lupercio Teixeira 

e Sofia Niebler; de prata a Angelina Luchetti, Ilda Pompeu 

e Carlos Jose de Freitas; o primeiro premio de distingao a 

Alfredo Norfini e Frederico Lobo, A exposigao encerrou a 13 

de Janeiro de 1903. 

Alem da exposigao acima, na mesma ^poca ha outras 

importantes: a de Parreiras, com quadros de costumes brasi- 

leiros, visitada por mais de 197 pessoas num so dia;a de A. 

Ferrigno, que trouxera quadros que reproduziam a vida na la 

voura. refletindo o trabalho rural. Os quadros chamaram e- 

normemente a atengao pela tematica do cultivo e beneficiamen 

to do cafe. 0 sucesso foi grande e, a pedido, o artista vol 

tou a expor seis grandes telas, ao lado de outras de Santo- 

ro, abordando o mesmo tema. 

Parreiras faria, em junho do ano seguinte, outra 

exposigao nos fundos da Confeitaria Castelldes. Em dez dias 

2204 pessoas visitaram-na (sendo 82 senhoras), o que nao 

deixa de ser um numero impressionante para uma individual. 

Para realiza-la, o artista teve que decorar e forrar as pa- 

redes da Confeitaria, ajudado por Romulo Bonanni "profissio 

17. 0 Estado de Sao Paulo, 7.1.1903 
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nal de gosto". Rareiam depois suas vindas a Sao Paulo: apos 

1904 ele so voltou em 1913. 

Visconti aparecia raramente, mas comentavam-se sem 

pre pela imprensa seus progressos na Europa. Lucilio de Al- 

buquerque voltou em 1906, trazendo quadros cuja tematica 

era a paisagem. Muitos italianos expuseram em Sao Paulo:San 

toro, Ferrigno, Norfini, De Servi, De Corsi, Nicola Fabrica 

tore e Benjamin Parlagreco. Alguns se fixaram, outros fica- 

ram algum tempo e voltaram para a Italia, para depois de a^ 

guns anos trazerem novas obras para expor. Outros, encanta- 

dos com a paisagem brasileira, viajaram pelo pais, ou passa 

ram a residir no Rio e apareciam aqui esporadicamente. 

Pedro Weingartner tambem expunha em Sao Paulo sem 

pre que voltava de suas viagens da Europa (tinha atelie em 

Roma e expos a caminho de sua terra natal, Rio Grande do 

Sul).Esteve aqui em 1901, 1905, 1907 e 1910. 

Uma interessante exposigao em 1907 £oi a do ale- 

mao Aurelio Zimermann que, radicado no interior do Parana, 

apresentou trabalhos com desenhos de cenas interioranas,mui 

tas vezes com animais. Era urn estudioso de nossos costumes 

caipiras. Hoje e pouco conhecido, pois dificilmente encon- 

tramos quadros seus em leiloes ou mesmo em colegoes particu 

lares, a nao ser as obras que estao no Museu Paulista e as 

que estao reproduzidas na Revista do Brasil. Monteiro Loba- 

to, quando conheceu seus trabalhos, fez questao de publicar 

alguns desenhos. No mesmo ano o pintor Torquato Bassi expos 

30 paisagens na Casa Bevilacqua. Este italiano alegre, sim- 
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patico e barulhento seria uma figura interessante em nosso 

meio artistico. Muito produtivo, expunha praticamente todos 

os anos, participava de coletivas e as organizava, tomava 

parte nas exposi^oes de amigos ou estrangeiros, frequenta- 

as varias vezes, animando-as. 

Com o tempo visitar exposigoes tornou-se urn habi- 

to comum em Sao Paulo, que oferecia tao poucos lugares de 

entreternimento. Os pintores o faziam muitas vezes, pois sa 

biam que la encontrariam sempre algum outro colega, e pode- 

riam falar sobre arte. E iam pessoas da sociedade, intelec- 

tuais, colecionadores e senhoras para mostrar os novos mode 

los de Paris. 

Sempre eram bem recebidos os intelectuais que ti- 

nham a coragem de veneer a distancia do Rio de Janeiro a 

Sao Paulo. Osorio Duque Estrada foi elogiadissimo ao profe- 

- 18 
rir a conferencia literaria " 0 Beijo", considerada pela 

imprensa "assumpto deveras interessante". Tambem Coelho Neto 

19 
veio e falou sobre o tema "A Mulher". 

Alguns espanhois, inclusive, comegam a aparecer 

aqui e retornam inumeras vezes; e o caso de Agostin Salinas, 

que veio a primeira vez em 1910, trazendo quadros seus e de 

seu irmao Pablo. Como foi muito bem recebido, voltou mais 

quatro vezes, tornando-se muito conhecido em nosso meio. Ho 

18. Conferencia proferida no Eden Teatro. As entradas a ven 
da na livraria Mello Abreu, a rua Sao Bento CO Estado de 
Sao Paulo, 07.08.1907). 

19. 0 Estado de Sao Paulo, 9.11.1907 
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je encontramos inumeros quadros dos dois irmaos nas nossas 

colegoes. Voltou em Janeiro de 1911 com o irmao Pablo tendo 

a Pinacoteca do Estado adquirido A Colheita do Milho de 

Agostin. Depois da exposigao este ultimo ficou ate margo do 

ano seguinte, a fim de executar as encomendas que Ihe fize- 

ram. Entre os muitos trabalhos que fez estavam os quatro a- 

frescos para a Villa Kyrial, de Freitas Valle, e a encomen- 

da de Altino Arantes para a comemoragao de 7 de Setembro. 

Pablo recebeu a encomenda para o retrato de Freitas Valle, 

que executou em Roma. Hoje se encontra na Pinacoteca do Es- 

tado. Agostin tornou a expor em 1917 e 1919, Freitas Valle, 

que se tornara muito amigo do pintor recebeu a noticia de 

que este falecera em Roma, em 1921, onde morava com seu ir- 

mao Pablo Salinas. 

No final de 1911, Sao Paulo teve uma sdrie de ex- 

posigoes importantes. Quase ao mesmo tempo Lucilio e Georgi^ 

na de Albuquerque mostraram seus trabalhos, sempre muito a- 

preciados; Benedito Calixto, suas marinhas; Torquato Bassi, 

paisagens; Fabbricatore,paisagens e marinhas; Richard Hall, 

retratos. Para encerrar o ano, Sao Paulo recebeu 2 grandes 

coletivas, a la. Exposigao Brasileira de Belas Artes e a 

Exposigao Espanhola ambas no Liceu de Artes e Oficios. 0 e_s 

panhol Villa y Prades tambem trouxe, em 1911, trabalhos seus, 

de outros espanhois e de seu professor - o pintor Sorrolla, 

Destes , Ramos de Azevedo adquiriuo Mercado Arabe, 

aquarela de Jose Navarro e urn quadro de Jose Murillo; Ricar 

do Severe ficou com uma CabeQa de Monja, de Casa Nova, uma 
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de Barcelona, de J. Navarro, foram adquiridos por Gabriel 

20 
Rodrigues dos Santos. 

la. EXPOSICAO BRASILEIRA DE BELAS-ARTES - 1911-1912 

A primeira exposigao Brasileira de Belas Artes de 

Sao Paulo teve grande concorrencia de artistas de todo o 

Brasil, tendo participado muitos cariocas e ate alguns que 

estavam em Paris, como foi o caso de Nicota Bayeaux Benain. 

Nomes ilustres da epoca, como Antonio Parreiras, Pedro Wein 

gartner, Lucxlio e Georgina de Albuquerque e Henrique Ber- 

nardelli enviaram seus trabalhos. 

Dividida nas segoes de pintura, escultura, arqui- 

tetura e arte decorativa, foi inaugurada a 24 de dezembro 

de 1911 as 14 boras, no andar superior do Liceu de Artes e 

Oficios, com todas as personalidades politicas presentes e 

os discursos de praxe. Ficou aberta ate 31.1.1912. Para a 

ocasiao, as paredes das salas foram forradas com 800m de pa 

no marrom especialmente tingido para este fim, pois nao se 

encontrou nas lojas de Sao Paulo uma quantidade de tecido su 

ficiente. A Casa Dierberger enfeitou as escadas e galerias 

com festoes de folhagem e arbustos. A primeira sala era de 

20. Alem desses colecionadores, outros amadores adquiriram 
trabalhos; exemplo: Comendador Dr. Jorge Krug, Dr.Rodri. 
go Claudio da Silva, Villa y Prades embarcou em seguida 
para Montevideu e de la para Buenos Aires, onde vivia. 
Tinha ele uma encomenda para pintar os Plafontes de va- 
ries edificios em Mar Del Plata (0 Estado de S. Paulo, 
8.10.1911) 



30 

arquitetura; vinham a seguir quatro salas de pintura, com 

quadros de 67 expositores. 0 prego das entradas era 1$000 

nos dias uteis e $500 aos domingos. Vieram do Rio de Janei- 

ro para a inauguragao os artistas Baptista da Costa,Lucilio 

e Georgina de Albuquerque, Fernandes Machado, Virgilio Mau- 

ricio e mais tarde Artur Timoteo da Costa. Varies quadros 

foram adquiridos logo no primeiro dia; a exposigao, muito 

bem recebida pelo publico, que chegou a 400 pessoas por dia, 

prorrogava a bora de fechamento das salas. Acabou tornando- 

se local de rendez - vous da sociedade paulista e, como de 

costume, essas visitas, noticiadas nos jornais, tornaram-na 

um evento social. As aquisigoes, tambem publicadas indica- 

vam o nome do quadro e seu novo dono. Em relagao a divulga- 

gao da mostra, so em 0 Estado de Sao Paulo dedicou, e quase 

que cotidianamente uma coluna; em outros jornais houve pou- 

cas notas e, nos do Rio de Janeiro, quase nada. 

Quanto a critica a respeito da qualidade das o- 

bras, pouco se falou; houve apenas elogios genericos.As ven 

das acabaram nao sendo muitas e a imprensa comentou que a 

causa teria sido a exposigao espanhola, que estava no Liceu 

na mesma epoca, e as outras anteriores, que teriam saturado 

o fraco mercado de arte de Sao Paulo. Noventa por cento dos 

quadros vendidos representavam paisagens a tematica prefer^ 

da por nossos colecionadores. 0 governo do Estado adquiriu 

Quaresmas, de Baptista da Costa e Velha Figueira, de Maria 

Luisa de Camargo. Torquato Bassi vendeu 12 paisagens e Baj) 

tista da Costa mais sete. Visconti, que apresentou A Mater- 
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nidade, pediu por ela 6$000 reis; nao quis abaixar para 5$000 

reis, que era o quanto o governo do Estado oferecia. (Hoje 

ela se encontra na Pinacoteca do Estado). 

Amadeu Amaral, que sempre participou de eventos 

culturais paulistas, secretariou a Comissao Executiva da Ex 

posigao, organizada por particulares desejosos de ver Sao 

Paulo apresentar um importante acontecimento artistico. Hou 

ve uma Comissao Organizadora, mas deveu-se muito ao pintor 

Torquato Bassi, que se empenhou de corpo e alma no evento. 

Nao foi recebido nenhum auxilio oficial e cobriram-se os 

custos da mostra com o dinheiro da venda das entradas.O Li- 

ceu cedeu de graga os saloes. Um catalogo divulgava os par- 

ticipantes e suas obras. A mostra recebeu mais ou menos 4000 

visitantes, 50 a 100 nos dias uteis, 200 a 400 no domingo.A 

imprensa, nos ultimos dias, exortou o publico a aproveitar 

a ocasiao de ver uma grande colegao de arte, ja que se tra 

tava de "um pais sem escolas, sem museus, sem galerias, sem 

professores,..." e criticou "os esnobes cuja concepgao era 

de que em se trantando de arte brasileira nada prestava," 

21 
preferindo os artistas de fora. 

Nao houve premia^ao nesta mostra; o que se quis 

foi oferecer uma oportunidade a muitos pintores, alguns com 

pletamente desconhecidos, de colocarem sua obra em contato 

com o publico. Havia 67 pintores, com 363 obras, 8 esculto- 

res, 8 arquitetos e mais 8 que apresentavam arte decorati- 

va. As obras expostas eram academicas, paisagens ebustds pe 

21. 0 Estado de S. Paulo, 28.1.1912 
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quenos, para poder yende^los mais facilmente, natureza-mor- 

ta e retratos, Quando o pintor queria ser melhor representa 

do, colocava quadros de genero ou alguma alegoria. Por oca- 

siao desta exposigao de 1911, Freitas Valle fez um projeto 

para que a Pinacoteca do Estado nao fosse somente um deposit 

to de quadros onde n5o ia ninguem. Propos que se adquiris- 

sem novos quadros com supervisao de escolha. A visita ao mu 

22 
seu seria gratuita. 

A EXPOSICAO ESPANHOLA > 1911 

Trazida pelo pintor yiajante Jose Pinelo,foi inau 

gurada a 25 de dezembro de 1911, portanto, um dia depois da 

Exposigao Brasileira de Belas-artes. E ficava tambem no Li- 

ceu de Artes e Oficios, no andar terreo. Era gratuita, en- 

quanto a exposigao nacional era paga, o que gerou certa con 

22. Artistas que participaram da exposigao: Lucilio e Georgina de Albu- 
querque (RJ) , Pedro Alexandrine (_SP) , Angelina Agostini (RJ], Clodo 
miro Amazonas (SP, Jonas de Barros (SP) , Torquato Bassi, com 16 qua 
dros CSP) , Henrique Bemardeli (RJ) , Modesto Brocos (RJ) , Benedito 
Calixto (SP), Beatriz Pompeu de Camargo CSP), Rodolpho Qiambellarid 
(RJ) , Joao Baptista da Costa (RJ), Maria Lufsa Pompeu de Camargo 
(Campinas) , Carlos de Servi (RJ) , Carlos Ekman (SP), Augusto Este- 
ves CSP), Adolf o Fonzari (SP), Jose Fiusa Guimaraes (FJ), Juarez A1 
mada Fagundes (SP), Afonso de Freitas Junior (SP), Huiriberto Delia 
Latta CSP), Paulo Vergueiro Lopes de Leao CSP), Eleonora E.Krug Mai 
fatti (SP) , Laura Freire Meireles (SP), Alfredo Norfini (SP) , Anto- 
nio Parreiras (RJ), Edgar Parreiras (RJ), Raul Pedemeiras (RJ), Jo- 
se Perissinoto (SP), Claudio Rossi (SP), Ada de Paula Sousa(SP), Pe 
dro Strina CSP) , Arthur Timoteo da Costa (RJ), Eliseu Visconti (RJ) , 
Pedro Weingartner (Roma) e Bertha Worms (SP). Oscar Pereira da Sil- 
va nao participou da Exposigao Brasileira de Belas-artes de 1911, 
pois estava na Italia com a incurribencia de executar o painel do ca- 
fe para a exposigao de Turim. Na volta, ainda precisou concluir o 
painel decorative de "foyer" do Teatro ^Municipal, tambem inaugurado 
em 1911. 
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2a. EXPOSICAO BRASILEIRA DE BELAS-ARTES - 1912-1915 

Da 2a. exposigao Brasileira de Belas Artes parti- 

ciparam 54 pintores e 9 escultores havendo uma "superabun- 

dancia" de estudos que muitos poderiam ter deixado em seu 

atelie. Sentia-se a ausencia de obras-primas, como cita o 

critico Joao Paulo.^ Esta exposigao teve a felicidade de 

ter as obras comentadas por este critico e assim temos uma 

ideia mais proxima do que foi exposto. Apresentou 33 quadros 

de figura e composigao, tema considerado superior aos ou- 

tros. Muito admirado foi Fim de Romance, de Antonio Parrei- 

ras, que hoje podemos ver na Pinacoteca do Estado. Carlo De 

Servi expSs 0 Beijo Materno, Eliseu Visconti Primavera e A- 

nunciagao muito elogiados e Enrico Vio, A Mae, (hoje na Pi^ 

nacoteca do Estado).Havia quadros de Nicota Bayeux7Rodolpho 

Amoedo, Dario Barbosa e, desta vez, Oscar Peireira da Silva. 

Houve 26 retratos, que Joao Paulo achou nao serem a melhor 

colaboragao, apesar de apreciar Caipiras, de Alfredo Ander- 

sen e Tres Cabegas, de Gustavo Kopp, quanto ao desenho, mas 

nao quanto ao colorido, ao qual faltava carater nacional. A 

paisagem e as marinhas contituiram a parte mais abundante: 

quase todos os artistas expuseram esta temltica. Muito apre 

ciados; Norfini, com suas paisagens e seu colorido; o pin- 

tor "da verdura", Baptista da Costa, assim como Lucilio e 

Georgina de Albuquerque, Torquato Bassi, Perissinotto, J. 

24. 0 Estado de S. Paulo, 10.2.1913. 
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Wasth Rodrigues, Monteiro Franca e Enrico Vio, com suas pa_i 

sagens. A natureza morta foi representada por Nicota Bayeux, 

Norfini e, claro, Pedro Alexandrine. As esculturas eram se- 

pre em menor numero nas exposigoes. No genero, a mostra con 

tava com trabalhos de Amadeu Zani, muito elogiados. 

Neste ano, a exposigao tambem nao teve ajuda do 

Governo e foi fruto de iniciativa privada. A unica conces- 

sao feita foi a isengao do frete das obras, mas as medidas 

burocraticas foram tantas, que, no fim, os quadros de Latour, 

Monteiro Franga e Carlos Oswald ainda estavam retidos em 

Santos, apesar de terem mudado, por este motive, a data da 

inauguragao da mostra. 

0 governo do Estado ofereceu-se para adquirir 0 

Tropeiro de Carlo De Servi, por 1.500$000 reis; Sous Bois 

de Daquir Parreiras, por 400$000 reis; Velhice Tranquila de 

Enrico Vio, por 2.000$000 reis; Velhas Figueiras de Luiz 

Cordeiro, por 500$000 reis; Coeur Meurtri de Nicota Bayeux, 

por 1 .500$000 reis; Rosas de J. Fischer Elpons, por 500$000 

reis, caso os artistas quisessem aceitar este prego. 

No ano seguinte nao haveria mais a Exposigao Bra- 

sileira de Belas-artes, porque as salas do Liceu foram ocu- 

padas pela Exposigao de Arte Francesa. Rompeu-se assim a 

possibilidade de uma tradigao, talvez por arrefecimento do 

entusiasmo dos organizadores. 

A cidade ficou novamente sem sua exposigao anual, 

onde podiam ser vistos, reunidos, quadros de pintores do Rio 

de Janeiro e Sao Paulo. Volta a depender de exposigoes es- 

parsas, trazidas de fora, e das individuals. 
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EXPOSICAO FRANCESA DE 1915 

A exposigao francesa, organizada pelo Comite Cen- 

tral France-Amerique e pela Uniao Franco-Paulista, partiu 

da iniciativa do Dr. Bittencourt Rodrigues e de Ricardo Se- 

vero. 0 primeiro iniciou os contatos em Paris, colocando a 

seguinte proposta: a mostra deveria ter uma finalidade peda 

gogica, sem intuitos comerciais. Houve uma se^ao de artes 

plasticas e outra de arquitetura de artistas contemporaneos, 

assim como uma seqao de arte retrospectiva dos seculos XVIII 

e XIX, esta com fotos e gravuras. Com grande destaque a ar- 

te decorativa, quiseram abranger muitas areas e urn espago 

de tempo muito grande, havendo, por isto, naturalmente, rnoi 

tas lacunas. 0 maior interesse do puhlico ficou com Gobelins, 

porcelanas de Sevres e Limoges, marfins, bronzes, esmaltes, 

cristais e mobiliario. Os trabalhos de pintura e esculturas 

nao foram muito admirados porque, a nao ser uns poucos tra- 

balhos de pintores impressionistas, vieram obras de artis- 

tas secundarios ou, como comenta a Gazeta Artistica, os qua 

dros colhidos pelos atelies "o que escapou aos juris dos 

25 
Salons e as aquisigoes imediatas de entendedores". 

A exposiqao, inaugurada no dia 7 de setembro as 

14 horas, estava instalada no predio do Liceu de Artes e 0- 

ficios, no andar superior. As quintas-feiras havia apresen- 

ta^des musicais e, neste dia, a frequencia era grande. Em 

25. A "Exposigao Francesa". Gazeta Artistica, novembro de 
1913. 
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um dos concertos apresentou-se a Sra. Picard, com acompanha 

mento de Antonieta Rudge Miller, A exposigao se tornou um a 

contecimento social. 0 inspetor de Belas-artes, Sr.Hourticq 

veio com a exposigao e proferiu uma serie de conferencias 

sobre arte entre elas "As Catedrais da Franga", "0 estilo 

Luiz XIV e Luiz XVM,que depois de resumidas foram publica- 

das pelo 0 Estado de S, Paulo. Os objetos da exposigao esta 

vam a venda e, quando adquiridos, podiam ser retirados logo 

que fossem pagos os direitos alfandegarios a que as obras 

estavam sujeitas. 

Antes desta exposigao no ano de 1912 a cidade te- 

ve outra mostra de arte francesa, tambem no Liceu de Artes 

e Oficios. Era formada por um conjunto ecletico de varios a_s 

suntos, desde militares, figuras de Chabas, aspectos de Pa- 

ris de Raffaeli, paisagens calmas de Herpignies, de Binet, 

26 
de Yon e Damoye, interior de J. Bayle. 

A FORMACAO EUROPEIA 

Varios pintores brasileiros encontravam-se na Eu- 

ropa nesta epoca usufruindo da bolsa de estudo sendo que 

muitos haviam frequentado antes a Escola Nacional de Belas- 

artes do Rio de Janeiro. Quanto aos paulistas, foram direta 

26. 0 Estado de S. Paulo, 20.4.1912. Nas vesperas da I Guer 
ra Mundial foi criada a Sociedade Cultura Artistica,que 
proporcionou ao nosso meio cultural concertos e coiife- 
rencias. 
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mente para a Europa, nao sem antes estudarem com alguns ar- 

tistas radicados em Sao Paulo. Para conseguir a bolsa antes 

da viagem faziam, em geral, uma exposi^ao individual. As v£ 

zes chegavam visitantes de Paris; urn deles, Demetrio Toledo, 

em 1907 encontrou-se com alguns de nossos pintores bolsis- 

tas; estavam todos trabalhando, e nao passeando, como era 

voz corrente. Viu Belmiro de Almeida, Mario e Dario Villares 

Barbosa (Mario acabando uma copia de Murillo no Louvre, 0 

Mendigo e que depois enviaria ao govern© do Estado).Antonio 

Parreiras ja estava ha urn ano em Paris para fazer a encomen 

da do Governo do Para, Conquista do Amazonas. Era uma tela 

de oito metros e o artista voltou somente ao terminaros cro 

quis para pintar a tela no Rio. Demetrio Toledo viu que em 

Paris urn atelie custava 100 francos mensais; o jftodelo,5 fran 

cos diarios ou 150 francos por mes; o aquecimento, 50 fran 

cos por mes. 0 bolsista recebia 500 francos mensais; portan 

to restavam 200 francos para tela, tinta, aulas e alimenta- 

- 27 
gao. 

Apesar das dificuldades que os artistas passavam, 

em 1908 entraram, no Salao de Paris, Pedro Alexandrine com 

uma natureza-morta; Belmiro de Almeida com urn grande painel 

e Mario Villares Barbosa com uma cena campestre portuguesa. 

Estava no salao tambem Lucilio de Albuquerque.Con 

sequir participar do Salao de Paris, o salao dos artistas 

27. "Artistas Brasileiros em Paris" 0 Estado de S.Paulo,25. 
5-. 19 0 7. 
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franceses, o oficial, portanto o mais famoso da Franca, era 

sempre motivo de orgulho dos nossos pintores. 0 fato era em 

geral espalhado aos quatro ventos e os jornais brasileiros 

nao deixavam de noticiar as glorias conseguidas por urn fi- 

Iho da terra. 

Na volta, todos faziam uma exposigao para mostrar 

os progresses feitos no Exterior. Essas exposigoes, sempre 

muito elogiadas pela imprensa, previam para o artista "urn 

futuro glorioso". Assim, em 1909, Marques Campao mostrou seus 

trabalhos, como tambem os irmaos Mario e Dario Villares Bar 

bosa, que colocaram 166 telas, na maioria paisagens,quadros 

de genero e, muitas vezes, figuras de bretaos. Na epoca, 

Jose Wasth Rodrigues estava indo para Paris, onde ja se en- 

contrava Paulo do Valle Jr..Lopes de Leao foi para a Italia 

(Veneza), como pensionista do Estado, em 1913. 

ESTRANGEIROS QUE EXPUNHAM NO BRASIL 

Varios pintores estrangeiros expunham, como Nico- 

la Fabricatore e Nicola De Corsi, que trouxeram paisagens; 

Souza Pinto, o grande pintor portugues, tao apreciado, apa- 

receu em Janeiro de 1913; Angelo Cantu, italiano, veio pela 

primeira vez a Sao Paulo em junho de 1913; expds retratos, 

quadros de genero, paisagens, animais e estudos de figura. 

Logo se tornou conhecido como retratista e recebeu muitas 

encomendas. Entre outros, fez o retrato de Freitas Valle, 

Mello de Abreu, Prof. Chiafarelli e para o amigo Alexandrine 
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e Dona Candinha, fez, como presente, os retratos com dedica 

toria (voltou ao Brasil, de novo, em 1921 e ficou ate mea- 

dos de 1923).0 frances Gabriel Biessy tambem voltou varias 

vezes, sempre expondo retratos e aceitando encomendas. 

AS MULHERES PINTORAS 

Nao eram muitas as mulheres que se dedicavam a 

pintura, a nao ser por passatempo, segundo a educaqao da e- 

poca. Desde o final do seculo passado, a francesa Bertha 

Worms expunha em Sao Paulo e tinha urn curso de pintura; Bea 

triz Pompeu Camargo, assim como sua prima conterranea campd^ 

neira Marie Luise Pompeu Camargo (discipula de Norfini) , e_s 

tava sempre mostrando seus trabalhos. Havia ainda Nicota 

Bayeux, Elizabeth Krug Malfatti que, em 1908, ja tivera uma 

exposigao muito elogiada pela Imprensa e estudou com De 

Servi e Norfini. De uma geraqao mais nova foram Helena Pe- 

reira da Silva, filha de Oscar Pereira da Silva que estudou 

em Paris - e Georgina de Albuquerque, nascida em Taubate, 

que vivia no Rio de Janeiro, casada com Lucxlio de Albuquer 

que e sempre expunha em Sao Paulo. 

A SITUAgAO DAS ARIES EM SAO PAULO DESDE 0 INtCIO ATE A P(3S- 

GUERRA 1914-1918 

No inicio da I Guerra Mundial, os artistas conhe- 

cidos que atuavam em Sao Paulo eram Oscar Pereira da Silva, 
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Benedito Calixto, Pedro Alexandrine, De Servi, o aquarelis- 

ta Norfini, Bertha Worms, Amadeu Zani e alguns recem-chega- 

dos, como Wiliam Zadig, Georg Fisher Elpons e AntSnio Rocco. 

Durante a guerra diminuiram os lagos com a Europa 

e o Brasil viveu em isolamento. Acabaram-se as importagoes, 

a produgao nacional viu-se obrigada a fabricar produtos de 

serralheria e a empregar materiais usados na arquitetura c^L 

vil. 0 Liceu de Artes e Oficios langou no mercado muitos pro 

dutos artisticos. Houve urn incremento da industrializagao e 

nossos artistas e artesaos foram mais solicitados. 

Muitos artistas - que tiveram que voltar por cau- 

sa da guerra - expoem aqui na capital, como Paulo do Valle 

Jr, J. Wasth Rodrigues, Campao, Dario e Mario Villares Bar- 

bosa, Campos Ayres, Alipio Dutra, Torquato Bassi, junto aos 

que ja se encontravam em Sao Paulo, como Clodomiro Amazonas. 

Varies ilustradores e caricaturistas comegam a 

publicar seus trabalhos. Belmonte (Benedito Bastos Barreto) 

estreia em 1912 e populariza-se com seu personagem Juca Pa- 

to no jomal AFolha, nos anos 20. Voltolino (Lemo Limmi) faz 

caricaturas desde 1909 e publica suas charges no Pirralho e 

no Parafuso, criticando os costumes sociais da epoca. Ja pe 

lo meio da guerra, aparecem trabalhos de Di Cavalcanti e 

Ferrignac. Surgem sinais inovadores na maneira de pintar na 

exposigao de Lasar Segall, em margo de 1913, e em maio de 

1914 na de Anita Malfatti. 

Paulo do Valle Jr., apesar da guerra, voltara pa- 

ra a Europa em 1916 e Tulio Mugnaini, que finalmente conse- 
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guiu a bolsa, continua na Europa e viaja, desta vez,para Pa 

ris. Oscar Pereira da Silva, ainda muito ativo, continua ex 

pondo em grandes individuals e as vezes colocando quadros em 

vitrines de lojas. Grande copista, expoe as copias que foi 

fazer na Europa a pedido do governo do Estado, entre elas 

0 Nascimento da Virgem de Murillo. Fez em Sao Paulo a copia 

do Descanso do Modelo, de Almeida Jr. e mais tarde reprodu- 

zira tambem Caipiras Negaceando e Durante o Repouso.Em 1916 

chega a fazer tres exposigoes, em abril, junho e outubro. 

Alguns artistas estrangeiros trouxeram desenhos 

com tematica da guerra. Era em beneficio dos soldados cegos 

2 8 
da Franga e a exposigao teve o nome de Dos Aliados. 1917 

e tambem o ano em que Anita Malfatti expoe seus trabalhos 

executados na Alemanha. No comego a jovem artista foi bem 

aceita, ate que nao foi publicado o famoso artigo de Monte^i 

29 
lo Lobato "A proposito da Exposigao Malfatti" , no qual o 

escritor cbama sua arte de paranoia ou mistificagao. A rea- 

gao do publico foi tao forte, que muitos que tinham adquir^ 

do quadros chegaram a devolve-los a artista. Porem foi esta 

exposigao que deixou a semente que depois faria que desper- 

tasse o interesse pela arte moderna e que mais tarde leva- 

ria para a realizagao da Semana da Arte Moderna. 

Nos meses de margo e abril de 1918 houve em Sao 

PauU.o urn intenso movimento de mostras de pintura. Cinco pin 

28. 0 Estado de S. Paulo, 14.8.1917. 
29. 0 Estado de S. PauTo, 20.12.1917 
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tores apresentaram suas obras: Roberto Mendes, com paisa- 

gens e pastel, quadros em que procura transmitir solidao e 

silencio e telas com aguas traquilas e praias isoladas; Os- 

car Pereira da Silva abordou todos os generos; Torquato Bassi, 

paisagens; Clodomiro Amazonas, paisagens, natureza-morta e 

estudo de figura; e Enrico Vio expos retratos, paisagens,ma 

rinhas e pintura de genero, sempre muito bem recebido pelo 

publico. 

A guerra acabou. Esquecidos seus horrores, aproxi^ 

ma-se o Centenario da Independencia e a cidade quer fazer- 

se bela. Constroem-se pragas e jardins com estatuas, como o 

da praga Buenos Aires e o do vale do Anhangabau. Os esculto 

res, que antes so faziam bustos e tumulos, comegam a ser so 

licitados. Projetam-se monumentos como o de Carlos Gomes por 

Brizzolara e o de Olavo Bilac pelo escultor W. Zadig, ambos 

inaugurados em 1922. W. Zadig foi para Kopenhagen para exe- 

cutar a escultura, costume habitual de nossos artistas, de- 

vido a falta de pessoas especializadas em fazer moldes e 

fundir no Brasil. 0 monumento era feito por partes, sendo 

que uma delas, 0 Beijo, esta hoje no Largo Sao Francisco. 

Brecheret concorre em 1920 com Rollo e Sartori ao Monumento 

dos Andradas. Comega a trabalhar no Palacio das Industrias 

em 1919 em uma sala que Ramos de Azevedo cede para estudio. 

Em 1919 houve na Pinacoteca do Estado urn concurs© interna- 

cional para o Monumento do Ipiranga, vencido pelo italiano 

Ettore Ximennes, que tinha o apoio de Freitas Valle eRangel 

Pestana. 0 segundo lugar foi de Luigi Brizzolara. Nicola 
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Rollo, que tambem competiu, fizera um piano cuja concepgao 

era um arco de triunfo e tinha o apoio de Monteiro Lobato e 

Amadeu Amaral. Como premio de consolagao recebeu a encomen- 

da das estatuas que hoje enfeitam o Palacio das Industrias, 

construido por Ramos de Azevedo. 

Alguns cariocas vinham regularmente a Sao Paulo: 

Lucilio de Albuquerque e a mulher, Georgina de Albuquerque 

que, talvez por ser de Taubate, sempre esteve ligada a Sao 

Paulo. Ambos sempre foram recebidos com elogios. Edgar Per- 

reiras e o primo Dakir virao seguidas vezes com suas paisa- 

gens. Hello Seelinger tornar-se-a figura constante do nosso 

meio artistico; amigo de pintores, tanto a velha guarda co- 

mo os novos tomavam asfamosas cervejadas em sua companhia. 

Clodomiro Amazonas, tambem originario de Taubate, 

expoe em Sao Paulo e viaja pelo Estado colhendo novas vis- 

tas e expondo na volta. Joao Dutra comega a mostrar seus tra 

balhos, enquanto seu irmao Alipio esta estudando em Bruxe- 

30 
las no curso superior de Belas-artes. 

OS FESTEJOS DO ANO DE 1922 

No ano de 1922, o Brasil inteiro dedicou grandes 

comemoragoes ao centenario da Independencia. No Rio de Janeji 

ro se inaugurou a Exposigao do Centenario e todos os Esta- 

dos contribuiram, fazendo seus pavilhoes. 0 de Sao Paulo £oi 

30. 0 Estado de S. Paulo, 10.9.1918 e 15.2.1919. 
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construido por Domiciano Rossi e Ricardo Severo. A arquite- 

tura usada para estes pavilhoes era ecletica e carregada. 

Entre as muitas solenidades houve uma exposi^ao de Arte Con 

temporanea e de Arte retrospectiva, inaugurada em novembro 

de 1922. Participou a maioria dos nossos pintores, inclusi- 

ve alguns que nao tomaram parte na mostra paulista,como foi 

o caso de Campao, Joao Dutra, Nelson Nobrega. Os italianos 

que nao se inscreveram na exposigao carioca estavam todos 

presentes em Sao Paulo. Sera que isso foi devido a coinci- 

dencia das duas exposi^oes na mesma epoca? Ou os ifalianos 

eram mais bem recebidos aqui? 

Em Sao Paulo foi inaugurado o Monument© do Ipiran 

ga, que Mario de Andrade acabou chamando de "colossal cen- 

tre de mesa de porcelana de Sevres, que infelicitara a colj^ 

na do Ipiranga". 

Em setembro inaugurava-se a Exposigao de Belas-ar 

tes no Palacio das Industrias, com a participagao de pinto- 

res de todas as tendencias. 

No mes de fevereiro, Sao Paulo teve sua primeira 

comemoragao a Semana da Arte Moderna, no Teatro Municipal, da 

qual participaram todos os artistas de tendencia moderna co 

mo dizia o proprio nome. 

PRIMEIRA EXPOSigAO GERAL DE BELAS-ARTES 

Inaugurada a 7 de setembro de 1922, no Palacio 

das Industrias, a primeira exposigao geral de Belas-artes 
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constava de 279 trabalhos, sendo 270 de pintura e 9 de es- 

cultura. Participaram 54 pintores, sendo 35 brasileiros e 

de origem italiana, 14 italianos, 1 grego, 1 frances, 1 sid 

50, 1 argentino e 1 japones. 

A iniciativa da exposigao partiu de um grupo de 

pintores jovens, que criaram a Sociedade de Belas-artes de 

Sao Paulo e a exposigao era sua primeira realizagao. Depois 

de muitos anos, os paulistas se reuniram, conseguindo por 

de lado as rivalidades e unir os grupinhos isolados. Infe- 

lizmente, £oi pequeno o numero de visitantes, porque o lo- 

cal era muito afastado e a imprensa pouco relevo deu ao e- 

vento. o que resultou em pouca venda, ao redor de 30 telas. 

Tarsila do Amaral, que estava expondo, foi consx- 

derada "fina colorista" e outra revela^ao foi Bernardino Sou 

za Pereira. Citados, elogiados e comentados foram os traba- 

lhos de Bruno Francoso, Henrique Manzo, L. Del Nero, Ernani 

Dias, Jose Cordeiro, Waldemar Belisario Fonzari, Pedro Ale- 

xandrine, Oscar Pereira da Silva, Enrico Yio, J, Wasth Ro- 

drigues, Paulo do Valle Junior, Monteiro Franga, Helena Pe- 

reira da Silva, Paulo Rossi, Jose Perissinotto, Jorge Ziata, 

J. Prado; em escultura: Cozzo, Vicente Larocca; em arquite- 

tura: Americo Giglio. 

A comissao organizadora foi composta por: Vicente 

Larocca, Henrico Manzo, Jose Cordeiro, Pedro Corona, Walde- 

mar Belisario e foram membros do juri: Dr. Ramos de Azevedo, 

Amadeu Zani, J. Wasth Rodrigues, Ricardo Severe e Enrico Vio. 
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A SEMANA DA ARTE MODERNA 

Urn grupo de escritores e artistas que se conside- 

ravam de vanguarda e nao aceitavam mais os canones academi- 

cos tambem quiseram comemorar o Centenario da Independencia 

e a consequencia seria a Semana de Arte Moderna, que aconte 

ceu no Teatro Municipal. Di Cavalcanti coordenou a Exposi- 

gao de Artes Plasticas, que teve lugar no hall do teatro em 

fevereiro de 1922 e ali permaneceu uma semana. Constava de 

100 obras, cuja caracteristica geral era a vontade de ino- 

var trazendo novas correntes em expansao no mundo contempo- 

raneo. Ao mesmo tempo almejavam conseguir uma realidade na- 

cional nas artes e ate na politica. E na verdade, foi em 

1922 que se iniciaram varias revoltas que culminariam com a 

revolugao de 1932. Participaram artistas de Sao Paulo, Rio, 

Minas e Recife, Durante a exposigao a noite, houve tres sa- 

raus, durante os quais proferiram-se conferencias(Graga Ara 

nha), palestras (Menotti Del Picchia) e ouvia-se musica de 

Villa Lobos. Os artistas eram vistos como loucos, chamados 

de "futuristas" e sucediam-se polemicas entre os academicos 

que os modernos chamavam, por sua vez, de "passadistas". D£ 

moraria muitos anos ate que estes artistas conseguissem ser 

aceitos nos mercados de arte paulista. Os nossos coleciona- 

dores ainda usavam colocar em suas salas o retrato pintado 

em cima do sofa, as paisagens europeias, pu entao as que re 

produziam suas fazendas, o nosso interior nas paredes da sa 

la de visita. A natureza morta ficava, como alias fica ate 
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hoje, na sala de almogo. Como estamos neste trabalho estu- 

dando estas paisagens, deixaremos de focalizar os novos va- 

lores que foram surgindo com suas novas tendencias. E mesmo 

que quisessemos estudar sua paisagem, veriamos que poucos se 

dedicaram a ela, tendo preferido a figura, com excegao, e 

claro, de Volpi. 

CURSOS DE PINTURA 

Georg Fisher Elpons veio de Munique em 1913 e lo- 

go que chegou comegou a participar da vida artistica de Sao 

Paulo. Na Exposigao de Belas-artes daquele ano colocou urn 

quadro de rosas muito apreciado e que teve oferta do gover- 

no do Estado para ser adquirido. Como alem de ser pintor co 

nhecia a historia da arte e arte decorativa, abriu uma esco 

la de pintura."^ 

Em 1916 resolveu alargar a esfera de agao e, jun- 

to com o escultor William Zadig e o pintor J. Wasth Rodri- 

gues, em grande estilo abrem urn curso de pintura.Nestor Pes 

tana profere urn discurso por ocasiao da inauguragao da esco 

la e a senhorita Capote Valente quebrou sua taga de champa_g 

ne de encontro a parede. A noite se inaugurou o curso notur 

no de desenho com modelo vivo, o primeiro em Sao Paulo, sen 

- 32 
do responsavel por ele J. Wasth Rodrigues. 

31. 0 Estado de S. Paulo, 25.3.1913 
32. Vida Modema, 24.271916 - ano XI n9 282. 0 Curso,inicialmente ins 

talado nos altos do Jomal Deutsche Zeitung ,na rua Libero BadaroT 
mudou-se depois para a rua Vitoria [atelier de Tarsila)e afinal pa- 
ra a rua Quinze de Novenibro, 37, I9 andar, no Palacete Martinelli, 
entao de construgao recente. 
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Os jornais sempre noticiavam as mudangas da esco- 

la, a fim de que "as distintas senhoritas da nossa socieda- 

de" soubessem onde dirigir-se para seus cursos de pintura. 

Em Janeiro de 1939, Elpons, que tinha perdido a 

visao, foi homenageado pelos seus alunos com uma exposigao 

de pinturas e com objetos de arte. 0 produto das vendas foi 

para o velho professor, que estava sem recursos. 

Em 1916 fora inaugurada outra escola de Belas-ar- 

tes, com o nome de "Novissima". Tinha como professores N. 

Petrilli, Sironi e Antonio Rocco. Ja no ano seguinte,fariam 

uma exposi^ao dos trabalhos dos alunos. Nao se ouviu falar 

mais deste curso, mas Antonio Rocco o manteve em seu atelie, 

33 
na rua Helvetia, 112, por muitos anos. 

Bertha Worms tambem lecionou pintura durante mui- 

tos anos. Perissinotto abriu o seu curso no Bras, em 1919. 

AMBIENTE ARTtSTICO EM SAO PAULO 

Quarenta exposigoes tiveram lugar em 1920, o que 

representa urn excelente numero, se nos lembrarmos que em 

1913 houve 10, em 1914, 12 e, em 1917, 24. Apareciam Ja al- 

guns modernos, como John Graz, Regina Gomide Graz, Vicente 

do Rego Monteiro e Anita Malfatti. Em 1923 chegaram o pin- 

tor Lasar Segall e o arquiteto Gregori Warchavchik. Paulo 

Fonseca, aluno de Joao Baptista da Costa, na volta de sua 

33. 0 Estado de S. Paulo, 15.2.1918. 
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viagem a Europa, expos em Sao Paulo, em 1926. Entusiasmou- 

se com a sociedade paulista, que achava culta e amante da 

arte. Os homens de dinheiro adquiriam obras de arte, como 

estatuas, baixos-relevos, quadros. Isso nao acontecia no 

Rio. Sao Paulo crescia, civilizava-se aos poucos. Mas contd^ 

nuavam ainda a imperar os artistas chamados "academicos" ou 

classicos, como eles se denominavam. Ronald de Carvalho e 

0 Diario Popular, ao fazerem urn panorama das artes plasti- 

cas em Sao Paulo, citaram os mais importantes. Na pintura: 

Pedro Alexandrine, J. Wasth Rodrigues, Oscar Pereira da Si^ 

va, Paulo Valle Jr., Campao, Lopes de Leao, Clodomiro Amazo 

nas, Campos Ayres, os irmaos Dutra e outros; em musica:Guio 

mar Novaes, Antonieta Rudge Miller, Ernani Braga e Luiz 

34 
Figueira. 

LOCAIS DE EXPOSICAP 

No final do seculo passado e inicio deste nao ha- 

via locals apropriados para exposigoes de obras de arte. Os 

artistas mostravam seus trabalhos em uma vitrine, em uma sa 

la vazia, na loja de alguem que cedesse suas paredes. Assim 

expuseram na Casa Garraux, que era livraria, papelaria,alem 

de contar em seu estoque com artigos de tipografia e vi- 

3 5 ^ 
nhos. Todos os pintores da epoca serviram-se dela, desde 

34. 0 Diario Popular, 30.9.1925 e Ronald de Carvalho, 7.9. 
TTTT.— 

35. A casa Garraux ficava a rua Quinze de Novembro,40 e rua 
Boa Vista, 6. 
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Pedro Alexandrino ate Benedito Calixto, Parreiras e Oscar 

Pereira da Silva. 

0 Banco Constructor tambem £oi local de exposigao 

e nele foram exibidos quadros de Benjamin Parlagreco, Aure- 

lio de Figueiredo, Oscar Pereira da Silva e Benedito Calix- 

to. A Casa de Moldura Seabra e a Casa Mundo Elegante tambem 

ofereciam suas vitrines. As paredes das casas de cha eram a 

proveitadas; entre elas, as da Confeitaria Castelloes, al- 

tos Cafe Faria, Salao Rotisserie Sportman, Confeitaria Fazo 

li, Salao de Cha da Casa Alema. Muitas vezes os locals nao 

possuiam iluminagao adequada e os quadros ficavam atulha- 

dos, misturados aos moveis e outros objetos. Outro espago a 

proveitado eram os escritorios de redagao de revistas como: 

A Cigarra (depois de 1914), A Vida Moderna (depois de 1908), 

a vitrine de 0 Estado de S. Paulo; Saloes de clubes, como: 

0 Comercial e o Clube Internacional. E mais tarde, a Casa 

Mappin tambem permitiu que artistas como Anita Malfatti,Tra 

jano Vaz e A. Ribas Prats mostrassem seus trabalhos em suas 

salas. Oscar Pereira da Silva e outros expuseram no Institu 

to Historic© Geografico. 

Os estrangeiros, em geral, expunham no hall dos 

hotels, como no Grande Hotel e mais tarde no Hotel Terminus 

e no "grill room" do Hotel Esplanada. Quando aparecem os cj^ 

nemas, os pintores colocaram seus quadros nas entradas dos 

cines Central, Alhambra e Odeon. 

Em 1913, varies artistas expuseram no Salao Masca 

rini: A. Cantu, G. Amisani, Nicolo Petrilli, assim como a 
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III Exposigao de Arte Espanhola trazida por Pinelo e Ramon 

Palmarola. 

AS PRIMEIRA GALERIAS 

Em 1917, o sr. Belido criou a Galeria Artistica, 

situada a rua Sao Bento, onde foram expostos pintores pau- 

listas, cariocas e estrangeiros; mas nao fez grandes ven- 

das. Em urn ano vendeu 70 pegas. Apesar dos paulistas esta- 

rem orgulhosos de, afinal, terem uma galeria de arte,nao se 

instalou entre eles habito de comprar obras artisticas.A ga 

leria nao aguentou e acabou fechando, a 15 de Janeiro de 

1919. A cidade se viu outra vez desfalcada, pois somente em 

1920 o dono da Livraria Casa Freire resolveu instalar, em 

urn canto de sua loja, urn local para exposigao de pintores 

nacionais e estrangeiros. Chamou-a de "Padaria Espiritual", 

mas pouco se ouviu falar dela. Em 1921 havia na Rua Boa Vi_s 

ta, 38-B a livraria e Casa Editora "0 Livro", local muitas 

vezes aproveitado pelos artistas para mostrar seus quadros. 

Di Cavalcanti ai expos em 1921, como tambem A. Norfini e 

Bertha Worms. Somente em 1922 a Casa Sotero anunciou que td^ 

nha saloes disponiveis para exposigao de pintura. A primei- 

ra seria de Domingos de Toledo Piza, recem-vindo da Franga. 

Tambem as salas do antigo Correio foram usadas pa 

ra exposigoes, como as de Leopoldo e Silva, Gastao Worms, 

Lucilio e Georgina de Albuquerque e Bernardino Souza Pereira, 

assim como a Casa Byington, onde muitos expuseram, entre eles 
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Paulo do Valle Junior, A. Cantu, Marques Campao e Paulo 

Rossi. 

GALERIA JORGE 

Foi a segunda galeria especializada exclusivamen- 

te em obras de arte, inaugurada a 20 de dezembro de 1923,por 

Jorge Souza Freitas, na rua Sao Bento, e era a filial da 

que ja existia no Rio de Janeiro. Seria importante por mui- 

tos anos, como unico local onde o colecionador podia abaste 

cer-se de obras de arte, sem ter que esperar as individuais. 

Na exposiqao havia quadros de Chabas, E. Maxence,Zien(nus) , 

Yarz (paisagens) , Prevot-Valery (rebanhos) , Allaume, Geoffrey, 

(crianqas),Joao Baptista da Costa, Visconti, Rodolpho Amoedo, 

os Portugueses Silva Porto, Souza Pinto, Carlos Reis, e pin 

tores espanhois e italianos.3^ 

A galeria foi um local considerado como rendez- 

vous dos artistas e amadores de pintura de Sao Paulo. Quan- 

do surgiu a noticial de que fecharia por um breve periodo, 

o publico reclamou, tao feliz estava com o espaqo para dis- 

cutir e comentar arte. Muitos o cbamavam de Museu Tempora- 

rio. Constumava a Galeria fazer de duas a tres grandes expo 

siqoes, por ano cada uma com mais de 150 quadros. Trazia re 

36. A Galeria Jorge no Rio de Janeiro tinha ainda quadros de 
A. Parreiras, Edgar e Dakir Parreiras, Pedro Alexandri- 
no, Lucxlio e Georgina de Albuquerque, Helio Seelinger, 
Oscar Pereira da Silva, Carlos Cfiamberland. Marques Jr. 
e Lopes de Leao. 
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gularmente pintores cariocas e estrangeiros, ou mostrava o- 

bras dos viajantes que por aqui passavam. A Galeria Jorge pro 

porcionou, pois, a sociedade paulista, a possibilidade de 

ver obras de pintores que ja conheciam e de admirar novos ar 

tistas. Mostrou em Sao Paulo quadros dos sempre admirados 

Baptista da Costa, Edgar Parreiras, Anibal de Matos, Garcia 

Bento, Pedro Bruno, Hans Paap, Joao Reis, Theodoro Braga, 

Levino Fanzeres, Henrique Cavalheiro, Carlos Oswald, A.Luiz 

de Freitas. Trouxe pintores alemaes em 1925 e mostrou tam- 

bem os paulistas Oscar Pereira da Silva, Helena Pereira da 

Silva e Tulio Mugnaini. 

Em 1933, apos ter deixado de expor por urn certo 

tempo, reabre a rua Aurora 19, mudando-se depois de dois me 

ses para a Libero Badaro. Em seguida a mostra de uma nova 

colegao, em fevereiro de 1934, a Galeria ja nao e mais tao 

ativa no mercado de arte de Sao Paulo e raramente se ouve 

falar de alguma exposigao (ba ainda noticia de uma em 1948). 

GALERIA BLANCHON 

Henri Blanchon - ligado a Galeria Jorge Petit de 

Paris - comegou a trazer pintura francesa para Sao Paulo. 

Nossos colecionadores apreciavam muito as obras que ele tra 

zia. Henri animou-se e veio anos seguidos; em agosto de 

1923, agosto de 1924 e margo de 1926. Trazia pintores impor 

tantes como Courbet Boudin, Troyon, Rosa Bonheur, Diems, 

De Laille, Gustave Dore, Hemer Herpignies, Isabey,Carriere, 
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Cormon e os italianos Innocenti e De Nittis. Havia tambem 

os "Modernos": Chabas, Mexence, Henri Royer e Guirard De 

Scevola.^ 

Expos ainda quadros de espanhois: Sorolla,Moreno, 

Pradilla, Carbonero, Govez Gil, Rigoberto Soler, Ramon Coro 

zo, Garcia y Rodrigues. Em 1927 acabou fixando-se em Sao Pau 

lo, abrindo a Galeria Blanchon, a rua Barao de Itapetininga 

n? 26. Trouxe 300 telas de Bernard, Maxence, Chabas, Meu- 

nier, Charles Jacque, Diaz, Bellange, Ziem, Ciprien, Boulet 

e outros. Na cerimdnia de inauguragao comparecem o Dr. Es- 

cragnolle Taunay, diretor do Museu do Ipiranga e o consul 

da Franga. Havia tambem alguns trabalhos de Visconti, estam 

pas e documentos relatives a Historia do Brasil. Em alguns 

meses, em nova mostra, encontrar-se-iam ai mapas antigos e 

livros autografados pela familia real, reunidos em Paris com 

T O 
o auxilio do bibliofilo parisiense Marus de Cauves. 

A galeria levou, em 1928, a exposigao de pintura 

francesa para Curitiba e depois para outras capitals do Bra 

sil. Continuou expondo artistas Franceses, espanhois e na- 

cionais: A. Luiz de Freitas, Georgina de Albuquerque e Clo- 

domiro Amazonas. Chegou a mudar-se para a rua Sao Bento,14. 

Em 1930 liquidou o estoque de quadros: fim de mais uma gale 

ria de arte. 

37. 0 Estado de S. Paulo, 4,9.1924 
38. 0 Estado de S. Paulo, 25,4.1927 
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GALERIA DAS ARCADAS 

Ficava na rua Quintino Bocaiuva, 54 e £oi disputa 

da pelos pintores e escultores, que a consideravam o unico 

local onde podiam apresentar condignamente seus trabalhos. 

Nela expuseram quase todos os artistas que passaram por Sao 

Paulo depois de 1928: paulistas, como Tulio Mugnaini, Anto- 

nio Rocco, Oscar Pereira da Silva, os irmaos Dutra,Torquato 

Bassi, Lucilia Fraga, G. Perissinotto, Edgard Oehlmeyer; va 

rios cariocas, e o Grupo Almeida Jr. Em 1935 e 1938 abrigou 

o Salao Paulista de Belas-artes; em 1937, a Exposigao de Ar 

tes Decorativa Alema e, nestes anos, tambem alguns moder- 

nos, como Anita Malfatti, Ottone Zorlini, Alberto Guignard. 

Foi uma galeria muito importante e ponto de encontro de mud^ 

tos artistas, unico espago em Sao Paulo especialmente cons- 

truido para exposigao de artes plasticas, como lembra Tar- 

39 
sila do Amaral, amplo, simpatico, bem iluminado. 

Havia sempre interessados em arte e objetos anti- 

gos e, por isto, comerciantes estrangeiros vinham a Sao Pau 

lo e anunciavam nos jornais os objetos que traziam. Vendiam 

no proprio hotel em que estavam hospedados. Pedro Alexandri_ 

no, dessa forma, muitas vezes adquiriu pratos, moveis, le- 

vando consigo seus alunos Bonadei e Alice Gongalves que, as 

39. Diario de Sao Paulo, 14.4^1936. S6 mais tarde aparece- 
ria a Galeria Guatapara, a rua Barao de Itapetininga em 
1935 e, bem mais tarde ainda, Mr. Beneteau abriria a Ga 
leria Ita, que ficou muitos anos na Barao de Itapetinin 
ga- 
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sim, aprenderam a conhecer objetos de arte. Em 1933 e 1935 

houve duas grandes exposigoes no saguao do Hotel Esplanada, 

com objetos de arte antiga e moderna. 

EXPOSigQES VINDAS DO EXTERIOR 

Alem das ja citadas Gal. Jorge e Blanchon e de 

individuals de pintores estrangeiros que aqui apareciam, ha 

via exposigoes de quadros estrangeiros que comerciantes de 

arte traziam. Outras vezes era urn artista que vinha expor e 

que, junto com a sua obra, aproveitava para mostrar traba- 

Ihos de conterraneos. Em 1913 houve uma exposigao organiza- 

da por Flavio Giosi, que trouxe telas de pintores europeus, 

principalmente italianos; J. Mancini, V. Gemito, Bazzani,A. 

Pratella. 

Os quadros dos pintores italianos eram quase to- 

dos vendidos, pois sem duvida, os estrangeiros eram mais co 

tados. V. Mancusi trouxe quadros de pintores italianos pela 

primeira vez em 1920 e, em 1922, voltou com quadros de Pa- 

lizzi, Dalbono, Pratella e Casciaro, obras imediatamente di_s 

40 
putadas. Obtiveram sucesso, retornou ainda em janeiro de 

1924, expondo no Grande Hotel telas de Campiani, Agazzi, Es 

posito, Cavalieri, Sangiacomo, De Nittis, Dalbono,De Volpe, 

Michetti, Caprile, Di lorio, Pratella, G. Parello e urn gran 

de quadro de paisagem de Palizzi. Voltaria uma quarta vez 

em 1928. 

40. 0 Estado de S. Paulo, 7.10.1922 
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Paulo Forza veio com uma grande mostra, em 1919, 

e Vicenzo Mancini tambem com uma exposigao de quadros ita- 

lianos, em 1921. 

A colonia italiana participava ativamente de to- 

dos os eventos culturais e em 1922 ofereceu a cidade urn mo- 

numento a Carlos Gomes, encomendado a Luiz Brizzolara. Ber- 

nardelli, na mesma epoca, faria outro momumento sobre o me_s 

mo tema, em Campinas. 

Claudio Rossi, pintor e arquiteto que trabalhava 

com Ramos de Azevedo, em uma de suas idas a Italia trouxe o 

bras de artistas europeus; Morelli, Carcano, Dall'Oca Bian- 

ca, E. Vito e vinte telas de Sanches Barbudo (pintor espa- 

nhol do seculo passado), que expos no salao do Clube Comer- 

• i 41 
cial. 

Em 1924 Aristide Sartori chefiou a Embaixada Ar- 

tistica do navio Italia, que levava uma exposigao flutuante. 

Os hoteis em Santos ficaram lotados de pessoas que foram v.i 

sitar o navio e a exposigao. Uma parte das obras £oi levada 

ao Hotel Esplanada, em Sao Paulo, onde Aristide Sartori mo£ 

trou uns desenhos que fez quando prisioneiro dos austria- 

cos, na I Guerra Mundial. 

0 Cavaliere Micheletti organizou uma exposigao de 

pintores italianos em junho de 1925 e outra em dezembro de 

1928. 

Da Russia tambem vinham quadros. Jean Saviloff 

trouxe obras que pertenceram a uma familia exilada por cau- 

41. 0 Estado de S. Paulo, 7.10.1922 
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sa do novo regime politico. Havia Caracci, Luini, Meissonier, 

Ribera, Jordaens, Adrianssen.42 

Na mesma epoca,a alema Agnes Schacker, antiga pro- 

prietaria de uma galeria de arte em Berlim, trouxe traba- 

Ihos de F. Gentz, H. Buttner, C. Dittman, A. Lampo, e "os 

modernos" Kar Weite, R. Helegreuve, H. Wurfel, R. Bloos, H. 

4 3 
Janowitz, F. Discher, R. Schoenchen. 

OS ARTISTAS VIAJANTES 

Sempre apareciam artistas estrangeiros que expu- 

nham em Sao Paulo e as vezes ficavam certo tempo para £aze- 

rem as encomendas que geralmente recebiam durante a exposi- 

gao. Em geral tratava-se de retratos. Alguns dos artistas 

permaneciam aqui por anos. Silvio Graziani veio em outubro 

de 1908, Pedro Galbiati em 1911, Julio Starace em 1913 e aqui 

ficou, Pedro Galbiati ficou varios anos; Mario Macchelli e 

Angelo Cantu voltaram varias vezes. Dos artistas alemaes que 

vieram devemos nos lembrar do escultor Ernest Muller chega- 

do em 1909, e de Willi Reichardt, vindo em 1911. 0 ingles 

Richard Hall expos no Liceu de Artes e Oficios retratos a 

oleo, em 1911. Em 1923 veio Hans Paap que morava no Rio e 

expos no Bar Viaduto e, no ano seguinte, na Galeria Jorge. 

42. 0 Estado de S. Paulo, 30.8.1928 
43. Urn mes depois a Galeria Jorge abriu uma mostra com 40 

trabalhos de pintores alemaes, provavelmente o restante 
desta exposigao, ja que os nomes dos artistas se repe- 
tiam. 
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Alfredo Relherger ficou um tempo em Campos de Jordao. Encan 

tado com a paisagem, expos quadros com essa tematicaem 1924, 

regressando a Europa no ano seguinte. Os franceses tambem 

costumavam aparecer, como foi o caso de Gabriel Biessy, que 

veio em 1909 e 1913. 0 aquarelista Paul Meytre veio em 1913 

e 1926. Henry Royer, retratista, vice-presidente da Associa 

gao dos Artistas Franceses, que foi professor de Paulo do 

Valle Jr. e de Campao, expos em 1924. 0 retratista Cyprien 

Boulet veio em 1928 e a Sra. Guillemont expos primeiro no 

Rio e depois veio para Sao Paulo, no mesmo ano. 

Hungaros tambem apareciam, como o pintor Hrabetz, 

que expos 100 trabalhos na Casa Sotero, em 1922; Visky lanos, 

especializado em pintar animais, principalmente cavalos e 

caes, chegou em 1923 e permaneceu aqui ate a morte,em 1926. 

Seus quadros podem ser vistos hoje em muitas colegoes part_i 

culares, pois sua pintura agradava facilmente o publico pau 

lista. Outro que se fixou e acabou participando ativamente 

da vida artistica de Sao Paulo, foi Alexandre Budai. 

Quanto aos Portugueses, o mais ilustre foi Souza 

Pinto, que expunha no Rio, mas esteve em Sao Paulo em 1913. 

Tambem vieram Joao Vaz, Rodrigo Scares e Carlos Reis, que 

chegaram a participar, diversas vezes do Salao Nacional de 

Belas-artes. 

Dos espanhois - ja vimos anteriormente - vieram os 

irmaos Salinas, por cinco vezes. Argentines tambem apare- 

ciam de vez em quando, como Jose Serra, em 1915; Juan Alonso, 

em 1923; Rosa Astorga, em 1927; S.M. Franciscovitch,em 1917 
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e 1928; A. Pettoruti expos em 1929 no Rio e em Sao Paulo e 

sua aluna Mary Zhulag, no mesmo ano. 

Vieram alguns russos, como o principe Gagarin,que 

acabou fixando-se no Brasil e cujos quadros de figuras sua- 

ves sao facilmente vistos em colegoes particulares. 

ESFQRgOS DE AMPLIAgAO DO MERCADO 

0 interior do Estado via raramente obras de arte. 

Rosalbino Santoro esteve em Ribeirao Preto por volta de 

1895 para reproduzir, sob encomenda, vistas de fazendas; An 

tonio Ferrigno tambem expos na mesma epoca, quadros que fez 

para os fazendeiros da regiao. Campinas e Santos eram priv_i 

legiadas, pois varies artistas expunham nessas cidades. Par 

reiras £oi a Campinas, Norfini, que la vivia na epoca orga- 

nizou uma exposigao de arte em 1903 e expos em Ribeirao Pr£ 

to em 1913, 1921 e 1925. 0 dinamico Torquato Bassi foi opri 

meiro a ter a ideia de levar quadros dos mais importantes 

pintores paulistas pelas cidades do interior. Comegou por 

Santos, indo depois a Campinas e a Ribeirao Preto, em 1917, 

com telas de Pedro Alexandrine, Oscar Pereira da Silva, J. 

Wasth Rodrigues, Paulo do Vblle Jr., Helena Pereira da Silva, 

Alipio Dutra, Bertha Worms, Aladino Divani e Lourengo Pe- 

. 44 
trucci. 

44. Vida Moderna, 16.8.1917, n9 318 
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Joao Dutra irmitas vezes expos em cidades do inte- 

rior: Mococa, Jau, Piracicaba, Sao Carlos. Em 1928, Gongalo 

de Athayde organizou uma exposigao em Ribeirao Preto, com o 

bras de Bernardino Souza Pereira, A. Volpi, Joao Del Nero, 

Pedro Corona, Jose Perissinotto, Attilio Baldocchi, Heitor 

Castaldi, Angelo Simeone, Orlando Tarquinio e esculturas de 

Vicente Larocca. Alguns de nossos artistas tambem se aventu 

raram a expor em Montevideu ou Buenos Aires, como fez J.Mar 

ques Campao, Lucilio e Georgina de Albuquerque, Helena Pe- 

reira da Silva e Lucilia Fraga. Alguns excursionaram por ou 

tros estados, como Campos Ayres, no Rio Grande do Sul, Nor- 

fini e Clodomiro Amazonas, no Norte e Nordeste. 

Nao era costume do artista fazer propaganda de 

sua obra por ocasiao da exposigao. A divulgagao dependia das 

noticias que os jornalistas colocavam nos periodicos.Porem, 

em alguns casos, o pintor chegava a anunciar o local em que 

expunham seus quadros. Antonio Rocco, em 1920, por ocasiao 

de sua mostra, colocou uma nota no Estado de S. Paulo: 

"A Vida Interior Paulista 

Serras, Paisagens e animais 

Na exposigao do Professor Antonio Rocco 

Na Casa Di Franco, rua Sao Bento, 50 - 2? andar." 

0 pintor japones Tadakira San, quando expos no 

Grill Room do Hotel Esplanada em 1920, anunciou "A Exposi- 

gao de Arte Japonesa, aquarela a cores e antiguidades estam 

padas em madeira". Ainda no final do seculo passado,Almeida 

Jr. chegou a colocar uma propaganda de sua exposigao. Theo- 
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doro Braga anunciou seu curso de desenho e pintura (diurno 

e noturno) no catalogo da Exposigao Musa Italiche em 1928. 

For ocasiao da mostra, era muito comum oferecer 

um quadro, cuja venda revertia em favor da Cruz Vermelha de 

Sao Paulo. Em 1912, na exposigao de Nicola De Corsi e Nico- 

la Fabricatore, foram sorteados, no fim, alguns quadros,sen 

do vendidos os bilhetes a favor da Cruz Vermelha. G. Amisani, 

ao encerrar sua mostra, em 1913, fez um sorteio de 12 qua- 

dros, parte dele e outros dos pintores Ernesto Vails e Mas- 

trogiacomo. Muitos jornalistas e amadores adquiriam os bi- 

lhetes e pelos 50 numeros que couberam a Cruz Vermelha, ela 

recebeu 2.400$000 reis. 

Na ocasiao da exposigao de Segall, em 1913 tambem 

foram sorteadas obras. Antonio Rocco tambem aproveitou, em 

1918, para vender numeros de tombola, incentivando assim as 

aquisigoes. Vinte quadros foram sorteados no dia da loteria 

estadual.^ 

Os catalogos eram pobres, constando somente o no- 

me dos artistas e das obras. Raras vezes colocavam reprodu- 

goes em branco e preto, como no caso da exposigao de Cesar 

Formenti, em 1917,46 ou nas exposigoes da Galeria Artistica, 

com reprodugoes de quadros de Oscar Pereira da Silva, Paulo 

do Valle Jr,. J-Wasth Rodrigues , Clodomiro Amazonas , Afonso Luiz 

45. Alguns ganhadores: Professor J. De Costa, com Relembran- 
do; Angelina Mieli, com Praia de Amalfi; Abramo Lima, 
com Panorama; Luiz Verona, com Beira-Mar. 0 Estado de S. 
Paulo^ 27.7.1918. 

46. 0 Estado de S. Paulo, 17.8.1917. 
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de Freitas, Bertha Worms, Antonio Perreiras, Theodore Bra- 

ga, Julio Gavronski, L. Neris, Vicente Crocos, Arago e Ro- 

^ • 47 dngues. 

OUTRAS EXPOSICOES EM SAO PAULO 

As vezes algumas revistas tomavam parte em aconte 

cimentos artisticos e, alem de noticia-los, organizavam ex- 

posigoes de arte. A Vida Moderna divulgou que iria inaugu- 

rar, a 25 de agosto de 1917, uma exposigao de artistas resd^ 

dentes em Sao Paulo. Cada urn poderia concorrer com duas te- 

las, com o tema "Arredores de Sao Paulo". Fariam parte da 

comissao Ricardo Severe, Jose Manoel Azevedo Marques, Joao 

Mauricio de Sampaio Vianna, Adolpho Augusto Piroche, Rangel 

Pestana. Infelizmente, nao sabemos se a mostra se realizou. 

Apos a Exposigao Francesa de 1913, que tanto su- 

cesso obtivera, tivemos varias outras em Sao Paulo. Em 1919, 

em uma mostra no Teatro Municipal, podiara ser vistos qua- 

dros de: Cormon, que foi professor de Pedro Alexandrine; J. 

P. Laurence, professor de quase todos nossos artistas bol- 

4 8 
sistas; Bourdelle, Rodin, Boulet, De Mouvel. Como vemos, 

em geral, eram artistas que atuavam na epoca e nao seguiam 

as novas correntes que estavam em vigor na Europa. 

A exposigao foi organizada pelos senhores Ramos 

de Azevedo, Freitas Valle, Numa de Oliveira, Paulo Prado e 

47. 0 Estado de S. Paulo, 4.1.1918 
48. 0 Estado de S. Paulo, 29.1.1919 
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pelo Consulado Frances; recebeu o patrocinio da Legagao da 

Franga e o inestimavel auxilio do Dr. Fezioni. 

Em 1923 tivemos varias exposigoes importantes, co 

mo a de arte italiana, e especialmente a dos artistas ale- 

maes domiciliados no Brasil. Participaram dela expositores 

de todas as tendencias, como Aurelio Zimmerman, com os te- 

mas tipicos do Parana; Papf, com suas orquideas; Emma Voss, 

com paisagens muito boas, feitas em Munique. Na epoca,esses 

tres pintores ja estavam mortos. Vivos, havia, entre outros, 

Gershow, que expSs energicos carvoes e dois retratos; Jorge 

Munch, com decoragoes teatrais. Para Mario de Andrade - ^que 

obviamente visitou a exposigao - o melhor trabalho era o do 

escultor Willelm Haarbert, que ele chamou de "amante do vo- 

49 
lume". 

Em 1928. Theodor Heuberger abriu uma exposigao de 

arte alema no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas-ar 

tes e essa mostra veio depois a Sao Paulo. Incluia pintura, 

escultura, gravura de pintores impressionistas e desenho. 

Heuberger estava no Brasil desde 1926. Os quadros - como 

lembra Aracy Amaral - estavam colocados urn ao lado do outro, 

49. Revista do Brasil, 26.2.1923 - vol.22, ano 8. 
Em julho de 1930, Geo Charles, poeta e jornalista Fran- 
ces, junto com Vicente do Rego Monteito (que estava re- 
sidindo em Paris, atuando na revista artxstica e litera- 
ria Montparnasse) organxzaram a exposigao que trouxe o- 
bras de nomes da pintura moderna francesa, como Matisse, 
Foujita,^Rousseau, Vlaminck, Derain, Le Fauconnier, Pi- 
casso, Leger, Dufy, Braque, Lhote, Chirico, como tambem 
dos brasxleiros Vicente do Rego Monteiro, Joaquim do Re 
go Monteiro e Tarsxla do Amaral. Depois de Recife e Rio 
fox mostrada em Sao Paulo, na praga Ramos de Azevedo,no 
edifxcio Gloria, ao lado do Teatro Municipal. 
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sem o modo aleatorio que era usado na epoca, isto e, de co- 

locar o maior numero de quadros, um encostado no outro. A 

exposigao deu destaque a objetos uteis com design moderno, 

nos quais se notava preocupagao com a beleza. Em Sao Paulo, 

a mostra, exibida em um velho predio da rua Benjamin Constant, 

teve mudada a fachada do imovel para o estilo neoclassico, 

considerado mais simples; o interior tambem foi remodelado 

para colocar os quadros alinhados, o que chocou muitos visi 

tantes. No Rio de Janeiro, a imprensa chegou a descrever a 

mostra como uma "Exposigao Vazia".^ 

Em setembro de 1929, no Rio de Janeiro,© Deutscher 

Werkbund organizou uma exposigao de arte decorativa alema, 

realizada na Academia de Belas-artes e que veio a Sao Paulo 

em novembro, para a Casa das Arcadas. Foram expostos objetos 

de ceramica, porcelana, vidro, metais, ambar e madeira, tra 

balhos em couro, como encadernagao, rafia, palha, brinque- 

dos, trabalhos texteis e cera, Em 1930 houve outra exposi- 

qao de livros e artes graficas que, depois de ser apresenta 

da no Rio e Sao Paulo, foi para Montevideu e Buenos Aires. 

Desta vez, havia trabalhos em aquarela, desenho e trabalhos 

graficos dos pintores expressionistas alemaes. Tambem ela 

foi organizada por Theodor Heuberger. 

Em janeiro de 1928, a Sociedade Italiana de Cultu 

ra "Muse Italiclie" organizou sua 1 Exposigao de Belas-artes 

50. Aracy Amaral, "Theodor Heuberger: a presenga alema", in 
arte e meio artistico r entre a feijoada e o x-bur^er 
p.97. 0 ' 
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patrocinada por Lunardelli, Gamba, Matarazzo e Ramos de Aze 

51 
vedo. Instalada no Palacio das Industrias, teve partici- 

pagao de 118 artistas, com 390 obras. Fizeram parte do juri: 

Ramos de Azevedo e Leopoldo e Silva para escultura;Theodoro 

Braga, Pedro Alexandrino e Enrico Vio para pintura. 

Como era de se esperar, a maioria dos artistas e- 

ra composta de italianos como Enrico Vio, Rocco, Volpi, mas 

participaram tambem japoneses, como Hayashi S., Kiyoda To- 

mioka, ou o russo Ivan Youssef. Muitos dos brasileiros resi^ 

dentes em Sao Paulo tomaram parte, como Lopes de Leao,Pedro 

Alexandrino, Bernardino Souza Pereira, Helena Pereira da 

Silva, Paulo do Valle Jr., Gastao Worms e Jorge Ziata. 

GRUPO ALMEIDA JUNIOR 

0 pintor Torquato Bassi resolveu dinamizar o desu 

nido meio artistico paulista e, com seu espirito organizador 

e sua amizade com todos os artistas, abriu uma exposigao,em 

outubro de 1928, na qual reuniu artistas cariocas e paulis- 

tas. Como tinha intengao de fazer outras no futuro, denomi- 

nou o grupo dos que participaram da mostra de Grupo Almeida 

Junior. Participaram da primeira, realizada no Palacio das 

Arcadas e patrocinada pela AssociaQao Paulista de Belas Ar- 

51. A intengao da Muse Italiche era promover a cultura ita- 
liana, com conferencias sobre sua literatura, organiza- 
gao de concertos, patrocinio de exposigao de artes pla£ 
ticas, fundagao de uma biblioteca e promogao de festas 
comemorativas de datas importantes in:Catalogo, I Expo- 
sigao de Belas-artes, 1928. 
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tes, os cariocas: Visconti, Lucilio e Georgina de Albuquer- 

que, Marques Jr., Cavalleiro, Edgar Parreiras, Helio Seelin 

ger, 0. Teixeira, Timotheo da Costa, Pedro Bruno, Bemardelli, 

Rodolpho e Carlos Chamberland e os paulistas Pedro Alexan- 

drine, Paulo do Valle Jr, Lopes Leao, Wasth Rodrigues,Theodoro 

Braga, Mugnaini, Rocco, Oscar Pereira da Silva, Helena Pe- 

reira da Silva, e, claro, Torquato Bassi. A exposigao des- 

pertou desusado interesse, sendo vendidos trabalhos de Mug- 

naini, Rocco, Bassi, Paulo do Valle Jr, Bernardelli, Marques 

Jr. e Theodoro Braga. Torquato Bassi ficou tao entusiasmado 

que, na epoca, anunciou a proxima exposi^ao para maio de 

1929, desta vez, teria o auxilio do diretor da Escola Nacio 

nal de Belas-artes. Esta tambem teve um exito brilhante e 

foram adquiridas mais de 20 telas, entre as quais:Sonata de 

Beethoven de Oscar Pereira da Silva; Natureza-morta de Tulio 

Mugnaini e duas esculturas de Pedro Bruno. 

Outro Grupo Almeida Junior 

Era 1935 Virgilio Mauricio, organizou outro grupo 

que tambem chamou de Almeida Junior. Era uma sociedade de 

arte cujos fins eram semelhantes a anterior. 

Em setembro de 1936 para chamar a atengao dos co- 

lecionadores criou algumas artimanhas, como a exposigao de 

pequenos quadros para compradores mais modestos. As obras, 

300 ao todo, nao podiam medir mais de 25 cm, foram quase to 

das vendidas. Por ocasigao da abertura, houve uma conferen- 
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cia de Martins Fontes. Entusiamado com o sucesso, Virgilio 

Mauricio que contava com a ajuda de Torquato Bassi repetiu 

o process© no mes seguinte, agora com quadros grandes, ex- 

pondo cerca de 30 pintores e quadros de Silva Neves, Franco 

Cenni, Torquato Bassi, Athayde, Dora Maso e J. Tobias £o- 

ram vendidos. Em 1937 fara mais uma exposigao do Grupo, tarn 

bem no Palacio das Arcadas, com trabalhos de Paulo do Valle Jr, 

Campao, Alipio Dutra, H. Seelinger, D. J. Tobias, Nelson No 

brega, Padua Dutra, Arquimedes Dutra, Torquato Bassi, Mario 

Pacheco, Bernardino Souza Pereira, Pedro Corona, Euclides 

Fonseca, Joao Dutra e V, Delia Monica. 

Outros meios de sobrevivencia dos nossos artistas 

Nossos artistas, como tambem aqueles viajantes, 

nao sobreviviam somente com a venda de seus trabalhos. Como 

ja vimos anteriormente, quase todos os que nao faziam retra 

tos sob encomenda lecionavam desenho e pintura em aulas par 

ticulares, ou em colegios do Estado. Pedro Alexandrine ia 

a casa dos alunos; Rocco tinha urn curso de arte em seu ate- 

lie; Oscar Pereira da Silva foi professor do Colegio do Es- 

tado por 30 anos e tambem dava aulas particulares; Joao Du- 

tra e Padua Dutra eram professores de desenho no interior de 

Sao Paulo; A. Norfini exerceu o magisterio no Liceu de Artes 

e Oficios e particularmente, J. Fisher Elpons tinha urn cur- 

so de pintura; e J. Wasth Rodrigues tambem lecionava. Alem 

de dar aulas, alguns, como Cesar Formenti, decoravam vi- 
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trais; outros ganhavam seu sustento desenhando para anun- 

cios como Umberto Delia Latta, que realizou, para a Casa Tra 

pani, cromos, cartazes e silhuetas femininas, sob encomen- 

, s: 
da. 

Antonio Rocco fazia capas para revistas, especia^ 

mente para A Cigarra. Theodore Braga e Antonio Paim Vieira 

inspiraram-se em motives marajoaras para suas ilustragoes em 

livros e revistas, Paim ilustrou varies livros, como as 

Mascaras, para Menotti Del Picchia e tambem revistas, como 

A Garoa, A Cigarra, A Vida Moderna. Alfredo Norfini teve 

seus trabalhos publicados pela Revista do Brasil, juntamen- 

te com os de Enrico Vio, e J. Wasth Rodrigues fez varios d£ 

senhos. Mais tarde, Di Cavalcanti trabalhou para A Cigarra, 

53 
0 Pirrajho , Fon Fon, Panoplia e A Garoa. 

OS SALOES DA ESCOLA NACIONAL DE BELAS-ARTES 

Os pintores eram consagrados pelos saloes e, como 

vimos, nao havia em Sao Paulo exposigoes oficiais regula- 

res. Somente apos 1933-34, com o primeiro Salao Paulista de 

Belas-artes, e que tivemos urn local em que nossos artistas 

podiam expor com certa frequencia. Para suprir essa falta, 

quase todos procuravam participar do Salao da Escola Nacio- 

52. 0 Estado de S. Paulo, 28.6,1917 
53. Yone Scares de Lima, Ilustragao na Produgao Literaria 

em Sao Paulo, decada de XX. 
Institute de Estudos Brasileiro, USP, 1985. 
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nal de Belas-artes do Rio de Janeiro, centro artistico con- 

sagrado, na epoca, mesmo sem grande publico, pois o carioca 

nao adquirira o habito de frequentar exposi^ao de arte, co- 

mo podemos verificar lendo Rodrigo Otavio Filho que, ironi- 

camente, lembra: "Era um trabalho ir ao salao 1? - porque 

era precise despender uma pratinha de 1 mil reis; 2° - por- 

que estando o salao instalado no I9 andar da Escola Nacio- 

nal de Belas-artes, havia uma longa escada a subir... uma 

magada..." continuou ele: "So ha publico no dia da vernissa 

ge, quando aparece o mundo oficial e a gente da moda".^ A 

situagao era a mesma em 1917, pois Monteiro Lobato notava 

que a "Exposigao esta as moscas".55 

Apesar de todos esses senoes, era neste salao que 

os artistas eram premiados e recebiam suas medalhas e pre- 

mios de viagem. Em Sao Paulo foi regulamentada uma bolsa,em 

1912, para os pintores estudarem na Europa. 

Em 1915, por causa da crise politico-econ6mica,que 

coincidiu com a mudanga do governo pelos efeitos da I Guer- 

ra Mundial, poucos artistas participaram do Salao. Como foi 

tambem o ano da mudanga de diregao da Escola Nacional de Be 

las-artes (saiu o escultor Rodolpho Bernardelli, substitui- 

do por J. Baptista da Costa), muitos cariocas deixaram de 

participar do Salao em solidariedade ao antigo diretor. Vis 

conti e Amoedo justificaram-se, alegando que estavam ocupa- 

54. "0 Salao de 1918". Revista do Brasil, nov.1918, n9 35, 
ano 3 vol. 9. 

55. Revista do Brasil, n9 22, ano 2, vol. 6 de 1917. 
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dos com os paineis do Teatro Municipal. Sao Paulo partici- 

pou com os quadros de Campao e J. Wasth Rodrigues, que aca- 

bavam de voltar da Europa. 

A exposigao de 1916 coincidiu com a comemoragao do 

centenario do ensino artistico no Brasil. Joao Luso, ao co- 

mentar o acontecimento, reclamou de "demasiada tolerancia", 

pois foram expostos quadros que os artistas tinham colocado 

em mostras anteriores, ou em estabeleciemntos comerciais.Nao 

participaram de novo os grandes do Rio, como Visconti, Amoe 

do, Belmiro de Almeida e H. Bernardelli. Mas estavam J. Ba£ 

tista da Costa como organizador, Carlos Oswald, Helios See- 

linger, Lucilio e Georgina de Albuquerque, Dos paulistas ha 

via Rocco, Enrico Vio, Paulo Valle Jr., Beatriz Pompeu Ca- 

margo, Helena Pereira da Silva. 

Em 1918, Otavio Filho lamentou a qualidade dos 

trabalhos expostos, pois muitos foram aceitos so como recom 

pensa ao esforgo. Elogiou alguns poucos, como os dos irmaos 

Timotheo, de Andre Vento, Carlos Oswald, Levino Fanzeres e 

Baptista da Costa. Considerou como os melhores do ano os ar 

tistas Antonio Rocco e Garcia Bento. Septiu em J. Baptista 

da Costa o grande interprete da nossa natureza, ao contra- 

rio de Joao Luso que tinha notado anteriormente a impossibi 

lidade da perfeigao, ou a preocupacao com a "verdade absolu 

ta" que Monteiro Lobato mencionou 

Nos poucos exemplos que citamos nestes anos po- 

demos sentir o clima que havia no Salao Nacional, as peque- 

nas discordias, os que eram sempre elogiados e citados e a 
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participagao constante, apesar de nao grande, dos paulistas. 

Em 1922, Pedro Alexandrine recebeu a grande Medalha de Ou- 

ro, Jose Marques Campao a grande Medalha de Prata e Joao Du 

tra a Mengao Honrosa. Em 1927, Antonio Rocco ficou com a 

grande Medalha de Ouro, Joao Dutra e Padua Dutra com a Me- 

dalha de Bronze e Archimedes Dutra com a Mengao Honrosa. 

0 NACIONALISMO 

0 nacionalismo era uma preocupagao dos intelectuais 

do Brasil no final do seculo XIX e inicio do XX. Era urn te- 

ma discutido em todas as areas. Afonso Arinos admitia que 

podia haver influencia estrangeira na literatura no modo de 

escrever, mas nao no modo de sentir. 

A Revista do Brasil, fundada em Janeiro de 1916, 

tinha como fim incentivar o nacionalismo e, conforme ela 

propria publicou, era urn nucleo de propaganda nacionalista. 

Assim, recomendava que se estudasse o passado, sem hostili- 

zar o que fosse estrangeiro e sem isolar o Brasil da humanjl 

dade. Em todos os numeros podiam ser encontrados artigos que 

tratavam do nacionalismo na arte, tanto na literatura como 

nas artes plasticas. Monteiro Lobato, que tinha preocupagao 

constante quanto ao nacionalismo, publicou varies artigos 

polemicos na Revista e na imprensa paulista, focalizando con_s 

tantemente sua revolta contra a imitagao da cultura france- 

sa. Para ele, Pedro Americo era urn pintor romantico euro- 

peu, enquanto Almeida Jr. - por causa da sua tematica caipi^ 
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ra - um naturalista e nacionalista, Se visitasse uma exposi^ 

gao e encontrasse obras que reproduzissem paragens brasi- 

leiras, sempre a elogiava. 

Assim quando na epoca falavan em nacionalismo em 

pintura, na verdade o que yalia era a tematica tratada no 

quadro e nao a tecnica usada. Eram criticados os pintores 

que, ao voltar da Europa, continuavam com temas considerados 

alienigenas, como pintura de genero, sacra ou histdrica que 

pareciam - pela composigao e tematica - terem sido pintados 

por um artista estrangeiro. Assim, no quadro que Pedro Ame- 

rico pintou sob o nome Carioca, so o titulo era nacional; a 

moga era um nu que poderia ser encontrado em qualquer museu 

europeu. Quando se tratava de paisagens, os pintores repro- 

duziam nossos espagos, mas as cores que usavam eram as que 

tinham aprendido nas academias. Quando alguem conseguia li- 

bertar-se das cores esmaecidas e comegava a perceber os di- 

ferentes tons de verdes e a intensidade da luz tropical, lo 

go era considerado pintor nacional. Tratavam de assuntos bra 

sileiros os quadros que Menotti Delia Latta e Umberto Delia 

Latta expuseram em 1919, na redagao da Vida Moderna. Os te- 

mas eram Estradas do Yergueiro, Calma em S. Caetano. Tambem 

eram assuntos nacionais a Velha Mangueira e Flamboyand em 

flores, telas que Carlo de Servi expos em 1921.^ Norfini 

expos temas de Minas, S. Joao del Rei, Tiradentes, Sahara 

todos de valor documental e Enrico Vio, em 1922, cenas do li^ 

toral de Sao Paulo, casas de fazenda, comb em Alto de San- 

tana e Alameda Jahu. 

56. 0 Estado de S.Paulo, 22.11.1921 



75 

Devemos notar que foram os pintores estrangeiros, 

os primeiros que comegaram a pintar nossas paisagens sem ter 

a preocupagao de reproduzir algo semelhante ao que viram fo 

ra do Brasil. 

Monteiro Lobato achava que o artista cresce a me- 

57 
dida que se nacionaliza, Ele criticava o governo que man 

dava nossos pintores jovens estudar arte em Paris sem ja te 

rem uma base de pintura e sem terem ainda aprendido asentir 

e a interpretar nossa paisagem. Uma vez la, so conviviam com 

professores franceses, viam e estudavam arte francesa e se 

desnacionalizavam. E voltando ao Brasil, tornavam-se 

"expatriados artisticos", sempre suspirando por Paris, pin^ 

tavam telas em que ate os titulos eram em frances. Vez ou 

outra havia um caipira picando fumo, tema que muitos pinto- 

res repetiram depois de Almeida Jr. 

Mas, a bem da verdade, nao nos podemos osquecer 

que nossos pintores nao eram os unicos culpados. Nossos co- 

lecionadores sempre preferiam os temas estrangeiros, com no 

mes estrangeiros, para pode-los mostrar as visitas e assim 

valorizarem a obra que possuiam. Em uma mostra, o expositor 

sempre tinha alguns quadros feitos na Europa, e sempre es- 

tes eram os mais elogiados. So com o recrudescer do naciona 

lismo e que se comegou a tomar interesse pela tematica na- 

cional. Antes disso, o unico artista sempre citado por £a- 

zer uma arte nacional era Almeida Jr. de tematica naturali^ 

ta pintando o homem da terra. Poucos seguiram sem caminho,e 

57. 0 Estado de S. Paulo, 9.1.1916. 
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muitas vezes seria um estrangeiro quem o faria, nao por na- 

cionalismo, mas sim por se encatarem com o exotico. 

Aurelio Zimmermann, infelizmente pouco conhecido, 

sempre fez temas do interior do Parana, usando caipiras e 

animals da terra. 

Nas academias estrangeiras, nossos alunos apren- 

diam certas regras de pintura como, por exemplo, que cores 

usar em um dia claro, ao anoitecer e na alvorada e nao apren 

diam a pintar o que viam. Mas felizmente, nao ficaram pelas 

academias e cada um procurou o artista que mais ia de encon 

tro a suas formas de ver e interpretar a arte e em seus ate 

lies e que aprenderam realmente as tecnicas que usaram no 

future. Porem, sempre que voltavam sentiam-se perdfdos dian 

te da intensidade das cores de nossas paisagen-s e muitos nun 

ca conseguiram veneer esta barreira, continuando a pintar 

com cores europeias. 

Os que pregavam os temas nacionais reclamavam que 

somente nossos pintores nao tinham patria, o que nao se po- 

dia dizer de parses vizinhos a nos, como a Argentina e Uru- 

. 58 
guai. 

Como ja vimos, era grande o numero de pintores e_s 

trangeiros que ficavam por aqui, o que nao deixava de criar 

certos ressentimentos e ciumeiras. Por exemplo: Adalberto 

58. Buenos Aires era o maior centre cultural da America do 
Sul e seu public© era mais culto que o nosso e tambem mais 
exigente. Havia muitas exposigoes de pintores estrange^ 
ros, sobretudo espanhois, e eram relativamente poucos os 
que aportavam no Rio de Janeiro e menos aindaem Sao Pau 
lo. 
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de Mattos revoltava-se com a presenga dos que vinham ao Bra 

sil, no dizer dele para "fazer a America",e que traziam sem 

pre obras de menor valor; por ocasiao da exploraqao de Cu- 

bells comentou que o evento nao passava de uma explora^ao co 

mercial que prejudicava os artistas brasileiros, e que os 

quadros que trouxe nao passavam de "verdadeiras pinoias de 

aspecto malabaresco", unicamente para desnortear os que iam 

, crentes de que encontrariam obras de real valor,como as 

que o artista faz quando nao tern a America por objetivo".^ 

Era uma concorrencia que, na verdade, nosso artis 

ta sofria. Podemos ver que a maioria dos retratos de autori 

dades encontrados nas repartigoes publicas sao assinados por 

pintores viajantes. Nas colegoes particulares tambem e gran 

de este numero» Quando o Palacio dos Campos Eliseos foi re- 

formado, o governo mandou urn emissario a Europa para adqui- 

rir telas que ornamentassem a residencia do governador.60 

J. Wasth Rodrigues expos uns quadros pintados em 

Pirapora e foi elogiadissimo e incentivado por Monteiro Lo- 

bato, a reproduzir, nao so ele, mas todos os outros pinto- 

res, as serras, os sertoes, o monjolo, os cafeeiros, os ga- 

rimpos, as caatingas esturricadas, a palhoga de sape e bar- 

ro. 

^ neste periodo que surge maior interesse pela ar 

quitetura esquecida de Ouro Preto e Diamantina. Comentou-se 

59. Ilustragao Brasileira, 10.1920, p.2 
60. Diario Popular, 19.271957 
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muxto, lamentando o descaso era que se encontravam os monu- 

mentos daquela regiao, cuja restauragao na epoca, nao se 

processava com a devida fidelidade, pois houve preocupagao 

em europeiza-los. 

Ricardo Severe, arquiteto portugues que trabalhou 

com Ramos de Azevedo, ao fazer um estudo da arquitetura bra 

sileira desde o Brasil colonia, criticou o ecletismo do Bra 

sil Republica e o uso do art-nouveau. Incentivou a formagao 

de uma arte nacional em que se usassem as formas artxsticas 

anteriores, que deram um cunho tipico ao local; foi uma pre 

gagao que inicou o movimento arqueologico neocolonial.^ E 

serao, outra vez, dois estrangeiros que usarao o novo esti- 

lo: Georg Przirembel e Vxtor Dubugras. 

Em 1931 houve um incidente entre os pintores Tu- 

lio Mugnaini e Clodomiro Amazonas e o motivo foram as di£e- 

rentes concepgoes de ambos em relagao a arte brasileira. Fo 

ram varias as cartas abertas publicadas nos periodicos e os 

dois artistas chegaram ate a ofensas pessoais. Clodomiro A- 

mazonas sentia-se um genuine brasileiro paulista, mais na- 

cionalista por ter o "sentimento de brasilidade na massa do 

seu sangue", ate mesmo orgulhoso do nome que o pai Ihe pos, 

Amazonas, e nos dois irmaos, um Jose Parahyba e outro Anto- 

nio Tapajos. Achava que Mugnaini, por ser filho de italia- 

nos, nao podia sentir a paisagem brasileira como ele. Tam- 

bem lembrava que Mugnaini estudara na Europa, portanto ti- 

61. A Arte Tradicional no Brasil. in Revista do Brasil n9 

16, ano 2 vol. IY, abril, l¥l7f 
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nha uma influencia estrangeira muito grande, fato que o pro 

prio Mugnaini confessou ser verdade, mas jamais aceitou ser 

por isso, menos brasileiro que Clodomiro Amazonas. Como a 

consequencia, Helio Seelinger acabou coordenando um grupo, 

em 1936, ao qual deu o nome de "Pluvis in humidatus",depois 

traduzido para "Grupo cfiove no molhado", que tinha finalida 

de de manter aceso o jogo da cordialidade entre os artistas. 

Acabaram fazendo homenagem a Tulio Mugnaini e a Marques Cam 

pao pela exnosicao na Adega S. Domingos. 

A PIXACOTECA DO ESTADO 

Fundada em 1905 por Carlos de Campos, Ramos de A- 

zevedo, Freitas Valle,. Sampaio Viana e Adolfo Pinto, a Pina 

coteca come^ou a funcionar de fato em 1911, depois que Fre^ 

tas Valle, com seu projeto, dispos-se a organiza-la e dina- 

miza-la. Constava, no inicio, de uma sala no Liceu de Artes 

e Oficios, com obras de Almeida Jr., Pedro Alexandrine, Os- 

car Pereira da Silva e mais alguns poucos artistas da epoca. 

Na opiniao de Freitas Valle, deveria ser franqueada ao pu- 

blico, sendo somente cobrada entrada aos sabados. As segun- 

das, quartas e sextas-feiras, das 11 as 13 boras, artistas 

amadores poderiam fazer suas copias, Quintas e domingos se- 

riam reservados para a visita dos colegios. 

Na Exposigao Brasileira de Belas-artes, de 1911, 

no Liceu de Artes e Oficios, foram adquiridas obras pelo go 

verno do Estado e assim o acervo comegou a ser aumentado.Na 
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Exposigao Espanhola do mesmo ano foram, inclusive,comprados 

quadros de pintores espanhois, 

Desde sua fundagao, ate 1912, a Pinacoteca teve 

como diretor Ramos de Azevedo, que tambem fazia parte da d^L 

retoria do Liceu de Artes e Oficios, reorganizado por ele 

desde 1903. 

A Pinacoteca recebia as obras que os artistas pen 

sionistas do Estado deviam enviar para demonstraros progre_s 

sos que estavam obtendo no Exterior. A Pinacoteca teve, as- 

sim, trabalhos e copias de quadros celebres (isto tambem e- 

ra uma exigencia) de J, Wasth RodrigUes, Alipio Dutra,Tulio 

Mugnaini e Anita Malfatti. 

No primeiro Catalogo, publicado em 1914, havia no 

acervo 86 quadros e 705 reprodugoes francesas (que ficaram 

depois da Exposigao Francesa de 1913), esculturas, medalhas 

e colegao de gessos. No de 1917 havia 90 obras de pintura. 

Em 1938 existiam 125 pinturas e 10 esculturas. 

Apos a Revolugao de 1930, a Pinacoteca permaneceu 

fechada a visitagao publica, porque o governo provisorio do 

Estado requisitou suas salas e seus quadros e bronzes £o- 

ram distribuidos por vlrias repartigoes publicas.Em 1932 foi 

reaberta em outro enderego, a rua Onze de Agosto n9 169 e 

177, antiga sede do Diario Oficial, sendo reunidos os qua- 

dros que estavam disperses. Nesta epoca, a Pinacoteca foi 

colocada sob a guarda da Escola de Belas-artes de Sao Paulo. 

Foi escolhido como diretor Paulo Vergueiro Lopes de Leao,em 

1932, que permaneceu ate 1944. A seguir veio o pintor Tulio 
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Mugnainx, que ficou no cargo ate 1965, tambem preocupado,co 

mo seu antecessor, em manter o espirito academico da cole- 

gao. 

Foi em 1947 que voltou para o antigo predio do 

ceu de Artes e Oficios, a Praga da Luz, n9 2, desta vez com 

cinco salas e urn corredor onde ficavam as esculturas. Em 1955 

ja contava com 811 obras de arte, assim reunidas: doagoes do 

Dr. Azevedo Marques e dos irmaos Bernardelli; o acervo de 

Pedro Alexandrine que constava, alem de obras de arte,de ob 

jetos e moveis; obras de Almeida Jr. vindas do Museu Paulis 

ta; mais 618 desenhos e fotos da Exposigao Francesa.Em 1956 

recebeu 248 obras de Dario Villares Barbosa. A partir de 

1969, o acervo da Pinacoteca se definiu como uma colegao de 

Arte Brasileira. 

FREITAS VALLE 

D&bminado o Mecenas das artes em Sao Paulo, tao 

grande foi a atuagao que teve no ambiente artxstico da epo- 

ca, o seu nome consta em qualquer acontecimento artxstico im 

portante, desde exposxgoes coletivas e individuais ate a 
^ 62 

criagao de orgaos publicos de arte. Foi urn dos organizadores 

da Pinacoteca do Estado e teve papel atuante na Exposigao 

Brasileira de Artes em Sao Paulo,1911 e 1912; na Exposigao 

62. Aracy Amaral, "0 Mecenas das Artes em Sao Paulo de 1890 
a^l920: Freitas Valle, o magnxfico" - "Arte e meio ar- 
txstico: entre a feijoada e o x-burger" p.21. 
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Muse Italiche, em 1928, e regulamentou por volta de 1912, o 

Pensionato Artistico do Governo do Estado, que dava a nos- 

sos artistas bolsas de estudo para a Europa. Fez parte da 

comissao que adquiria as obras de arte para o goverto do Es^ 

tado e tambem das Comissoes de Educagao e Cultura. 

Reunia em sua casa, a Villa Kyrial, na Vila Maria 

na, rua Domingos de Moraes, artistas, pintores, escultores, 

musicos, literates; ali era o centro cultural da epoca, is- 

to de 1890 a 1920. Menotti Del Picchia cita algumas das per 

sonalidades que la iam: Vicente de Carvalho, Martins Fontes, 

Washington Luis, Giro Costa, Guilherme de Almeida, Rene 

Thiollier, Carlos de Campos, Felix Otero, Guiomar Novaes,An 

tonieta Rudge, Pedro Alexandrine, Vera Janacopulos, os gran 

des virtuosos itinerantes, as curiosidades artisticas de to 

63 
dos os generos. 

Recebia as quartas-feiras jornalistas, pintores e 

poetas e eram famosos seus almogos aos domingos, regados a 

vinhos raros, que guardava na adega de seu palacete, cheio 

de obras de arte, quadros e murais que varies artistas pin- 

taram (Agustin Salinas foi urn deles), sendo que corredores, 

adega e banheiros eram decorados. Possuia uma poltrona mais 

alta que as demais para poder comandar seus convidados du- 

rante as conferencias, debates e recitals que oferecia. 

Jose de Freitas Valle, professor de lingua e lite 

ratura francesa no Gin^sio do Estado, era originario do Rio 

63. A Gazeta, 25.2.1958, p.2. 
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Grande do Sul e reinou nos meios culturais paulistanos por 

30 anos. Escrevia poesias simbolistas com o pseudSnimo de 

Jacques D'Avray. Politico, notabilizou-se na Camara e Sena- 

do do Estado pelo seu amor a educagao e ao ensino: a Pinaco 

teca do Estado, a Biblioteca Pdblica, a Escola Politecnica, 

a Escola "Luiz de Queiroz" de Piracicaba, a Escola Normal do 

Bras sao algumas das realizagoes a que deu sua contribuigao. 

Tarsila do Amaral lembra em urn artigo que sua ca- 

sa era o unico lugar na cidade, antes e durante a I Guerra 

Mundial, no qual havia urn certo ambiente, no sentido inte- 

lectual da palavra. Ele ensinava os artistas a se comporta- 

rem corretamente a mesa. Nas conversas, entremeadas com pa- 

lavras em frances, estava tacitamente subentendida a supe- 

rioridade do estrangeiro. Em sua pinacoteca particular po- 

diam ser vistas obras de pintores estrangeiros que por aqui 

passaram e de quase todos os nacionais ou estrangeiros a- 

qui radicados. Recebeu muitos quadros como recompensa por 

ter ajudado a conseguir espagos para exposigoes e ter convi. 

dado nossos colecionadores para as mostras de artistas vin- 

dos de fora. Nossos artistas que conseguiam bolsas de estu- 

dos tambem costumavam brinda-lo com uma obra. Mas nao foi 

apenas assim que formou sua valiosa colegao; visitava assi- 

duamente as exposigoes, onde, como pode ser visto pelas no- 

ticias dadas pela imprensa, chegava a adquirir, as vezes, 

mais de uma obra. 
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0 PENSIONAT0 ARTtSTI CO DO GOVERNO DO ESTADO 

0 Pensionato Artistico, o unico orgao oficial de 

protegao as artes em Sao Paulo na epoca, concedia bolsas a 

artistas paulistas. Com esta bolsa, Pedro Alexandrine £oi a 

Paris, em 1897. 0 numero de artistas enviado era arbitra- 

rio, assim como a escolha. Em 1912, o Pensionato foi regula 

mentado. A bolsa teria uma dura^ao de cinco anos prorroga- 

veis. 0 artista teria a obrigagao de enviar,periodicamente, 

trabalhos feitos nos cursos que frequentava, assim como co- 

pias de artistas europeus famosos. Para ser agraciado com a 

bolsa, o pintor devia fazer antes sua individual, onde pu- 

dessem ser apreciadas suas qualidades, ou ter feito uma en- 

comenda que tivesse sido bem aceita. 

Foram para a Europa com esta bolsa, no setorde a_r 

tes plasticas, Paulo do Valle Jr. em 1912; Campos Ayres, em 

1909; Dario e Mario Villares Barbosa, em 1912; Francisco 

Leopoldo e Silva, em 1912; Osvaldo Pmheiro, em 1913; Jose 

Monteiro Franga, em 1912; Helena Pereira da Silva, em 1914, 

Paulo Vergueiro Lopes de Leao, em 1913, Alipio Dutra, em 

1912; Tulio Mugnaini, em 1920; Victor Brecneret, em 1920 e 

Anita Malfatti, em 1923. 

0 MUSEU PAULXSTA 

Em 1882 foi apresentado o projeto, pelo arquiteto 

F.G. Bezzi, que queria para palacio, Somente em 1884 o go- 
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verno o aprovou. Em 1885 foi iniciada a construgao, que £i- 

cou parada de 1890 a 1894. 0 motivo e que havia divergencias 

a respeito de ser a obra uma escola ou urn museu, por estar 

ela perdida no campo, longe de tudo. Em 1894, entretanto, a 

pesar de ainda incompleto, foi inaugurado, sem portas e ja- 

nelas, o Museu Paulista. Foi seu primeiro diretor urn geolo- 

go, Von Ihering. Este foi urn dos poncos orgaos oficiais que 

adquiria e encomendava obras de arte aos nossos artistas. 

Seu segundo diretor, Affonso de E. Taunay, encomendou inume 

ras obras entre 1917 e 1946, Quase todos os artistas contri^ 

buiram fosse com temas historicos, fosse com retratos de 

personalidades da nossa nistoria, ou cenas do Brasil Colo- 

nia e da antiga iconografia paulista. Muitas obras foram ba 

seadas em desenhos de Hercules Florence, entre elas a famo 

sa Partida da Monqao por Almeida Jr., a Cavalhada em Soro- 

caba, por A. Norfini, o Porto de Cubatao (1826), por Bened_i 

to Calixto, a Cena do Porto de Santos (1826),por Van Emelen , 

Casas Colonials de Santos (±926), por Jose Wasth Rodrigues, 

Cenas de Estrada, por H. Tavola e muitos outros. Havia qua- 

dros baseados em desenhos e fotografias antigas, como das a 

quarelas de Rugendas, Debret, Miguelzinho Dutra, Kidder^a^ 

liere e Militao de Azevedo. Alem de paulistas, varies carlo 

cas contribuiram com seu trablaho. Assim, Henrique Bernar- 

delli realizou o Ciclo da Caga ao indio, Rodolpho Amoedo, o 

Ciclo do Ouro, Rodolfo Bernardelli, a escultura de D. Pedro 

I, Pedro Americo, a Independencia ou Morte, e Joao Baptista 

da Costa, varias paisagens. Oscar Pereira da Silva foi o au 
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tor de varies medalhoes e quadros historxcos. Benedito Ca- 

lixto compareceu com muitos quadros historicos, retratos, 

paisagens, ruas e monumentos do seculo XIX. Affonso de E. 

Taunay, preocupado em manter registrada a imagem da Sao Pau 

lo que estava sendo destruida, encomendou a muitos deles ce 

nas de trechos da cidade, ruas, pragas, igrejas. Sao muitas 

as aquarelas e oleos de J. Wasth Rodngues, assim como bi- 

cos-de-pena destes ambientes coloniais. Ha ainda quadros de 

Bertha Worms, Maria Luisa Pompeu Camargo, Alipio Dutra, En- 

rico Vio, A. Norfini, H. Tavola, R. Richter, Van Emelen, Da 

niel Kidder, Fletcher, Oscar Pereira da Silva, Marques Cam- 

pao, Aurelio Zimmermann, Miguel Angelo Benicio Dutra, Rodr^ 

gues Scares, Luisa da Fonseca, A. Ferrigno, Paulo do Valle 

Jr., Hercules Florence e muitos outros. 

Affonso de E. Taunay, que idealizou tambem o Mu- 

seu Republicano de Itu, encomendou uma galeria de retratos 

dos convencionais e dos membros do I Governo Republicano do 

pais. Grande parte das telas foi executada por Almeida Jr., 

Tarsila do Amaral, Oscar Pereira da Silva, Pedro Alexandri- 

ne, Henrique Manzo e J. Wasth Rodrigues. 



II - A PINTURA DA PAISAGEM 
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A PINTURA DA PAISAGEM 

A paisagem tornou-se uma representagao autonoma 

ha relativamente pouco tempo. No seculo XVII, quando a pin 

tura paisagistica se multiplicou, era considerada um gene- 

ro de arte inferior. Ficava em penultimo lugar na hierar 

quia dos temas pictoricos, seguida apenas pela natureza- 

morta. Concebiam-na como um acessorio para a representagao 

de figuras humanas ou de santos. 

Robert Lenoble estudou a histdria da ideia da na 

tureza e percebeu que todo o drama humano consiste justa- 

mente em escolher entre a aparencia e a realidade. A natu 

reza d uma realidade e, ao mesmo tempo, pode ter um senti 

do espiritual, obrigando a humanidade a refletir sobre ela 

mesma.1 0 animismo prova que a primeira ideia que os homens 

tiveram da natureza era moral, uma moral terrivelmente ator 

mentada, cheia de culpa e angustia. Ja para Socrates, ela 

deixa de ter uma imagem violenta, comega a esbogar-se uma 

ordem cheia de bondade, de retorica construtiva, de cora 

gem, dominada pela iddia do bem. Para o cristao, ela e 

eterna. Enzo Carli, ao estudar a paisagem, chegou a conclu 

sao de que na religiao crista a natureza nao e uma fonte 

de prazer terrestre ou um teatro de ocupagoes e fatos huma 

1. Robert Lenoble, Histoire de I'idee de la nature, p.54 
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nos, mas uma manifestagao do divino, com urn reflexo de bele 

za puramente espiritual. Assim, o aspecto das coisas era im 

portante pela ideia que representavam. Daf a tendencia a 

criar, com a arte, uma natureza mais bonita que a sua reali_ 

dade, ou que Ihe revelasse a essencia: a fidelidade a verda 

de seria menos importante que a beleza do desenho e o brilho 

das cores.^ 

Com este principio, na Idade Media encontramos, 

em muitos afrescos ou telas, paisagens com plantas e flores 

pintadas em detalhes, de enorme beleza, mas que nao passa 

vam de uma decoragao que era chamada na epoca "Ornatus 

3 
elementorum" . 

A revolugao que transformou a arte na Renascenqa 

foi conseqliencia de uma mudanga de interesses, semelhante 

aquela que no seculo seguinte traria grandes inovagoes na 

ciencia. Os pintores italianos do "Quattrocento", como Leo 

nardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, costumavam pintar em 

geral temas religiosos. A natureza, nessa epoca, perderia 

suas preocupagoes filosoficas, religiosas e simbolicas e co 

megaria a ter uma finalidade, Como os renascentistas a ama 

vam profundamente, foi cantada pelos poetas por ela maravi- 

Ihados. Chegava a ter uma alma, tomou o lugar de Deus. Uma 

nova concepgao de espago surgiu quase simultaneamente. Enzo 

Carli nos fala que, durante o terceiro decenio do "Quattro- 

2. Enzo Carli, IT Paesaggio, p.65 
3, Robert Lenoble, Histoire de I'idee de la nature, p.284 
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cento", em Florenga havia uma disciplina na aplicagao de 

normas da perspectiva e uma unificagao pela luz, em Flandres. 

As personagens e os objetos tern uma colocagao certa, urn es- 

pago profundo cerca as figuras e a natureza e representada, 

em essencia, no relacionamento entre o horizontal das planf 

cies e o vertical das montanhas, ambos representados com 

muita simplicidade e subordinados a figura humana. Porem a 

paisagem nao passara de urn pano de fundo, urn complemento; 

nunca foi pintada por seu proprio valor, pois era minimo o 

interesse que despertava e, quando servia de tema, era qua 

4 
se sempre idealizada. 

No seculo XVI, o gosto estetico fez com que muitas 

ideias evolufssem. No seculo XVII, na Holanda, e que o ho 

mem comegou a reproduzir trechos da natureza e, para isto, 

aproveitou-se de vistas de seu proprio pais, que podiam ser 

identificadas. Como era urn territorio de grandes planicies, 

o ceu foi fonte de muitas inspiragoes. Amava-se refletir o 

ceu nas aguas, conseguindo, assim, uma unidade de atmosfera 

e, de Van der Velde a Rembrandt, encontramos exemplos destes 

registros. 

A paisagem - como a natureza-morta - e considera 

da uma forma de arte burguesa, Ja na Holanda era a burgue 

sia que gostava de possuir em suas casas temas faceis de re 

conhecer. Para Kenneth Clark, haveria ainda uma explicagao 

de ordem filosofica. "Era uma epoca em que o homem estava 

4. Enzo Carli, 11 paesaggio, p.64 
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outra vez livre de fazer perguntas acerca do funcionamento 

da natureza; £oi a grande idade da botanxca e das descober 

tas dos novos mundos atraves das lentes e em que se desen 

volvia a teoria da luz. A pintura da paisagem e urn reflexo 

de calma - apareceu depois do termino de uma epoca de guer- 

5 
ras. 

Segundo Paul Zucker, haveria cinco modos de inter 

pretar a paisagem: 

1- Paisagem como elemento descritivo, encontrada 

nas pinturas egfp.cias, nos mosaicos bizantinos e nos manujs 

critos medievais, retratando arvores, rochas, ondas, monta 

nhas ou uma caverna ao lado de uma figura humana. 

2- Paisagem como fundo decorative, ou como acompa 

nhamento de figuras humanas, encontrada de Watteau a Fragonard 

e Reynolds, em que o fundo esta subordinado a figura humana. 

3- Paisagem como ajuda estrutural para a compos^ 

gao. Em Perugino, Rafael, Tiziano os contornos da paisagem, 

as arvores verticais, a linfia do horizonte estao estreita 

mente relacionadas com a figura, servindo de moldura para o 

corpo humano. 

4- Paisagem como tema central. Somente se tornou 

possivel quando a figura humana deixou de ser o ponto mais 

iraportante e pode ser tratada como tema secundario (no secu 

lo XVI o pintor Annibale Carracci fez paisagens com figuras 

5. Kenneth Clark, Paisagem na Arte, p.51 
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humanas pescando, cagando, mas subordinados a paisagem). No 

seculo XVII, Rembrandt, na Holanda, Rubens, em Flandres, Sal 

vador Rosa, na Italia, Nicolas Poussin e Claude Lorrain, na 

Franga, dedicaram-se esporadicamente a paisagem. 

5- Paisagem como expressao do estado de alma. Ho 

je estamos inclinados a procurar a identificagao emocional 

entre o artista e o tema.^ 

Foi no seculo XIX, na Franga, que os realistas abri^ 

ram novos horizontes e comegou-se olhar a paisagem francesa 

e seu povo sem procurar idealiza-lo, como o faziam os neo- 

classicos, ou entao a fixar cenas estranhas, como os roman- 

ticos. Nao devemos esquecer que os romanticos ja tinham pre 

tendido estabelecer urn lago de uniao entre a natureza e a 

paisagem. Eles usavam a natureza servindo-se de paisagens 

liricas, procurando sensibilizar o espectador. Para eles, a 

"natureza vive" e foi Amiel quern disse: "Uma paisagem e urn 

estado de alma". 

0 realismo surgiu, portanto, na epoca de maior 

triunfo do romantismo, quando Delacroix, Gros e Gericault 

atingiam o auge da fama. Por isto, Francastel chegou a con 

clusao de que as formas de pintura nas sociedades humanas 

nao sao devidas ao capricho dos executantes mas as condigoes 

gerais do momento historico, para as quais contribuem tanto 
7 

as condigoes sociais, como as possibilidades materiais. 

6. Paul Zucker, Styles in Painting^a Comparative Study,p.191 
7. Pierre Francastel, Historia de la Pintura Francesa, p.10 
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Antes de Corot, Millet e Courbet na Franga, os in 

gleses Constable e Turner preocupavam-se com a luz e o ar e, 

alem da perspectiva linear, usavam formas sem linhas defini^ 

das e representavam o espago e as distancias atraves das nuan 

ces das cores e seus valores tonais. Desmembravam os tons 

usando a justaposigao de pequenos toques de tinta fina, o 

que fazia vibrar a cor. Constable fixou as varias estagoes 

do ano, a chuva, as horas do dia. Suas paisagens sao em ge 

ral serenas, cheias de luz que vem dos espagosos ceus. Sen 

tia-se atraido para as paisagens estaticas, como a de urn 

dia calmo de verao. 

Constable dizia que a arte podia ser encontrada 

debaixo de qualquer sebe. Para Kenneth Clark, ele teria so 

frido a influencia de Ruysdael, pois como todos os revolu- 

- - 8 
cionarios, era urn ardente estudioso da tradigao. 

Entretanto, £oi a Escola de Barbizon que trouxe a 

ideia de le paysage intime, apresentando a natureza sem idea 

lizagoes nem sentimentalismos. Pertencia a este grupo Jean- 

Frangois Millet, filho de camponeses, que amava a terra; Theo 

dore Rousseau, que sentia grande amor pela natureza; Daumier, 

filho de artesao, que cresceu na cidade e popularizou o ho 

mem urbano. Courbet, outro dos "pintores populares", como 

Renee Huyghe os denomina, fazia uma arte voluntariamente an 

ti-intelectual, sem muita imaginagao, voltada a realidade. 

Quando nao tinha preocupagoes sociais, fazia maravilhosas 

8. Kenneth Clark, Paisagem na Arte, p. 1Q6 
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paisagens. 

Corot nao pertencia a este grupo, mas foi seu pre 

cursor; pintou os mesmos locals, foi amigo de muitos, esp£ 

cialmente de Millet, chegando a expor com eles. Pintou obras 

cheias de melancolia, retratando manhas, crepusculos, alvo 

radas, sempre preocupado com a luz. A solidao esta sempre 

presente em seus trabalhos, cujo realismo e cheio de poesia. 

Ele e o pintor da atmosfera, o primeiro a trabalhar ao ar 

livre, preocupado com a cor que muda de acordo com a luz. 

Adorava o bom tempo pelo que foi varias vezes a Italia, on 

de registrou os arredores de Roma nas varias estagoes do ano. 

Os pintores da escola de Barbizon, em geral, usa 

vam cores sombrias que resultavam numa luminosfdade suave e 

a maior parte de suas paisagens nao apresentava horizonte. 

Como lembra Francastel, herdaram ainda dos romanticos a atra 

gao pelo ceu nublado, a chuva, a bruma. Rousseau e Dupre fo 

ram os unicos a gostar de fixar grandes extensoes. Neles nao 

encontramos mais a preocupagao com o terceiro piano, busca 

ram-se os efeitos de conjunto de massa. Perceberam os arti_s 

tas que, para fazer urn quadro, nao havia mais necessidade de 

pintar palacios ou personagens. Quando existiam, fundiam-se 

com o resto da paisagem, formando com ela urn todo. Os pinto 

res nao precisavam mais ir a Italia para mostrar seus bos^ 

ques, lagos, campos com vacas, clareiras em florestas, ceus 

nublados e os efeitos do sol diltrados atraves das arvores. 

Para Jean Bouret, a originalidade do grupo de Bar 

bizon entre os anos de 1830 e 1870 foi a paixao total, alie 
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nante mesmo, pela natureza. Os pintores evitarao as matas 

grandiosas da floresta de Fontainebleu, as rochas imponen 

tes, tudo o que fosse magnifico: escolherao as paisagens mo 

destas.^ 

No comego o publico burgues nao aceitava a paisa 

gem, porque estava acostumado a ter telas que fizessem pen 

sar, ou que pusessem em jogo sua cultura, isto e, cenas da 

Biblia ou da historia romana, de romance ou de alguma perso 

nagem historica. Na paisagem havia apenas uma linguagem pla_s 

tica que pouquissimos eram capazes de entender. Alem disso, 

para o burgues da epoca, a natureza devia ser exclusivamen- 

te utilitaria. 

Foi no Salon de 1850-1851 que a paisagem £oi con 

sagrada numericamente. Rousseau apresentou sete, que chama 

vam a atengao pelo brilho das cores e pela vegetagao. Mos 

trou dois quadros do mesmo local, urn com o sol se pondo e o 

outro ao amanhecer. Os dois estavam lado a lado, e foi urn 

acontecimento na historia da pintura quando, mostrou-os na 

Exposigao Universal de 1855. Sabemos como depois as varia 

goes sobre urn mesmo tema preocuparao os impressionistas, es 

pecialmente Monet.A partir dai, o romantismo, apesar de 

continuar a existir, vai perdendo o dominio e a paisagem se 

9. Jean Bouret, Ecole de Barbfzon, p.223 
10. Nessa mostra de 1855 havia uma sala especial para Ingres, 

outra para Delacroix e uma em que estavam os paisagis 
tas Co rot, Paul Huet, Rousseau, Troyon, Daubigny, AlignyT 
o holandes Jongkind, Jean Frangoxs Millet e Gustave 
Courbet. 



96 

ra o tema de maior sucesso. Em seguida vem a pintura de ge- 

nero, o nu, a cena sentimental e, por ultimo, o retrato. 

Havia tambem na Italia, em Florenga, urn excelente 

grupo de pintores de paisagem, que pintava ao ar livre. Pin 

tava-se com manchas, dai seu nome de macchiaioli. 0 movimen 

to comegou com os trabalhos de Giovanni Costa, de Roma. Al^ 

guns dos macchiaioli tomaram parte nas lutas do Risorgimen- 

to Italiano, demonstrando, assim, urn desejo de liberdade, 

tanto na vida como na pintura. Seus quadros tinham cores 

brilhantes, contrastes claros, procurando simplificar e cajD 

tar a luz e transmitir seu estado de alma. Giovannj. Fattori 

e Rafaello Sarnesi, Guiseppe Abbati e Vito D'Ancona foram 

os chefes do grupo. Telemaco Signorini era o teorico que pro 

curava a unidade entre a forma e o conteudo e uma simplici- 

dade de construgao. Pertenciam ainda ao grupo Gioacchino Toma 

e Giovanni Segantini. Encontravam-se no llmiar do impressio 

nismo, tal a preocupagao que demonstravam com os fendmenos 

da luz. 

No Sul da Italia havia outro grupo preocupado com 

a luz; Giacinto Gigante era o chefe e a escola denominava- 

se Escola de Posillipo. Pertenciam a ela tambem Fillippo 

Palizzi e outros que pintavam paisagens antes dos macchiaioli, 

mas nao foram tao radicais quanto eles. 

Pintores realistas italianos, inclusive, visita 

ram a Franga e entre eles citamos Nino Costa, Boldini, De 

Nittis, alem dos macchiaioli D'Ancona, Signorini, De Tivoli; 

alguns estiveram ainda em Londres, atraidos pela sua nebli_ 

na e natural melancolia. 
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0 mundo dos impressionistas consistia em luz e em 

cores refletidas e refratadas. Pizarro come^ou a pintar ao 

ar livre e acabou levando com ele Claude Monet, Renoir, Sis 

Icy e, mais tarde, Cezanne, Monet e Pizarro procuravam ver 

na natureza aquilo que o olhar comum nao poderia ver ou ana 

lisar, como as cores puras e a composigao da luz. Monet foi 

um dos que mais compreenderam o verdadeiro torn da natureza, 

enquanto Renoir tinha uma paleta muito rica, de tons vibran 

tes - influencia da tecnica da pintura em porcelana, a qual 

se dedicara anteriormente. 

Foram os impressionistas os primeiros a perceber 

que havia cor nas sombras. Assim, qualquer objeto represen 

tado tern suas cores refletidas em tudo que esta a seu redor. 

11 
Para Kenneth Clark, era a pintura da felicidade. 

Edoard Manet foi o primeiro a sobrepor tons claros, 

reduzir ao maximo as meias-tintas, suprimir quase completa- 

mente o modelado e o contorno das formas, usando manchas li 

mitadas sobrepostas, que se destacam sobre um fundo sem som 

bras, com uma luz frontal muito forte; portanto, e uma pin 

tura franca, sem sombras. 0 torn local e representado por 

uma infinidade de reflexos brilhantes e, assim, a forma pas 

sa quase desapercebida. 

Claude Monet e Pizarro foram para Londres e la des 

cobriram a neblina, o crepusculo e o sol refletindo-se no 

mar, temas que inumeras vezes serviram de inspiragao a Tur 

11. Kenneth Clark, Paisagem na Arte, p.141 
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ner. Pizarro aconselhava sempre a usar somente as cores do 

espectro solar, sem mistura-las. Claude Monet - que estava 

fascinado pela luz - fez inumeras imagens da mesma agua e 

das mesmas arvores, percebendo as mudangas que surgem a ca 

da minuto, com o caminho do sol. 

Com os impressionistas a paisagem adquiriu uma no 

va dignidade, nao tanto pelo tema, mas pelo modo como foi in 

terpretada, pela harmonia de cor e luz e porque, como lenibra 

Goombrich, foram eles que procuraram comunicar ao expecta 

^ — l ? 
dor a essencia da visao do pintor. 

Somente com o impressionismo a conquista da natu 

reza se completa; tudo o que e visivel tornou-se tema para 

quadro e todos os aspectos do mundo real tornaram-se obje- 

tos dignos de estudo. Com o tempo, alguns artistas do grupo 

procuraram outras resolugoes, preocupando-se nao so com os 

tons puros, mas tambem com a forma e, como queriam seguir as 

regras dos impressionistas, acabaram por criar urn novo tipo 

de pintura: o pontilhismo. Usavam pequenas pinceladas de cor 

pura, que colocavam uma ao lado da outra, como se fosse urn 

mosaico. Seurat e Signac seriam os maiores expoentes desta 

tecnica, que nao deixou de ter urn razoavel grupo de seguido 

res, artistas que tentaram exprimir-se desta maneira, pelo 

menos em algumas obras. 

Cesanne, apesar de estar interessado nas experien 

cias de cor dos impressionistas, sentiu a necessidade de sim 

12. Goombrich, I/art et son histoire, p.248 
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plificar as formas e acabou reproduzindo as cidades da Pro 

vence, cujas casas transformou em cubos. Em seus quadros 

predominam as linhas retas mais que as curvas, pois queria 

dar aos objetos toda a solxdez, sem diminuir sua cor ou en 

fraquecer o seu desenho pela modela^ao continua, como bem 

percebeu Kenneth Clark.13 

Tambem Van Gogh conheceu as cores dos impressio 

nistas e pintava com pontos e tragos coloridos, conseguindo 

atraves deles exprimir suas emo^oes, tendo frequentemente 

tambem recorrido a deformagao, quando sentia necessidade de 

urn efeito mais perturbador. 

Os pintores do fim do seculo XIX e inicio do XX, 

e alguns que ate hoje se dedicam a paisagem, nao esqueceram 

a li^ao dos impressionistas, tanto no uso de sombras colori 

das, como no de cores claras, na pouca preocupa^ao com o mo 

del ado, especialmente quando esta na luz crua. Muitos seguem 

os conselhos de Pizarro, usando as cores puras e evitando o 

preto. Preocupam-se com a luz e, portanto, com a hora do 

dia em que o quadro e pintado. 

Vimos que a paisagem acabou entrando definitiva 

mente na pintura. Dai para diante, tera momentos de grande 

gloria ou sera relegada a segundo piano, mas jamais esqueci 

da. Surgirao outros metodos de representa-la, mas sera uma 

tela sempre agradavel de se ter em casa. 0 colecionador, ao 

adquirir urn quadro de paisagem, sente-se feliz quando este 

13. Kenneth Clark, Paisagem na Arte, p.159 
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reproduz bem a natureza e esta representa uma cena calma, 

com agua em primeiro piano, ceu refletido nela, cercada por 

arvores, ou entao diante de uma cena de primavera ou verao. 

Por isto, as pinturas historicas e religiosas eram conside- 

radas sublimes e as paisagens e naturezas-mortas cenas fami 

liares. 

Tivemos no seculo XIX, grandes artistas inovado 

res, mas eles eram tambem sensiveis a tradi^ao, nao deixan 

do de inspirar-se, as vezes- nos antigos mestres ou seguir 

suas tecnicas, criando assim urn certo academismo. Este aca 

demismo e devido, em grande parte, ao publico, que se sentia 

atraido pelas formulas que se assemelhavam as antigas obras- 

primas. E assim os proprios inovadores acabavam sendo obri 

gados a fazer obras academicas, levados que eram a se repe 

tirem, o que faz com que fioje sejam muito criticados. Para 

Goombrich, o academismo e uma necessidade, uma lei da produ 

gao artistica de todos os tempos. A obra-prima isolada e 

unica nao teria finalidade. E necessario uma serie para que 

a criaqao manifeste sua validade. Por isto, nao podemos con 

denar ao desprezo os inumeraveis artistas que pintaram 300 

- 14 
mil quadros no seculo XIX. 

Ao tentarmos estudar os artistas do passado rele 

gados ao esquecimento, certamente sentiremos certa dificul 

dade. Hoje veremos estas obras com novos olhos e devemos fa 

zer um esforgo, olLa-las com respeito, pois elas represen 

14. E. H. Goombrich, L'Art et son histoire, p.292 
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tain uma produgao de seu tempo. Infelizmente, todos temos 

ideias preconcebidas e uma visao do mundo, como nos fala H. 

Poincare, que nao podemos eliminar facilmente. Ele lembra 

que ate quando nos servimos da linguagem ela ja vem repleta 

de ideias preconcebidas, inconscientes, mil vezes mais peri 

gosas que as outras."^ Por isto, devemos conhecer a epoca 

em que foram feitas estas obras e nao nos esquecermos da 

evolugao para chegar ate ao resultado do fim do seculo XIX 

e principio do seculo XX, pois somente pesquisando-a podere 

mos entender claramente o porque da importancia das mudan 

gas de estilo precursoras da arte moderna. E, se conseguir 

mos deixar de lado nossos preconceitos, veremos que esta 

pintura era rica e variada e muitas de suas obras sao agra 

daveis de se ver, apesar de estarem, hoje, a margem da his 

toria. 

15. H. Poincar^, La science et l^ypotese, p.386, IN: His- 
toire de I'ldee de la nature, p.170 —» 
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A PINTURA DA PAISAGEM NO BRASIL 

0 tema paisagem na pintura brasileira come^ou a 

ser aceito somente apos a primeira metade do seculo XIX, na 

segunda gera^ao de pintores que se seguiram a Missao France 

sa. 

Os alunos de Debret seguiram a escola neoclassica 

e se dedicaram mais a tematica historica, religiosa, as ale 

gorias e ao retrato. Quando colocavam paisagens em seus qua 

dros, ela era mero acessorio, tanto no retrato como nas te 

las historicas e, apesar de uma possivel preocupagao de £i 

delidade ao local reproduzido, a paisagem subordinava-se ao 

tema. 

Na Academia Imperial de Belas-artes havia a cadei 

ra de paisagem, ministrada, porem, na propria Academia, nas 

salas de aula, primeiro por Vitor Meireles (1832-1903) e de 

pois por Zeferino da Costa (1840-1915) , que preferia a figu 

ra. Vitor Meireles - apesar de ter-se dedicado quase exclu 

sivamente a pintura historica - fez algumas vistas do Rio 

de Janeiro, estudos de paisagens, e uma tela panoramica cir 

cular da baia da Guanabara, medindo 36m, exposta com muito 

sucesso em Bruxelas (1887)., em Paris e no Rio de Janeiro(1889). 

Estavam regxstrados no enorme painel, com muita meticulosi- 

dade, todos os acidentes de baia, como o casario da cidade.1 

1. Jose Roberto Teixeira Leite, A Paisagem Brasileira, obra nao piiblica 
da. 
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Rodolfo Amoedo (1857-1941} - que tambem lecionou na Acade — 

mia - afirmava que nao havia necessidade de aprender a pin 

tar paisagens, pois quem sabia pintar figuras saberia tam 

bem pinta-las, opiniao aceita por muito tempo. 

Foi o pintor alemao George Grimm (1846-1887) quem 

comegou a pintar paisagem ao ar livre. Viajou ele por Minas 

Gerais e pelo Estado do Rio de Janeiro e acabou expondo com 

muito sucesso em 1882 trechos destes locals. 0 exito da ex 

posigao proporcionou-lhe urn convite para lecionar na Acade 

mia, ocupando a cadeira de paisagem. Saia todas as tardes 

com seus alunos, entusiasmados para pintar in loco. A Acade 

mia nao viu com bons olhos as saidas e ele, por isto, acabou 

abandonando-a, assim como seus alunos, com os quais continuou 

a adentrar-se pelas matas. Estudaram com ele Domingos Vasques; 

Franga Jr. (1838-1890); Hipolito Caron (1962-1892); Francis 

co Joaquim Gomes Ribeiro; Giovanni Battista Castagneto e An 

tonio Parreiras. Os dois ultimos foram os que mais se de^s 

tacaram posteriormente. 

Castagneto (1862-1900) , marinhista de muita perso 

nalidade, pintava, em tampas de caixas de charuto, cenas do 

porto e.da baia de Guanabara, todas de grande sensibilidade 

e personalissimo colorido. Infelizmente, sua obra foi reco 

nhecida somente apos sua morte prematura e hoje, talvez, se 

ja o pintor que tenha sofrido mais falsificagdes. Antonio 

Parreiras (1860-1937), que no comego seguia os metodos do 

seu mestre Grimm, acabou a£astando-se deles e nao se preocu 

pou mais em reproduzir com tanta fidelidade o que via. Adc) 
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tou uma tecnica de maior liberdade e urn colorido mais rico. 

Amou pintar interiores de florestas umidas, escuras, com ver 

des vibrantes e tambem as iluminadas praias de Niteroi. 

Nao nos devemos esquecer que, antes destes paisa 

gistas, varios pintores estrangeiros vieram ao Brasil, em 

geral acompanhando missoes cientificas, documentando tudo o 

que viam de interessante em suas viagens. Franz Post (1612- 

1680) acompanhou Nassau em Pernambuco de 1637 ate 1644, fi 

xando fazendas, paisagens, portos, Grande parte de seus tra 

balhos foi posteriormente reproduzida no livro Rerum per 

octennium in Brasilia, Jean Baptiste Debret (1768-1848) 

veio com a Missao Francesa em 1816. Fez e publicou 156 estam 

pas que representavam, em geral, cenas de genero e algumas 

paisagens, compiladas no livro Voyage Pittoresque et Histo- 

rique au Bresil. Varios outros pintores viaj antes apareceram 

no Brasil entre eles Rugendas (1802-1858) que esteve duas ve 

zes C1821 a 1825 e 1845 a 1846) , e tambem acabou publicando 

na Franca seus belos trabalhos, que registravam trechos de 

nossa paisagem. Thomas Ender (1793-1875), vienense, fez mu_i 

tas aquarelas e desenhos de Minas, Rio de Janeiro e Sao Pau 

lo. Resta ainda citar o francos Armand Julien Palliere que 

pintou vistas das provincias do Rio de Janeiro, Sao Paulo e 

Minas Gerais e de cuja obra existem poucos exemplares.Alias, 

a maior parte do trabalho destes artistas estrangeiros aca 

bou saindo do Brasil e nossos pintores nem chegaram a conhe 

ce-lo. 

0 brasileiro Agostinho Jose da Mota (1824-1878), 
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anterior a Grimm, era paisagista e chegou a ganhar o Premio 

Viagem da Academia Imperial de Belas-artes, em 1851. Estu 

dou em Roma e, apos seu retorno, deu aulas na Academia, mas 

como a tematica era ainda pouco aceita, fez poucos traba - 

Ihos, atualmente louvados pelo seu realismo. 

Tambem hoje muito apreciadas pelos colecionadores 

sao as telas do italiano Nicolau Fachinetti (1824-1900),que 

pintou pequenos quadros cheios de minucias, retratando pa_i 

sagens panoramicas do Rio de Janeiro, com suas serras e ceus 

iluminados por uma luz vermelbo-amarelo-lilas. Outro italia 

no que se dedicou a cenas de batalhas navais e marinhas foi 

Edoardo de Martino (1838-1912) , cujas obras ainda atualmen 

te sao muito procuradas. 

0 gaucho Pedro Weingartner (1853-1929) - que estu 

dou na Alemanha e em Paris e viveu muitos anos em Roma - tarn 

bem fez paisagens e cenas de genero. Nas freqlientes visitas 

ao Brasil expunha quadros de pequenas dimensoes, muito deta 

lhados, nos quais retratava aspectos e cenas tipicas do Sul 

do Brasil. 

Com o advento da Republica voltou a vigorar o Pr8 

mio de Viagem em 1894, que tinha sido extinto no final do Im 

perio e voltou tambem a funcionar o Salao Nacional. A arte 

agora nao e mais tao imfluenciada pelo poder, como fora no 

tempo do Imperio: torna-se individualista, nao restrita a 

corte e propaga-se pelas varias capitals do paxs. Por seu 

cunho individualista, torna-se dificil o agrupamento de pin 

2 
tores por escolas e tendencias.     

2. Jose Maria dos Reis Jr., Historia da Pintura no Brasil, p.146 
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No final do seculo XIX e inicio do XX, muitos ar 

tistas de origem estrangeira passaram por aqui longas tempo 

radas ou acabaram por se radicar. Temos assim Carlo de Ser 

vi, que fez poucas paisagens; Benjamin Parlagreco ( 1856 a 

1902) , que acabou morrendo no Brasil de febre amarela e que 

deixou cenas do nosso interior, da roga. Gustavo Dall'Ara 

(1865 a 1923) que fez marinhas e paisagens; e Luis Graner, 

com paisagens em que procurou mostrar os efeitos do nascer 

e do por-do-sol. 

0 critico de arte Gonzaga Duquo, o primeiro a preo 

cupar-se com as qualidades da obra (composigao, perspectiva, 

cores) e nao somente com o tema, achava que faltava a pintu 

ra da paisagem brasileira "a luz ofuscante, poderosa, inten 

sissima luz tropical que confunde tudo numa fulguragao, ou 

3 
desperta algazarras de cores nas dissonancias do brilho. 

Para Gonzaga Duque, grande paisagista era Joao Baptista da 

Costa (1865-1926) que, como ninguem,retratou os recantos de 

paisagem serena com largos trechos de campos verdes com ar 

vores frondosas, riachos e corredeiras. Grande animalista 

povoou os pastos com vacas e conseguiu sempre muita profun 

didade nas vistas que se alongavam em infinites pianos. Gon 
4 

zaga Duque admirava-lhe a paleta viva e os verdes de muitas nuances. 

3. Gonzaga Duque, Os Contemporaneos, p.147 
4. Gonzaga Duque, Os Contemporaneos , p.27. Gonzaga Duque atuou 

no fim do seculo passado e comedos deste no Rio de Janeiro e foca- 
lizou em geral pintores cariocas ou radicados no Rio, como Viscon- 
ti, que considera original, de pintura forte, sem violencia; Rodol^ 
fo Amoedo, que denomina "o mestre que conbece o segredo das tintas; 
Antonio Parreiras, Helios Seelinger, Aurelio de Figueiredo, irmao^ 
de Pedro Americo; o pintor de nature za-morta, Estevao Silva; tambem 
focalizou alguns escultores e os saloes da ENBA de 1904, 1905, 1906, 
1907 e o discurso inaugural para a ENBA de 1898. 
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JerSnimo Jose Teles Jr. (1851-1914) , pernambuca- 

no, reproduziu o ambiente de sua terra e suas "paisagens sao 

solidas, densas de materias feitas unicamente com o proposi^ 

to de fixar os aspectos que mais o comoveram".^ 

Temos ainda Presciliano Silva (1883-1965), que es 

tudou em Paris, na Academia Julian. Pintor de paisagens ao 

ar livre e interiores, especialmente claustros da Bahia , sua 

terra natal, usava uma tecnica pos-impressionista,adquirida 

na Europa. 

Os nossos pintores - que tinham certa educagao ar 

tistica - seguiam muitas vezes os ensinamentos de John Ruskin, 

que aconselhava a conviver com as florestas, conta Gonzaga 

Duque. E apesar de quase todos terem ido a Eurapa e em par 

ticular a Paris, suas escolas eram as oficials, em geral 

aquelas ja freqlientadas por seus professores brasileiros, co 

mo a Escola de Belas-artes e a Academia Julian. Procuravam 

tambem os atelies de artistas renomados na epoca.Jamais pro 

curaram alguem que estivesse preocupado com novos meios de 

expressao e este e urn dos motives do impressionismo ter apa 

recido tao tardiamente entre nos. 

S com Visconti que veremos as primeiras telas im 

pressionistas no Brasil, apesar de Belmiro de Almeida (1858- 

1935) , no fim da vida, tambem ter-se dedicado a esta tecni- 

ca, especialmente nos efeitos de luz. Eliseu Visconti(1867- 

1944) , que Quirino Campofiorito define como de "mente aber 

5. Jose Maria dos Reis Jr., Historia da Pintura no Brasil, 
p.147 
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ta", aceitava a evolugao e a pesquisa na arte, entendendo 

que o que ontem era detestado hoje e aceito.^ 

Alem de pintar figuras admiravelmente, de ter exe 

cutado magnificos paineis para o Teatro Municipal e para a 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, gostava de cenas do 

cotidiano e muitas vezes as colocou ao ar livre, iluminadas 

pelos raios de sol que atravessavam a folhagem como podemos 

ver na tela Maternidade. Preocupou-se com os problemas de 

efeitos de luz e de transparencia de atmosfera. 

Lucilio de Albuquerque (1877-1939) , que £oi a Pa 

ris em 1906 com sua mulher Georgina, tambem pintora, inicial^ 

mente estudou na Academia Julian. Nao aderiu ao impressio 

nismo enquanto esteve na Franga e, sim, apos a volta a pa 

tria, quando durante uma viagem a Bahia, ficou fascinado 

com as cores que viu por la. Georgina de Albuquerque(1885- 

1962) , logo que chegou a Paris foi conquistada pelo efeito 

dos raios do sol e sua influencia na mudanga das cores. Em 

sua casa em Niteroi, no atelie que possuia ao ar livre, r£ 

presentou o nu feminino integrado na paisagem e iluminado 

por raios de sol que passavam atraves das folhagens das ar 

vores. A natureza refletia-se na carnagao da modelo. As 

paisagens que pintou tambem tern a mesma preocupagao de luz. 

Muitos sao os pintores desta geragao que se dedi^ 

cam a pintura da paisagem, que conquistou seu lugar de hon 

ra junto aos artistas e tambem aos colecionadores; nos sa- 

6. Quirino Campofiorito, Historia da Pintura Brasileira no 
seculo XIX, p.219 
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loes esta largamente representada e, em 1904, Gonzaga Duque 

Ihe da o primeiro lugar em qualidade, elogiando especialmen 

te os quadros de Batista da Costa, Breno Treidler, Jorge Men 

donga, Augusto de Freitas e Gustavo Dall'Ara. Em 1907, ane 

xa ainda os nomes de Lucilio de Albuquerque, Georgina de A^ 

buquerque, que chama de "impetuosa vocagao artistica", de 

^ 7 
Carlos Chambelland e de Arthur Timotheo. 

Modesto Brocos nos deixou alguns quadros de costu 

mes, de conteudo social, como 0 Engenho de Mandioca, A Des- 

cascar Goiabas, A Peneira do Cafe, todos de grande realis- 

mo - 

Arthur Timotheo da Costa (1882-1923) e Rodolfo 

Chambelland (1882-1967) pintaram poucas paisagens, mas de 

grande luminosidade e muito colorido. Mario Navarro da Costa 

(1883-1931), como foi diplomata, viveu pouco no Brasil; fez 

paisagens impressionistas, especialmente quando se tratava 

de marinhas, nas quais captou as cores profundas e fortes 

do mar. Garcia Bento (.1897-1929) , marinhista de grande ta 

lento retratou cais, pedras, navios refletidos na agua, pes^ 

cadores, sempre com colorido vivo, valorizando a luz e usan 

do muito a espatula. Levino Franzeres (1884-1956) pintou o 

anoitecer nas florestas. Para Teixeira Leite foi urn admira- 

vel colorista, interpretando com sentimento e honestidade 
g 

todas as horas do dia. 

7. Gonzaga Duque, Os Contemporaneos, pp.101 e 208. Na mesma 
obra, i. pagina 87, cita Modesto Brocos (1952^1936), "pin 
tor de raga, nascido para ser pintor". 

8. Jose Roberto Teixeira Leite, A Paisagem Brasileira, obra 
nao publicada. 
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Um dos primeiros paisagistas do Estado de Sao Pau 

lo foi Miguel Arcanjo Benicio de Assungao Dutra - "o Migue^ 

zinho". Nascido em Itu, em 1810, filho de um ourives; foi 

escultor, pintor, ourives, organista, compositor, poeta e 

literate. Deixou-nos muitos desenhos e aquarelas de paisa 

gens e cenas de costumes da epoca, tudo com certo realismo 

ingenuo. E ele o chefe de uma familia que no future dara 

muitas geragoes de artistas. 

Os pintores paulistas que se dedi-caram a paisagem 

neste mesmo periodo foram, infelizmente, esquecidos por nos^ 

sos estudiosos de historia da arte. E temos muitos, como 

Benedito Calixto, o pintor de Santos e Itanhaem; Oscar Perei 

ra da Silva, que se dedicou mais a pintura da figura e da 

tematica historica, nao deixando porem de fazep interessan 

tes paisagens; Pedro Alexandrine, cuja especialidade era a 

natureza-morta mas que nos legou lindos trechos de bosques 

e campos, quase todos executados na Franga; o it^liano Nor 

fini, aquarelista de grande merito, que retratou o interior 

de varies estados, focalizando muito a arquitetura barroca; 

e temos ainda os italianos De Servi, Antonio Ferrigno e Ro 

salbino Santoro, que pintaram nossas fazendas com grande su 

cesso, na epoca. 

Na geragao seguinte, ja neste seculo, temos Paulo 

do Valle Jr., preocupado com a luz; Clodomiro Amazonas, que 

pintou nossos morros e campos floridos; Campos Ayres, com 

suas paisagens cheias de bruma; Torquato Bassi; Tulio Mugnairii; 

o primitive Joaquim Dutra, que vivia no interior do estado; 
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seus filhos Joao Dutra e Alipio Dutra; os irmaos Mario e Da 

rio Villares Barbosa; Aladino Divani; Jose Wasth Rodrigues; 

Antonio Rocco, que chegou ao Brasil um pouco antes da I Guer 

ra Mundial e aqui se radicou; Campao; Monteiro Franca; Lo- 

pes de Leao; e Alfredo Volpi, que ja pintava paisagens dos 

arredores de Sao Paulo. Nossa pesquisa sera sobre a obra 

destes artistas quase desconhecidos e, por esta razao, con 

siderados de segundo piano. 
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A PINTURA DA PAISAGEM EM SAO PAULO 

Ao estudarmos o perfil da pintura brasileira na 

virada do seculo XIX, veremos que ha uma evolugao quanto ao 

seculo anterior, evolugao esta que vai aparecendo lentamen- 

te e e muito menos perceptivel que a que se deu na Europa. 

A grande mudanga que surge e o aparecimento da paisagem co- 

mo tematica que,de secundarxa e considerada urn genero infe- 

rior, torna-se a mais executada por nossos pintores. Com o 

quase desaparecimento da pintura historica e religiosa, os 

artistas se dedicam a representagao da figura, paisagem, na 

tureza morta e retrato- Alguns se especializaram em urn gene 

ro So, mas nao ha ninguem que nao tivesse incursionado, pe- 

lo menos alguma vez, pela paisagem. 

Em Sao Paulo, ao olharmos para as exposigoes das 

duas primeiras decadas deste seculo, e mesmo depois, encon- 

traremos uma grande maioria de paisagistas, ou entao de pin 

tores que apresentam paisagem junto a outras tematicas. Ao 

estuda-los, percebe-se que nao e possfvel agrupa-los, pois 

estariamos forgando urn resultado, sendo suas tendencias as 

mais diversas, ate quando pintam a mesma tematica. Apesar de 

muitos terem estudado nas mesmas escolas e terem sido alu- 

nos dos mesmos pintores como na Academia Julian, suas obras 

diferem, podendo o mesmo artista caber em virias classifica 
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goes. Assim, ao estudarmos as varias inovagoes pictdricas, 

que foram surgindo, podemos inseri-los nelas, a medida que 

estas aparecem. Esta mesma dificuldade ja tinha encontrado 

Jose Maria dos Reis Jr. , ao estudar a pintura no Rio de Ja- 

2 
neiro. 

Sao Paulo evolui na virada do seculo. Sua econo- 

mia passa de uma fase agraria para uma fase manufatureira, 

seguida de uma era industrial, 

Nao sao muitos os pintores que encontramos na ci- 

dade nesta epoca. Havia alguns brasileiros, alem de estran- 

geiros aqui radicados. Eram eles Almeida Jr., Pedro Alexan- 

drine, Oscar Pereira da Silva e Benedito Calixto, a france- 

sa Bertha Worms e os italianos Alfredo Norfini, Antonio 

Ferrigno, Rosalbino Santoro e Carlo de Servi. 

Almeida Jr. se dedicava mais a pintura de genero, 

aos temas caipiras, quadros historicos, retratos, mas tam- 

bem, em menor numero, a paisagem. 

Usou a paisagem muitas vezes para complementar ou 

tros temas. Fez tambem pequenos registros, em que muitas ve 

zes reaproveitou total ou parcialmente em temas posterio- 

res. Usava uma pintura ainda classica, colocando terra, a- 

gua e, no fundo casas, pedra ou floresta. Reproduzia a gama 

dos verdes, tinha composigao em diagonal, desenho direto e 

1. Almeida Jr., Oscar Pereira da Silva e Rodolfo Amoedo es- 
tudaram com Cabanel e Bonnat e muitos com Jean-Paul Laurens. 

2. Jose Maria dos Reis Jr. Historia da Pintura no Brasil, 
p. 146 

3. Maria Cecilia Franga Lourengo, Revendo Almeida Jr. Dis- 
sertagao de Mestrado 
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sintetico dos elementos. Chegou a repetir motivos a pedido 

de compradores, Almeida Jr. infelizmente morreu em 1899,com 

49 anos apenas.Deixou alguma influencia em Pedro Alexandri- 

ne, seu aluno que, apesar de se dedicar quase que exclusiva 

mente a pintura da natureza morta, nao deixou de fazer pai^ 

sagem. 

E foi uma paisagem a primeira pintura de Pedro A- 

lexandrino, da qual jamais quis se separar, como tambem o 

primeiro quadro que expos, 0 Salto de Itu. Porem, as paisa- 

gens que o artista mostrava antes de sua estada europeia nao 

receberam criticas elogiosas, pois todos achavam que esta 

nao era a sua tematica vocacional. Por isto, enquanto este- 

ve no exterior dedicou-se ao estudo da pintura da vida si- 

lenciosa, mas em momentos de lazer, quando ia ao parque de 

Luxemburgo, ou nas ferias anuais em Villeneuf, nao deixou de 

fazer pequenos registros de muito frescor. £ justamente a- 

traves destas telas, especialmente as do parque de Luxembur 

go, que temos a certeza de que viu os impressionistas e ex- 

perimentou incursionar em sua tecnica, o que nao fez na na- 

tureza morta, talvez por acliar que nao cabia em sua temati- 

ca. Uma vez no Brasil, mostrou estes quadros de paisagem, 

mas eles nao chamaram a atengao do publico, tao convencido 

estava este de que nao era sua especialidade. 0 critico que 

as comentou achou-as pouco sentidas. Infelizmente, esta foi 

a causa de Pedro Alexandrine nao ter se dedicado mais a pin 

tura da paisagem. 
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Oscar Pereira da Silva pintou quadros historicos, 

de genero, naturezas mortas, mas deixou paisagens, muitas 

das quais pintou durante as suas varias viagens para a Euro 

pa. Sao geralmente registros nos quais procurou ser fiel ao 

local que reproduzia, sempre bem construidos e com cor cer- 

ta. Usou uma pincelada pequena e nervosa. Outras vezes, es- 

pecialmente no fim da vida, quando era maior o numero de 

paisagens que expunha, a pincelada torna-se gestual, trans- 

mitindo maior liberdade e mantendo o frescor da primeira im 

pressao. Manteve tambem sempre o costume da epojca de copiar 

cartoes postais. 

A tematica das paisagens de Oscar Pereira da Sil- 

va e composta de pequenos trechos de praias, cataratas de 

Iguagu, paisagens fluviais, o canal de Santos, qug gostava 

de povoar com pequenas figuras tratadas com muita liberda- 

de, conseguindo assim muito movimento. Pintou tambem casa- 

rios e cenas no campo, sempre se valendo do estudo do real. 

Deste primeiro grupo, Benedito Calixto de Jesus 

pode ser considerado o maior paisagista dentre eles,por ter 

se dedicado mais a esta tematica, apesar dos muitos quadros 

historicos e religiosos que deixou. 0 imenso amor que sen- 

tia pelo nosso literal, transmitia em suas telas. Esta sua 

paixao nao esmoreceu nem com o passar dos anos e ele nunca 

deixou de descobrir recantos, ilhas e praias que mereciam 

ser fixadas em suas telas. Conseguiu, assim, uma pintura 

pessoal que faz com que reconhegamos logo urn trabalho seu, 

tanto pela tematica, como pelo colorido e pincelada emprega 
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das. Apesar de ter sido muitas vezes quase um primitivo, pe 

la necessidade que sentia de reproduzir com fidelidade sem 

simplificar, outras vezes usou um tratamento livre, o que 

faz pensar que estes ultimos foram pintados no local, res- 

tando a espontaneidade da primeira impressao. 

Os quadros do porto de Santos, vistas panoramicas 

da cidade, antigas ruinas e praias povoadas de ilhas sao os 

melhores exemplos que nos deixou. Sua paleta nao e muito 

ca, os ceus sao muito claros, os verdes estudados,talvez um 

pouco crus demais, e as praias tern uma tonalidade suave ama 

relo ocre, que se repete sempre. Apesar de ter pintado o re 

flexo dos navios e da vegeta^ao ribeirinha as aguas, a luz 

nao era a sua maior preocupagao. A composigao em geral nao 

e muito complexa, apesar de correta, muitas vezes horizon- 

tal, mas sempre procurando conseguir profundidade. 

Benedito Calixto e dos poucos pintores que temos 

em cuja obra nao encontramos influencia estrangeira, apesar 

de sua curta estada francesa. Se temos alguma critica a fa 

zer-lhe e o de ter-se deixado levar algumas vezes pelo docu 

mentarismo, perdendo-se, assim algumas qualidades pictoricas 

apesar de prevalecer sempre a sobriedade da cor, simplicida 

de de invengao e honestidade de execugao. Sua fatura nunca 

e brutal nem agitada, mas calma e sem pretensoes. 

Inserir Benedito Calixto em algum grupo e difi- 

cil, ele e um isolado. 

Os artistas foram desde sempre, peregrines, deixa 

vam a patria para viver em outros parses. Muitos acabaram 
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se fixando no estrangeiro, onde encontraram uma nova pa- 

tria, da qual se tornaram representantes, outros depois de 

certo periodo, voltaram ao seu pais de origem. 

Pintores italianos havia varios na virada do secu 

lo. Um dos primeiros a se fixar por algum tempo em Sao Pau 

lo, foi Antonio Ferrigno, que aqui chegou em 1893. Dois a- 

nos depois vinha Rosalbino Santoro. Benjamin Parlagreco v.i 

via na ocasiao no Rio de Janeiro, mas aparecia regularmen- 

te entre nos quando expunha cenas da vida real. Carlo de 

Servi chegou em 1896 e por aqui ficou mais de duas decadas, 

pintando e lecionando, Alfredo Norfini no inicio morou em 

Campinas, lecionando pintura, tendo sido muito atuante no 

pequeno meio artistico da cidade, onde chegou tambem em 1896. 

Antonio Ferrigno e Rosalbino Santoro embrenharam 

-se pelo interior, documentando fazendas. 0 primeiro de^L 

xou vasta obra entre nos e influenciou muitos artistas pe 

la tematica escolhida e pela sua rica paleta (A.Esteves em 

suas memorias cita a grande impressao recebida ao ver seus 

quadros). Pintou tambem muitas cenas urbanas de Sao Paulo, 

que hoje nao existem mais. Participante do nosso meio ar 

tistico e intelectual, foi um dos organizadores da Exposi- 

gao de Artes de 1902, tendo sido amigo pessoal de Freitas 

Valle. 0 segundo tern sua produgao espalhada pelo nosso in 

terior, sendo raro encontrar trabalho seu. 

Carlo de Servi foi professor de muitos dos pinto 

res da geragao seguinte, sobre os quais teve muita ascenden 

cia. Nao pintou muitas paisagens, foi mais retratista e pin 
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tor de quadros religiosos, mas as poucas que deixou tinham 

urn colorido certo e liherdade de fatura. Gostava de recan- 

tos tipicamente brasileiros, tendo fixado o flamboyan, tre- 

chos de florestas tropicals, e rochedos das nossas praias. 

Salvador Parlagreco viveu em Sao Paulo pintando cenas urba- 

nas e rurais, mas seu trabalho nao alcangou as qualidades do 

irmao Benjamin. 

Estes artistas eram quase todos originarios da r£ 

giao de Napoles, portanto tinham aprendido as ligoes da es- 

cola de Posillipo, ou de Lucca, ou ainda dos "macchiaioli" 

de Florenga. Todos eles pintavam a paisagem ao ar livre, ou 

entao faziam o primeiro esbogo, que depois acabariam no ate 

lie, sempre estudando a luz. Por isto trouxeram uma paleta 

mais rica do que a que empregavam nossos pintores da epoca, 

quase dispensando os tons ocres e marrons, Seu desenho, a 

pesar de bom,nao era perceptivel ao primeiro olhar, o que 

incomodava aos nossos compradores, que desejavam a reprodu- 

gao exata da natureza, exigencia a qual os pintores da ter- 

ra ainda obedeciam. A falta de detalhes era sempre critica- 

da, como o foi com Ferrigno, que em quadros de grandes pro- 

porgoes nao se preocupava com pormenores, o que era muito a 

vangado para o nosso ambiente atrazado, com ideias academi- 

cas arraigadas. Foi esta primeira geragao de pintores ita- 

lianos que trouxe para entre nos o interesse em registrar 

trechos urbanos e cenas de fazenda, tematicas a qual aderi- 

ram os nossos pintores bem mais tarde, isto e, com o desper 

tar do nacionalismo 
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Alem dos preconceitos citados, os pintores italia 

nos tinham que lutar contra outro: o de que sua pintura era 

inferior a dos franceses. Alias, tudo o que vinha da Franga 

tinha um prestigio imenso no pars. Esta grande atragao que 

os franceses exerciam chegava ao ponto de se escreverem co- 

mentarios pouco elogiosos sobre os pintores italianos, ten- 

do sido comentado certa vez que, quando uma obra era de um 

deles, forgosamente teria que ser inferior. 

Alem dos acima mencionados, eram muitos os artis- 

tas que ficavam alguns anos entre nos e outros que vinham 

com suas exposigoes anos seguidos. Pietro Strina foi profe^ 

sor de pintura, retratista, mas nao deixou de pintar algu- 

mas cenas da cidade. 

Cesar Formenti morou entre nos 17 anos e tambem 

se dedicou esporadicamente a paisagem. Cesar Colasuonno a- 

briu um curso de desenho em 1912, alem de dedicar-se ao re- 

trato, natureza morta e paisagem. A grande preocupagao da 

luz fez com que Giuseppe Amisani produzisse recantos ilumi- 

nados de grande espontaneidade, usando a tecnica da espatu- 

la, sem nenhuma atengao ao detalhe. 

Nicola de Corsi e Nicola Fabbricatore vieram va- 

rias vezes ao Brasil, trazendo paisagens do sul da Italia e 

marinhas ao anoitecer com muitos barcos a vela. Nicola de 

Corsi tambem pintava multiddes em mercados e pragas e entre 

nos fixou arredores da cidade. Nicola Fabbricatore tambem 

se interessou pela paisagem da periferia, em especial pelo 

rio Tiete, tendo usado a tecnica do pastel com muita felici. 

dade. 
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Claudio Rossi, arquiteto de Ramos de Azevedo, £oi 

aquarelista nas horas vagas, tendo pintado marinhas e casa 

rios barrocos. 

Pertencente ainda ao primeiro grupo temos a fran- 

cesa Bertha Abraham Worms. Tinha casado com urn dentista bra 

sileiro e acabou fixando-se em Sao Paulo, onde pintou e le- 

cionou por muitos anos. Muito apreciada pela nossa socieda- 

de, foi a pintora de maiores recursos da epoca. Pintou re- 

tratos e quadros de genero, tendo deixado poucas paisagens. 

Ela mesma dizia que se realizava pintando a figura humana. 

OS NOSSOS PINTORES NA EUROPA E 0 NACIONALISMO 

Os pintores do tempo do Imperio, como Almeida Jr, 

Oscar Pereira da Silva e Pedro Alexandrine tinham frequenta 

do a Academia Imperial de Belas Artes antes de viajar para 

a Europa para se aperfeigoarem. A geragao seguinte em geral 

iniciava seus estudos em Sao Paulo, com os pintores que re- 

sidiam aqui, para em seguida se especializarem na Franga e 

Italia. Os jovens artistas, depois de sua individual, atra- 

ves da qual pediam a bolsa de viagem, em geral seguiam para 

Paris e se inscreviam na Academia Julian e tambem frequenta 

vam os atelies de professores renomados. Muitos foram alu- 

nos de Jules Lefebvre, Marcel Fleury, Henry Royer, Por la 

passaram Mario Villares Barbosa, Dario Villares Barbosa,Pau 

lo do Valle Jr., Diogenes Campos Ayres, Jose Marques Campao, 

Alipio Dutra, Nicota Bayeux, Jose Wasth Rodrigues e Torqua- 
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to Bassi. Alguns, que tinham iniciado seus estudos na Ita- 

lia, acabaram depois indo para a Franca, como foi o caso de 

Monteiro Franca, que estudou em Napoles, e Tulio Mugnaini e 

Paulo Vergueiro Lopes de Leao, que vieram de Florenga. 

Todos estes artistas pintaram suas paisagens "in 

loco", portanto faziam urn estudo do real, apesar de darem 

sua propria interpretaqao do que representavam. Muitos de- 

les ainda se sentiam atraidos pela lembranga da Escola de 

Barbizon. Estudavam os quadros de seus artistas, especial- 

mente na escolha do tema e alguns, como J. Wasth Rodrigues, 

chegaram a visitar e pintar nos bosques de Fontainebleau. 

Havia urn grupo que aspirava a se europeizar, que- 

rendo identificar-se com seus artistas, assim fugindo da 

nossa realidade, como foi o caso de Pedro Alexandrino e Os- 

car Pereira da Silva (o que faziam por inclinagao natural e 

pelas exigencias do fregues). Outros, especialmente a gera- 

gao seguinte, queriam aprender a pintura europeia, mas ao 

mesmo tempo sentiam necessidade de transpo-la para a nossa 

paisagem. Alguns o faziam pelo impulso que sentiam de inter 

pretar nossa natureza, outros por urn sentimento nacionali^ 

ta inato e outros ainda porque eram impelidos a faze-lo pe- 

las criticas que recebiam por nao nacionalizarem sua pintu- 

ra. Assim, Campos Ayres, ao mesmo tempo que consolidou sua 

individualidade com uma pintura de recantos tipicamente no_s 

sos, de verdes claros leitosos, nao esqueceu as ligoes que 

aprendeu na Franga, especialmente as que viu nos quadros de 

Corot. 
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Ja Oscar Pereira da Sxlva e Pedro Alexandrino sem 

pre se preocuparam em apresentar uma boa pintura, sem nenhu 

ma intengao de que ela fosse identificada como executada por 

4 
urn brasilexro. 

Mario Villares Barbosa e Dario Villares Barbosa, 

por terem pintado durante muitos anos na Europa,mostram uma 

composigao quase somente de paisagens estrangeiras com mui- 

tos elementos impressionistas, Seus quadros nao tern urn cu- 

nho nacional, pois seu intuito era aprender a executar uma 

obra a altura dos ensinamentos recebidos. Paulo do Valle Jr. , 

com suas paisagens luminosas e o sentido da cor inato, nun- 

ca deixou de sentir necessidade da influencia dos pintores 

de Paris, tanto assim que, quando ja mais velho, em uma cr^ 

se de desanimo, so se sentiu motivado a recomegar a pintar 

quando conseguiu voltar para a Franga. 

Esta necessidade de estxmulo muitos deles recebiam 

no exterior e, por isto, lutavam para voltar a Europa, para 

visitar seus museus, ver obras de outros artistas que pinta 

vam a sua tematica.Jose Marques Campao e Tulio Mugnaini tarn 

bem nao esqueciam sua experiencia parisiense, tanto assim 

que Tulio, depois que voltou para o Brasil, teve que se es- 

forgar para absorver suas cores e escolher uma tematica ti- 

4. Uma boa pintura da importancxa aos valores pictoricos, a 
tecnica, ao equilxbrio^das cores? formas e das composi- 
goes, ao aspecto agradavel dos termos, especialmente quan 
do se trata de fxguras, paisagens e naturezas mortas. Se 
gundo F. Poli, o estilo pode ser modernizante, simples ou 
carregado mas sempre relacionado com os valores plasti- 
cos tradicxonais, (Francisco Poli, Produgoes artxsticas 
y mercado, pg. 31) 
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picamente nossa, especialmente depois da famosa polemica que 

teve pela imprensa com Clodomiro Amazonas(Esta controversia 

fez com que os artistas se unissem ao seu redor, formando urn 

grupo, "o chove no molhado"). 

Clodomiro Amazonas pintava, dizia ele,sem influen 

cia estrangeira e paxsagens tipicamente nossas. E em verda- 

de as suas telas sao logo reconhecidas, pois as matas fecha 

das,riachos correndo ou campos e colinas enfeitadas com ar- 

vores coloridas sao a sua marca registrada, vistas que ate 

hoje podem ser encontradas nos arredores de Sao Paulo. Quan 

to a influencia que ele diz nunca ter recebido e valida so- 

mente para a primeira fase de sua pintura, pois nao teve 

professores e detalhava em todos os pianos; mas, com o pas- 

sar dos anos, sua fatura e mais livre, provavelmente conse- 

quencia das muitas exposigoes de pintura que visitou e que 

acabaram fazendo com que suas qualidades pictoricas sofres- 

sem mudangas. 

Jose Wasth Rodrigues, que foi companheiro de estu 

dos de Paulo do Valle Jr., Tulio Mugnaini, Campos Ayres,Mon 

teiro Franga, tendo participado do Salon, frequentado a Aca 

demia Julian, ao voltar a terra natal, logo na primeira ex- 

posigao, junto com quadros europeus expos paisagens de Pira 

pora e do rio Tiete. 0 fato de ter-se logo interessado por 

nossos recantos fez com que recebesse elogios de Monteiro 

Lobato, apesar de ainda usar uma tecnica europeia. 

Quase todos os nossos artistas tiveram que fazer 

muito esforgo para conseguirem interpretar nossas cores, e£ 
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pecialmente na terra vermelha que Monteiro Franga e Wasth 

Rodrigues muitas vezes reproduziram, ou entao os verdes das 

matas, que todos estudaram, como as geadas e brumas que so- 

mente vimos bem resolvidas em Campos Ayres e Torquato Bassi. 

Esta ambigao de chegar a uma pintura nacional nao 

alcangava a todos, tanto e que Joao Dutra, que vivia no in- 

terior do estado, sem ter tido mestres, ppds viu somente as 

paisagens primitivas de seu pai Joaquim, fazia uma pintura 

europeia por puro esforgo. 0 irmao Alipio Dutra, que estuda 

va no exterior, trazia-lhe livros ilustrados de pintores eu 

ropeus e foi atraves destas fotos que ele seguiu varios ca- 

minhos, tendo chegado a fazer uma serie de trabalhos quase 

impressionistas e outros pointillistas, depois que viu re- 

produzidas obras de Le Sidaner. 

Benedito Calixto talvez tenha sido o unico de no^ 

sos artistas a pintar sem influencia estrangeira. Apesar de 

ter estudado por urn curto periodo em Paris, do qual deixou 

excelentes estudos de nus, uma vez que voltou procurou es- 

quecer o que viu e pintou trechos do nosso literal, colocan 

do todo o carinho que sentia por ele. 

0 Primitivismo entre nos 

Como vimos anteriormente, Benedito Calixto deixou 

algumas obras em que a presenga do primitivismo e inegavel. 

Mas ele nao foi o unico artista que -teve esta qualidade. Ou 

tro foi Joaquim Dutra, figura popular em Piracicaba e cida- 
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des vizinhas. Pintou ele o Rio Piracicaba infinitas vezes, 

como tambem recantos da sua cidade, com uma ingenuidade e 

carinho raros. Sem quase ter visto trabalhos de outros pin- 

tores, a nao ser os do avo Miguelzinbo Dutra e alguns pou- 

cos do pai, ambos autodidatas, quase nao vinha a capital do 

Estado; por isto, pintava por pura necessidade de £aze-lo 

e assim exprimia o amor que sentia por aqueles recantos. 

So bem mais tarde, quando seus filhos comegaram a 

estudar no exterior e vendo os quadros de Alipio e os de 

Joao, foi que tentou algumas mudangas, colocando trechos i- 

luminados, ele que nunca tinba estudado a luz, perdendo as- 

sim aquela pureza que era a maior qualidade de sua obra. 

Como vemos, poucos foram os artistas primitives en 

tre nos e mesmo estes nao moraram na capital e pertencem a 

geragao que pintava na virada do seculo. 

Revigoragoes na volta dos artistas 

Comega a surgir agora uma outra geragao de pinto 

res que apesar de ter participado ainda jovem da vida artxis 

tica da cidade seguiu depois para estudar no exterior. Ao 

estourar a la. Guerra Mundial os bolsistas sao obrigados a 

retornar ao Brasil. 

Como vimos os bolsistas voltaram com muitos ele- 

mentos do impressionismo tanto no emprego da cor, da luz, 

como na tematica. Trouxeram paisagens da Franga, Italia,Bel 

gica. Mario e Dario Villares Barbosa nao se cansarem de pin 
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tar trechos e fixar tipos da Bretanha. Gant e Bruges,na Be^ 

gica, inspiraram Alfpio Dutra e Lopes de Leao. Tulio Mugnai^ 

ni voltou varias vezes para a Corsega, e o interior da Fran 

ga foi uma fonte ilimitada de inspiragao para Paulo do Val- 

le Jr., Campao e J.W. Rodrigues. 

A esta segunda geragao pertencem tambem os pinto- 

res de origem italiana que aqui viviam e iam geralmente es- 

tudar pintura na terra natal, enviados pela fainilia,que pa- 

ra isto fazia os maiores esforgos. Alguns tentaram a bolsa 

do Governo do Estado, como Tulio Mugnaini que nao tendo con 

seguido, foi as custas do pai. Ajudava ele mesmo enviando 

trabalhos da Italia, que depois eram vendidos em exposigpes 

aqui organizadas. Giuseppe Perissinotto, filho de constru- 

tor, vivia em Brotas e foi enviado para a Veneza natal, ten 

do depois ido para Florenga, para se especializar com Gio- 

vanni Fattori, conhecendo assim os "macchiaioli" e sua pin- 

tura de manchas coloridas. Pintava ao ar livre, estudando a 

luz, e preferia cenas urbanas que via nos mestres italia- 

nos. Umberto Delle Latta, esteve em Lucca e, na volta, pin- 

tou paisagens de nosso interior, cenas urbanas e figuras, 

sempre estudando a iluminagao. Aladino Divani foi para Flo- 

rence, onde aprendeu pintura, desenho em grafica e agua for 

te, tendo sido urn dos introdutores, no Brasil, desta ultima 

tecnica. Foi tambem professor no Liceu de Artes e Oficios e 

pintor de muitos recantos de Sao Paulo que executava nos 

fins de semana. 
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A influencia da escola italiana, tanto a de Lucca, 

a de Napoles como a dos "macchiaioli" de Florenga, £ez-se 

sentir entre nos nao somente nos pintores italianos que a- 

qui apareciam, nos de origem italiana que la estudaram, co- 

mo tambem em alguns brasileiros que, em vez de preferirem as 

classicas escolas francesas, foram para a peninsula italia- 

na, muitas vezes por recomendagao de professores italianos 

que tiveram em Sao Paulo. Porem, nao resta duvida que, ape- 

sar do grande numero de italianos ou de origem italiana que 

aqui tivemos, £oi a escola francesa, com elementos de urn im 

pressionismo ja academico e sua preocupagao com o real que 

■ j - • 5 aqui, deixou as maiores marcas. 

Assim, este novo grupo de artistas, ao executar u 

ma paisagem realista, introduziu como teraatica pequenos tr£ 

chos, como fundo de quintal com bananeiras e galinhas cis- 

cando, currais com vacas, campos com arvores esparsas, tre- 

chos de praia, cenas de porto. A paisagem rural agradava aos 

compradores, talvez mais que a urbana, onde os artistas fo- 

calizam trechos da cidade como pragas e casarios.No inicio, 

eram os artistas de origem italiana aqueles que preferiam es 

ta ultima tematica, entre eles Perissinotto, Umberto Delia 

Latta e mais tarde, seu irmao Joao Menotti Delia Latta, An- 

5. A Franga continuava exercendo o seu fascinio entre nos que 
se estendia aos nossos artistas: ao se especializarem em 
Paris, procuraram o grande grupo de pintores cjue ainda fa 
ziam uma arte para agradar ao publico e que ja tinha apren 
dido a conhecer e admirar suas paisagens claras e ilumina 
das . Os brasileiros nao frenquentavam os pintores com i-" 
deias e tecnicas avangadas, pois nao sentiam necessidade. 
Somente os modernistas, muito deles contemporaneos, o fa- 
riam. 
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gelo Simeone, como tambem depois, J.W. Rodrigues e Joao Du- 

tra. 

Nao encontramos grandes vistas e horizontes am- 

plos, sendo que, as vezes, eles nem aparecem.O ceu £oi mui- 

tas vezes estudado, ocupando grande parte do quadro. 0 cor- 

te que escolhiam assemelha-se muito ao dos pintores da Es- 

cola de Barbizon, As telas quase sempre sao de pequenas d^L 

mensoes, talvez por serem mais vendaveis e mais faceis de 

transportar pelo pintor em suas andangas. 

Todos os pintores se preocuparam com a perspecti- 

va e a profundidade do quadro. Alguns raros usaram contor 

nar, outros so manchavam, fazendo com que o desenho quase 

nao se percebesse. Ao primeiro grupo pertencem Benedito Ca- 

lixto, algumas vezes Wasth Rodrigues, Oscar Pereira da Sil- 

va e Joaquim Dutra. Ao segundo grupo; Paulo do Valle Jr., 

Campao, Campos Ayres, Monteiro Franca, Lopes de Leao e Tor- 

quato Bassi, entre outros. 

A luz como personagem 

A luz foi urn fator muito importante para muitos 

pintores, a verdadeira personagem que dirigiu grande parte 

de sua produgao. 

Paulo do Valle Jr. foi quern mais usou os grandes 

contrastes de luz e sombra, com manchas violentas de claro 

escuro. Sua fatura tern urn tratamento de grande largueza e 

espontaneidade quando pinta campos ensolarados, praias, ca- 
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sarios, aguas com lindos reflexes, barcos, portos. Preocupa 

va-se com a hora do dia e nao gostava de dias de chuva. Por 

isto, grande numero de seus quadros tern uma paleta viva. Ti 

nha grande sensibilidade pela cor, que preparava e depois co 

locava de uma vez so com a espatula. Paulo do Valle Jr. e a 

nossa maior figura do grupo da luz,^ obdecendo a uma rigoro 

sa disciplina que eles mesmo se impos, conseguindo uma rela 

gao de tons, estruturas geometricas de excepcional vivacida 

de representativa e grande vigor de estilo.Seus quadros sao 

facilmente reconheciveis por estas qualidades, pelos tons 

intensos que emprega e grande firmeza com que executa a o- 

bra. 

Jose Marques Campao e Tulio Mugnaini tern a mesma 

preocupagao com a luz, tendo o primeiro sempre procurado se 

guir o exemplo de Paulo do Valle, o que pode ser comprovado 

tanto na tematica, como no claro-escuro que empregou. Esta 

luz tao unica e violenta que encontramos na obra de Paulo 

raras vezes tera a mesma forga na obra de Campao, que pinta 

sempre urn torn mais baixo, nao languido, mas mais fraco. As- 

sim mesmo, ha alguns exemplos interessantes de estudos de 

matas de grande forga em que captou somente as massas. 

Ja Tulio Mugnaini, talvez pela longa estadia ita 

liana seguida da francesa, adquiriu urn colorido pessoal. U- 

sou grandes contrastes entre as zonas iluminadas e a sombra, 

6. Os proprios colegas reconheciam certas suas superiorida 
des fsegundo relate de Paulo Alves Siquexra, amigo de to 
do o grupo) . 
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empregando tintas limpas, alegres, as vezes decorativas e 

uma paleta diferente de marrons, ocres, cinzas e roxos que 

encontramos somente em sua obra. Sua construgao e solida, 

pincelada rica de massa, nao usava contornar. Deixou muitos 

quadros de marinhas e interior de Minas. 

Em Campos Ayres a luz e medida mais poeticamente, 

mostrando ele urn outro estado de alma, mais contemplative, 

cheio de uma silenciosa admira^ao pela natureza que tradu- 

ziu em uma linguagem personalissima. De fato, em seus qua- 

dros capta sempre trechos de aguas calmas, campos com arvo- 

res ralas ou barba de bode, nuvens, tudo envolvido por uma 

luz difusa, como a do amanhecer com bruma ou geada, ou en- 

tao a chuva fina e a neblina, o orvalho e o vento. Em conse^ 

quencia desta sua predilegao, as cores que empregou sao de 

tons mais baixos, com os verdes esbranquigados; nao ha gran 

des contrastes e, mesmo nos raros quadros de sol, a luz nao 

e muito forte, pois parece que via a natureza atraves de u- 

ma lente opaca. 

Outro apaixonado por uma luz mais esmaecida £oi 

Troquato Bassi, o pintor dos crepusculos, Fixou inumeras ve 

zes o sol se pondo no mar, langando seus ultimos raios ver- 

melhos laranjas e roxos. Outras vezes pintou recantos de co 

lorido discrete, cheios de poesia, com verdes opacos ou es- 

curos, ceus acinzentados e nuvens escuras. Torquato Bassi e 

o poeta do anoitecer, atraido, por sua melancolia,pelos lua 

res palidos, mas sempre com algum reflexo na agua. Chegou a 

fazer obras quase abstratas, na ansia de captar os efeitos 
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de luz, quase se esquecendo dos elementos que compoem o qua 

dro. 

Podemos suhdividir os pintores que tern a luz como 

personagem em dois grupos. Paulo do Valle Jr., Campao e Tu- 

lio Mugnaini com grandes contrastes de luz e sombra. Outro 

grupo, onde a luz e mais tenue, tern urn certo lirismo que tan 

to Campos Ayres como Torquato Bassi traduziram, cada urn a 

seu modo, urn no alvorecer e outro no anoiceter. 

Varies outros pintores trouxeram sua rica experien 

cia do periodo parisiense, entre eles Alipio Dutra, Mario e 

Dario Villares Barbosa, Monteiro Franga e Lopes de Leao. 

Mario Villares Barbosa, como faleceu cedo, prati- 

camente deixou somente paisagens europeias. Usava urn color^ 

do forte, a tinta colocada com firmeza, depois de preparada 

na peleta, em pincelada larga e rapida. Estudava a luze nao 

contornava. 

Dario Villares Barbosa, como seu irmao, amava as 

paisagens da Italia, Franga, Espanha e Portugal, tendo visi^ 

tado tambem o Marrocos e outros parses do oriente. Tinha u- 

ma paleta viva e uma pincelada de caligrafia arredondada,e^ 

pecialmente quando se tratava de arvores. Tanto ele como o 

irmao nao sentiram a nossa natureza, apesar de Dario ter vi 

vido mais tempo entre nos, especialmente depois da decada de 

30. 

Alipio Dutra e outro artista que morou muito tem- 

po no exterior e, quando voltou definitivamente para o Bra- 

sil, podia ser considerado urn pintor europeu. Usava cores 
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fortes para dias ensolarados e escuras para os dias frios, 

sem sol, e uma plncelada de matdria rica. Com o passar dos 

anos abandonou estas qualidades e sua pintura foi se modify 

cando, chegando no fim a se assemelhar a de Almeida Jr.,tan 

to na tematica Caipira, como na tecnica. A grande admiraqao 

que sentia pelo pintor ituano, cuja obra e vida estava estu 

dando, fez com que esquecesse as ligdes aprendidas na Euro- 

pa e se reencontrasse em uma tecnica e tematica ultrapassa- 

das apesar de manter urn bom desenho e composigao correta, 

jamais alcangam a forga do mestre. 

Monteiro Franga tambem conservou em sua pintura as 

ligoes dos paisagistas italianos tanto na cor como na textu 

ra e caligrafia. Usava urn colorido vibrante, as vezes exage 

rado no torn e assim imprimindo forga e carater ao quadro.Co 

mo viajou pelo nosso interior e literal, pintou quadros in^s 

pirados, onde empregava uma materia pictorica pastosa e urn 

bom desenho. 

Paulo Vergueiro Lopes de Leao nao deixou de pin- 

tar as suas paisagens europeias, todas com grande preocupa- 

gao com a luz e assim obtendo urn excelente colorido, que co 

locava em grandes areas, com toque vigoroso. Tentou captar 

as cores do Brasil, sem entretanto te-lo conseguido,mas sua 

paleta e bem caracterxstica, facilmente reconhecivel, quase 

suave, com cores limpas de amarelos, vermelhos e roxos. 0 

seu paisagismo e urn txpico exemplo de notagao rapida. 

Giuseppe Perissinotto pintou paisagens e cenas ur 

banas personalxssimas. Usava tintas empastadas e uma paleta 
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que, com o tempo, foi sempre clareando; porem, sempre con- 

servou os verdes bagos, ceus lilases e sem grandes contras- 

tes entre as sombras e as zonas xluminadas. Fixava pequenos 

trechos de paisagem com poucos elementos; o desenho,bom,nao 

detalhava. 

0 piracxcabano Joao Dutra dava muxta importancia 

a bora do dia, quando estava pxntando. Seus quadros estudam 

tambem a chuva, a neblxna, o sol, procurando reproduzir o 

que via e usando cores vivas e pincelada visxvel, nunca bru 

tal nem agitada, mas calma, sem pretensoes. Como vimos ante 

riormente, em certa fase de sua vida praticou o pointiliis- 

mo, chegando a fixar interessantes aspectos de sua cidade 

nesta tecnica, especialmente quando a pinta no crepusculo, 

ou a noite, com luzes que bruxoleiam. 

Pintoras 

Pintoras, Sao Paulo nao teve muitas no comego do 

seculo. Elas hoje sao quase todas desconhecidas, pois encon 

tramos poucas obras em museus e colegoes particulares e qua 

se nao ha notxcias delas em jornais e livros da epoca. Per- 

tencem a geragao mais antiga a francesa Bertha Worms e Eleo 

nora Elisabeth Krug Halfatti, que participou de algumas co- 

letivas, alem de ter lecionado durante muitos anos. 

Havia ainda Nicota Bayeux, nascxda em Campinas, 

que depois de casada anexou o nome de Benain e expunha fi- 

guras e raras paisagens. Da geragao seguinte sao as campi- 
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neiras Maria Luiza Pompeu Camargo, que pintava paisagens e 

naturezas mortas e Beatriz Pompeu Camargo, prima de Maria 

Luiza que se dedicou mais a figura e a algumas paisagens. 

Mais tarde, a cidade teve mais uma pintora, aluna de Pedro 

Alexandrine, Maria Nogueira Pompeu, aparentada com as Pom- 

peu acima, e que pintou quase que exclusivamente naturezas 

mortas. Estephania Ferreira Pinto Sholders, maranhense, es- 

tudou na Inglaterra com Alffen e na Alemanha com Oppenheim e 

7 ^ 
em Sao Paulo com Elpons. Expos algumas vezes paisagens e 

flores. 

Georgina de Albuquerque, a mais conhecida de to- 

das elas, nasceu em Tauhate, mas morou no Rio. Vinha sempre 

a Sao Paulo, expondo junto com o marido, Lucilio de Albuque_r 

que, ou participando de coletivas. Suas paisagens sao jar- 

dins iluminados ou cenas de interior, nas quais mostra as 

ligdes que aprendeu com os impressionistas. 

A mais nova de todas, Helena Pereira da Silva,nas 

cida em Sao Paulo, filha de Oscar Pereira da Silva, de quern 

recebeu as primeiras ligoes de pintura, expos pela primeira 

vez em 1910. Entre as varias idas e vindas a Fran5a,nao dei 

xou de participar de nosso ambiente artistico, mostrando flo 

res, naturezas mortas e paisagens. Estas ultimas em geral 

de pequeno formato, com poucos elementos, tinham urn colori- 

do intense e uma fatura de grande liberdade. 

7. Theodoro Braga, Artistas Pintores no Brasil, p. 89 
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DOCUMENTARISTAS 

Jose Wasth Rodrigues, Benedito Calixto e Alfredo 

Norfini hoje sao considerados pintores documentaristas pela 

tematica que empregaram em sua pintura, fixando em seus qua 

dros construgoes, igrejas e trechos de nossa arquitetura co 

lonial. 

Grande parte dos desenhos que estes artistas apro 

veitaram de construgoes que nao existiam mais foram executa 

dos por Hercules Florence. Viveu o artista em Campinas onde 

iniciou o ensino das artes plasticas, participou da expedi^ 

gao Langsdorf e tambem deixou inumeros registros de usos e 

costumes paulistas do comego do seculo XIX. Foram eles exe- 

cutados a aquarela ou a bico de pena, com urn trago firme. 

J.W. Rodrigues, enquanto estudava na Europa e lo- 

go apos a volta pintou paisagens realistas, empregando a a- 

quarela e o oleo em cores vivas e contrastes de luz e som- 

bra. Acabou apaixonando-se por tudo que era colonial e as- 

sim estudou nao somente seus casarios, como moveis e obje- 

tos. Pesquisador e historiador, deixou muitos estudos a la- 

pis e bico de pena. Quando pintava, preferia os velhos casa 

roes, usava urn tratamento livre com tinta de pasta grossa e 

cores fortes, que tambem empregava quando usava o guache. 

Suas obras sao facilmente reconheciveis por estas qualida- 

des. 0 mesmo podemos dizer das claras aquarelas de Norfini, 
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que foi urn dos primeiro artistas a pintar o colonial brasi- 

leiro. Chegou a impressionar nossos arquitetos, que ficaram 

encantados em conhecer os detalhes barrocos como varandas, 

sacadas, frontispicios, fontes, cruzeiros, torres que ele 

mostrava em suas exposigoes. Norfini tambem estudou nossa 

flora e fauna, tendo deixado excelentes estudos. 0 artista, 

quando queria documentar, era muito minucioso, mas nem por 

isso deixou de pintar aquarelas de uma espontaneidade im- 

pressionante, feitas com rapidez, sem contornar uma compos.! 

gao agradavel e simples sem grandes contrastes de luz e som 

bra. 

Como ja vimos, Benedito Calixto foi historiador e 

dai a necessidade que sentia em copiar detalhadamente cons- 

trugoes e vistas. Como ele mesmo citou em carta a Bento Bue 

no, procurava dar-lh.es "urn pouco de vida e movimento",o que 

nem sempre conseguiu, especialmente quando se baseou em de- 

senhos e fotos antigas. A maioria destes quadros se encon- 

tram hoje no Museu Paulista e foram feitas por encomenda do 

visconte E. Taunay. Afinal, nao passam de qu&se copias; dai 

a sua dureza que nao e encontrada somente nos quadros de 

Calixto, mas tambem nos que foram executados por J.W. Rodri 

gues e Norfini. A preocupagao com a fidelidade ao desenho 

tolheu a todos estes artistas a espontaneidade, pois empre- 

garam nestas obras cores chapadas, sem vihragao, e uma pin- 

celada alisada. 

Mais tarde, todos os outros pintores da epoca co- 

megaram a viajar pelo interior e acabaram descobrindo a ar- 
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quitetura colonial, Assim, Campao deixou varies exemplos de 

recantos de cidades barrocas, Perissinotto tamb^m foi docu- 

mentarista, mas preferia focalizar trechos urbanos de Sao 

Paulo. Paulo do Valle J,, Enrico Vio e Lopes de Leao sem- 

pre mostraram casarios antigos e Augusto Esteves dedicou-se 

a pintar e desenfiar a bico de pena as construgoes coloniais 

de Sao Paulo. 

OUTROS PINTORES ITALIANQS CHEGAM A SAO PAULO 

Pintores italianos continuaram fixando-se em Sao 

Paulo. Enrico Vio e Antonio Rocco vieram pouco antes da pri 

meira Guerra Mundial. Grande foi o ndmero que lecionou no 

Liceu de Arte e Oficios, onde alguns chegaram a ter o seu a 

telie. Enrico Vio foi urn deles, e foi aprecfadissimo pelos 

retratos e paisagens que apresentava em suas mostras. 

Vindo de Amalfi, o aristocratico Antonio Rocco 1c) 

go se integrou na nossa sociedade, pintando retratos, cenas 

de genero e paisagens, tendo abandonado a pintura social que 

os criticos elogiavam, mas os colecionadores nao adquiriam. 

Nas paisagens procurava captar o ambiente local, como a vi- 

da nas fazendas, as plantagoes, cenas urbanas e praias, Ti- 

nha trazido da Itailia o amor pelo sol e foi facil para ele 

absorver e entender os grandes contrastes do nosso sol tro~ 

pical. Em seus quadros, a luz esta sempre presente,mesmo na 

queles que trouxe de sua vfagem a terra natal. Pintor de 

grande recursos, de pincelada rapida e firme, seguia a esco 

la de Posillipo, nao se preocupava em acabar. Tern uma compo 

sigao equilibrada e urn colorido vivo, de cores limpas. 
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Enrico Vio, que era originSrio do norte da Italia, 

Veneza, alem de lecionar sempre pintou. Seus quadros,em ge- 

ral de pequeno formato, sao poucos vistos em nossas cole- 

Qoes. Logo os reconhecemos, tanto pelos pequenos trechos de 

natureza que focaliza, como pela tinta empastada de massa 

grossa. Como usa misturar muitas cores, elas ficam opacas, 

mas a pincelada e vigorosa e o desenho invisivel, havendo 

muita sintese na captagao do local. 

Depois do termino da guerra, mais pintores esco- 

Iheram Sao Paulo, como Manlio Nello Benedetti que se radi- 

cou entre nos em 1920 e pintou paisagens do litoral,trechos 

de rios e cenas urbanas, sempre preocupado com a hora do 

dia, focalizando crepusculos ou cenas claras. 

Bigio Gerardenghi veio urn pouco mais tarde e, ten 

do estudado com Palizzi em Napoles, produziu obras cheias de 

luz. Fixou muitas vezes cenas de praia povoadas de criangas 

ou Pescadores, o que Ihe permitia que usasse uma paleta de 

cores claras, cheia de contrastes, com urn tratamento de no- 

tagao rapida. 

Muitos dos jovens italianos estudaram no Liceu de 

Artes e Oficios, como Angelo Simeone e Enrico Manzo, Adolfo 

Fonzari estudou no Liceu com Oscar Pereira da Silva. Alem 

de ter-se tornado decorador e cenografo, mais tarde pintou 

paisagens de cores escuras e pincelada pequena. 

Alfredo Volpi iniciou sua profissao de pintor-de- 

corador de paredes em 1911. Foi paisagista no inicio de sua 

carreira, captando a bora em suas marinhas, trechos de arre 
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dores da cidade, cenas de rua, ou festas na roga e vio- 

leiros. Usava nesta epoca uma pincelada breve, construida on 

de a cor dominava. Participou da vida artistica da cidade 

expondo em suas mostras. Somente em 1933 foi que comegou a 

frequentar as segoes de modelo no Edificio Santa Helenae em 

1937 e que faria parte da Familia Artistica Paulista. 

A Margem da Historia 

Varies pintores eram conhecidos no comego do secu 

lo para depois seus nomes quase desaparecerem, talvez por 

terem tido uma produgao pequena, ou por estar espalhada pe 

lo interior do estado. Assim, Julio Gavronski, que tinha e_s 

tudado com Carlo de Servi e mostrou paisagens de Sao Paulo 

e litoral nas exposigoes de Belas Artes de 1911 e 1912.Joao 

Barbosa Rodrigues era originario de Guaratingueta e expos 

paisagens do interior do nosso estado e de Minas no comedo 

do seculo. Jonas de Barros, de Itu, que estudou com Almeida 

Jr., expunha na primeira decada paisagens e cenas de costu- 

mes . 0 pintor de naturezas mortas, Trajano Vaz, de Iguape, 

comegou a pintar suas paisagens somente na decada de 20. Ou 

tro ex-aluno de Almeida Jr., Benjamin Constant, e Cimbelino 

de Freitas, que estudou com Pedro Strina, dedicaram-se ao 

magisterio, participaram das exposigoes de Belas Artes de 

1911 e 1912, tendo pintado paisagem alem de outras temati- 

cas. 



141 

Augusto Luiz de Freitas, que era originario do Rio 

Grande do Sul, expos varias vezes em Sao Paulo a partir de 

1913, trazendo sempre paisagens de arrebaldes de Porto Ale- 

gre e do Rio de Janeiro. Em suas estadas paulistas costuma- 

va lecionar pintura. 

0 alemao Jorge Fisher Elpons ^viveu em Sao Paulo 

desde 1912 e foi atuante no nosso ambiente artistico. Execu 

tou rarissimas paisagens, preferindo a natureza morta e flo 

res. 

0 carioca Helio Seelinger tambem viveu entre nos, 

onde expos uma dezena de vezes. Foi amigo de grande numero 

de pintores da terra, onde deixou sua influencia por sua for 

9a criadora e originalidade. Pintou pouquissimas paisagens. 

Urn artista interessante e Bernardino de Sousa Pe- 

reira, que comegou a aparecer somente na decada de 20 com 

quadros de paisagem, naturezas mortas, genero e flores.Suas 

marinhas iluminadas muitas vezes se aproximam do pointilhi^s 

mo. 

Nao podemos deixar de relembrar Aurelio Zimmerma- 

na, que pintou cenas do interior do Parana com muito amor, 

e paisagens realistas. 

Theodoro Braga £ixou-se entre nos somente na deca 

da de 30, quando ja era nintor reconhecido, professor de d£ 

senho e estudioso da fauna e flora do nordeste. Estilizava o 

desenho marajoara que empregou em suas ceramicas, tapetes, 

e vitrais. As paisagens que executou sao, em geral,aspectos 

da selva amazonica. 
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A influencia da fotografla na pintura da paisagem 

A fotografia nasceu juntamente com a pintura ao 

ar livre. Para Baudelaire, que considerava o movimento natu 

ralista uma decadencia da pintura, a fotografia era urn desa 

fio para os pintores que pintavam preocupados com o contor 

no. Porem, nem todos eram da mesma opiniao e Delacroix se 

auxiliou com a fotografia, especialmente quando se tratava 

do desenho. Outros a usaram para assim diminuir o numero de 

- 8 
sessoes de poses, quando executavam retratos. 

Havia no seculo XIX polemica entre pintores e fo- 

tografos quanto ao valor respectivo de suas obras, mas os 

primeiros nao deixaram de se aproveitar das fotos como aju- 

da na execuqao de suas pinturas. 

Os pintores brasileiros que se utilizaram dela qua 

se o fizeram com vergonha,meio escondido; porem,quase todos a us a 

ram. Aproveitaram tambdm cartoes postais de vistas interes- 

santes, ou pouco conhecidas. £ este o motive de encontrar- 

mos a mesma paisagem representada por varios artistas, como 

e o caso da pedra de Xtapuca, executada por Oscar Pereira 

da Silva, J. Wasth Rodrigues, Clodomiro Amazonas, Jose Pe- 

rissinoto e tambem por alguns cariocas. (Hoje este precon- 

ceito este superado, podendo ser encontrados muitos artis- 

tas que se valem de fotos). 

8. Elias, Joseph. Ph-otographie et Societe. Barcelona, 1976 , 
Edit. Gustavo Gill. p. 75. 
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Na colegao e documentagao que pertenceu a Clodomi^ 

ro Amazonas podemos tambem ver varias fotos por ele tiradas 

de paisagens que ele quadriculou; em algumas fez janelas,pa 

ra aproveitar trechos. Assim como ele, outros o £izeram,mas 

os artistas preferiram desfazer-se ou esconder as fotos, pa 

ra nao sofrerem criticas de serein pintores menores. 

Muitos tambem se basearam em fotos a pedido de com 

pradores, que queriam documentar cenas ou paisagens signify 

cativas. 

Almeida Jr., ao fazer os Irmaos Munhoz, valeu-se 

de uma foto da fazenda dos retratados, onde depois integrou 

9 
as figuras humanas "d'apres nature". 

Pelo grande numero de artistas que vimos ate ago- 

ra podemos concluir que, apesar das reclamagoes quanto ao 

meio artistico de Sao Paulo, Kavia muitos que se dedicavam 

as artes. S verdade que, para sobreviver, tinham que se aju 

dar lecionando, fazendo decoragao, retratos e somente aque- 

les que nao se sujeitaram a isto tiveram uma vida de priva- 

goes. Muitos acabaram esquecidos e somente agora, depois de 

tantos anos, seus nomes estao sendo relembrados, apesar de 

haver urn grande numero deles, os mais consagrados, como Os- 

car Pereira da Silva, Pedro Alexandrine, Benedito Calixto, 

9. Segundo informagbes de M. Cecilia Franca Lourengo 
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Paulo do Valle Jr., Clodomiro Amazonas e Campao, que sempre 

tiveram seu publico. Hoje muitos estao ressurgindo, sendo 

que e com dificuldade que encontramos trabalhos de Montei- 

ro Franga e Lopes de Leao, tanto em colegbes como nos lei- 

loes. Raridade e tambdm Mario Villares Barbosa, por ter mor 

rido cedo, como tambem seu irmao Dario, por ter vivido mui- 

tos anos na Europa e porque deixou parte de sua produgao pa 

ra a Pinacoteca do Estado e outra parte na Franga, 

Perissinotto, que pertencou a geragao de pintores 

filhos de familias de imigrantes italianos, por causa desua 

origem foi segregado a segundo piano. Em sua exposigao em 

1934, sua procedencia italiana era relembrada quando ja es- 

tava radicado ha 43 anos em Sao Paulo. Nao importa se foi 

pela especulagao do mercado de arte, que estava desfalcado 

de obras de artistas mais conhecidos e se viu obrigadaapro 

curar outros nomes para fornecer aos colecionadores,que que 

rem investir em arte, que se lembrou seu nome. Ainda sao 

muitos os que esperam a ocasiao de voltar a tona. Torquato 

Bassi e urn deles e bem que o mereceria. 

Vimos anteriormente que os artistas franceses e- 

ram mais valorizados, tanto que, quando o Governo adquiriu 

urn trabalho de Benjamin Parlagreco, foi elogiada sua exce- 

lente qualidade, "apesar de ser obra de italiano". Todos 

prestigiavam a arte estrangeira, mesmo quando de artistas 

menores e, quando o Governo precisou de quadros para enfei- 

tar o Palacio dos Campos Elxseos, recem-reformado,mandou urn 

emissario para a Europa, em 1937, para adquirx-los. 
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CONCLUSAO 

Para entendermos a pintura da paisagem nas primei^ 

ras decadas deste seculo, temos que lembrar da influencia 

que nossos artistas receberam dos pintores realistas, como 

do tardo impressionismo francos e tambem da escola italiana 

de paisagem, da escola de Napoles e dos "macchiaioli", to- 

dos eles preocupados com a luz, a bora do dia e do ano. As- 

sim, pintaram eles uma paisagem rural, outros, em menor nu 

mero, a urbana e praias do nosso litoral. Como eram muitos 

os italianos aqui radicados que lecionavam pintura, foram 

eles que deram as bases para os principiantes que mais tar- 

de escolheram para se especializar na Franga e, em menor nu 

mero, na Italia. 

Os pintores mais consagrados que ja expunham na 

virada do seculo usaram uma paisagem realista, preocupados 

em reproduzir o que viam, respeitando a concepgao tradicio- 

nal da forma e dando urn colorido certo. Os da segunda gera- 

gao aboliram, quase todos, o contorno, usaram mais a mancfia 

empregaram uma pasta densa, muitas vezes espatulada, como 

tambem uma paleta mais ampla e mais clara, que a dos realis 

tas. As cores sao mais vivas e estao quase abolidos os tons 

surdos e o uso do betume, o que leva o artista a pintar lar 

gas areas de uma cor. Os cortes sao mais ousados, o claro- 

escuro fica mais potente, a tonalidade bem observada do 
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real. Desaparece quase sempre o esfumado e as meias tintas. 

0 que encontramos e tambem uma pincelada visivel, perceben- 

do-se a gestualidade do artista. Alguns usam a tinta espes- 

sa, outros magra, que deixa aparecer o fundo que toma parte 

ativa na obra, comportando-se como cor, especialmente quan- 

do a pintura e executada em cima de madeira, nas famosas tarn 

pas de cedro das caixas de charuto. 

Os quadros em grande parte foram executados 

ao ar livre, eles tern espontaneidade, pois o artista, dian- 

te da natureza, fica subjugado por ela. Como os efeitos mu- 

dam rapido, em geral a tinta era preparada tanto o torn cer- 

to como a cor na paleta, que depois o artista aplicava dire? 

tamente na tela, sem titubear. Muitos aprenderam a colorir 

as sombras. Estes trabalhos executados no local serao os m£ 

Ihores pois, quando retomados no atelie, terao mais acaba- 

mento e menos frescor, Encontraremos tambem um abandono gra 

dativo do detalhe e, como se usava a mancba, lia uma conse- 

quente simplificagao das formas, procurando-se os efeitos de 

- j 10 conjunto de massa. 

Quanto ao formato, o preferido eram quadros peque 

nos, mais faceis de encontrar comprador, porque mais em con 

ta. 

10. Como dira Zola, quando fala de pintura dos impressionis 
tas; e uma pintura de impressao e nao uma pintura de de 
talhes. Eles veem toda a natureza clara e alegre, sem 
uma harmonia de tons extraordinaria entretanto cada um 
tern um temperamento diferente e muito acentuado CZola - 
Mon Salon - ecrits sur I'art pg.282) 
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Vimos que muitos artxstas tinham suas preferen- 

cias; havia os que estudaram o amanhecer, o crepdsculo,o al 

vorecer, as manhas, os dias de sol. 

A solidao esta quase sempre presente em seus tra- 

balhos, que raras vezes povoam com pequenas personagens 

ou animaxs. 

0 realismo de suas obras em geral e cheio de poe- 

sia. Com o passar dos anos, depois de estudar nossas paisa- 

gens, a luz e as cores, varies adquiriram uraa pintura perso 

nalizada. Assim, as paisagens de Paulo do Valle Jr., Campos 

Ayres, Clodomiro Amazonas, Benedito Calixto, Torquato Bas- 

si, Tulxo Mugnaini, Perissinotto e Enrico Vio sao logo reco 

nhecidas por suas qualidades e sua originalidade. 

0 perxodo estudado e ate hoje obscuro, pois ser- 

via de pano de fundo^o modernismo, contra o qual ele se in 

surgiu. Se estudarmos os primeiros trabalhos dos modemistas, 

veremos que houve bem poucas as inovagoes, sendo aproveita- 

das varias ligoes dos pintores cuja obra condenavam. Por is^ 

to, ele sofre de urn preconceito do qual a custo esta se li- 

berando. Gragas ao mercado de arte, lentamente estes artis- 

tas conquxstam o lugar que merecem e que ja tiveram no seu 

tempo. Eles representavam a arte tradicional e sao o espe- 

Iho do gosto de uma epoca, que tinha caida em desuso e de u 

ma sociedade, urn sxmbolo de ostentagao e uma prova de res- 

peitabxlidade. 
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A arte no Brasil sofreu uma transformagao impres- 

sionante na la. Republica mas Sao Paulo era inexpressiva no 

contexto nacional e era no Rio que estava a Escola de Belas 

Artes, mas nao e por este motivo que os nossos artistas me- 

recem ficar no ostracismo, Pelo estudo de sua obra, podemos 

ver que conseguiram urn maior exercicio de sinceridade justa_ 

mente na paisagem. Este grande grupo preferiu seguir as li- 

qoes de antigos mestres, sem se aventurar por novos cami- 

nhos, como o faria Anita Malfatti, mas nao Paulo do Valle 

Jr., ambos contemporaneos. Grande numero de obras destes pin 

tores tern qualidades de alto valor artistico, como as mari- 

nhas de Benedito Calixto, as paisagens de Paulo do Valle Jr., 

as matas de Clodomiro Amazonas, tao tipicamente paulistas, 

so para citar alguns. 

Com o passar dos anos, depois da Semana de Arte 

Moderna a arte seguiu novos caminbos e Sao Paulo tomou a 

vanguarda. Porem, estas novas tendencias foram sendo reco- 

nhecidas muito lentamente, fazendo parte no inicio de uma e 

lite. Poucos eram os compradores de suas obras, pois o pu- 

blico nao se sentia a vontade para coloca-las em suas casas 

como nao as entendia, desprezava-as. Como bem percebeu Hen- 

ri Mercillon, as variagoes de nossa sensibilidade e as mo- 

das desclassificam e reclassificam, sem cessar, os bens de 

arte."11 E para Fracesco Poli, este conflito ideologico en- 

11. "As obras de arte, uma nova descoberta de economia". 0 
Estado de S.Paulo Cultura 5 dez.82, p. 2 a 5. ~ 
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tre arte tradicional e vanguarda nao passa de um contraste 

12 
entre a antiga e a nova burguesia. 

Ate a decada de 30, e mesmo depois, os pintores 

paisagistas tinham seu lugar na sociedade, o que podemos com 

provar pelo grande numero de suas exposigoes , sempre elogia 

das pela imprensa. Eram eles sustentados pela nossa socieda 

de burguesa, sem abertura, e tambem reconhecidos pelas auto 

ridades oficiais que prestigiavam a arte tradicional.Sempre 

havia compradores que escolhiam, para enfeitar suas casas , 

pinturas com as quais estavam acostumados e que entendiam 

facilmente, tanto assim que ate hoje eles tern seu publico. 

12. Francesco Poli, Producclon artfstica y mercado de ante 
pg. 30 
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BENEDITO CALIXTO DE JESUS 

Benedito Calixto pintor, decorador, professor de 

pintura, historiador, musico, cartografo, astronomo, em su- 

ma, um cai^ara de genio. Junto com Pedro Alexandrine eOscar 

Pereira da Silva formam a trindade de mestres paulistas vin 

culados as tradigoes do realismo, sendo ele quern menos teve 

influencias da estetica francesa da epoca. A pintura de Be- 

nedito Calixto e considerada por muitos a mais brasileira e 

sensivel ao meio, ate mais que Almeida Jr., porque a sua tern 

uma caracteristica nativa. 

0 artista passou sua infancia e adolescencia em _I 

tanhaem, sua vila natal. Mocinho, foi morar com o irmao Joao 

Pedro, em Brotas, onde ja pintava cenas rurais e retratos. 

No inicio nao teve professores, tendo sido autodidata e de- 

monstrando tendencia para a pintura desde os doze anos. Em 

1881 veio para Sao Paulo,j'a entao com 28 anos, e expds no pre- 

dio velho do "Correio Paulistano". Apesar dos elogios que 

recebeu da imprensa, sua exposigao nao teve exito financei- 

ro, e como nao vendesse nada, desistiu de se fixar na Capi- 

tal e mudou-se para Santos. Estava dedicando-se ao magiste- 

rio particular de desenho,quando Garcia Redondo o incubiu 

da decoragao do Teatro Guarani."'" 

1. 0 teatro inaugurou em 1882, mas infelizmente mais tarde 
queimou, restando hoje somente as paredes laterals. 
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0 trabalho de Benedito Calixto causou tamanho en- 

tusiasmo, que fez com que fosse solicitada a ajuda do Vis- 

conde de Vergueiro, que estava na epoca na Europa, para en- 

via-lo a aprimorar seus conhecimentos na Franga. Em 1883 se 

guia ele para Paris, sem ter frequentado siquer o atelie de 

algum artista ou a Academia, como os outros artistas costu- 

mavam fazer. Uma vez la, estuda no atelie de Sansgerock, ar 

tista que seguia as ligoes do impressionismo, mas nao se a- 

moldou aos principios tecnicos do professor. Resolve frequen 

tar a Academia Julian, a conselho de Vitor Meireles, que es 

tava em Paris na ocasiao. Estuda com Gustavo Boulanger, Le- 

febvre,Bougereau e Robert Fleury. 

Obteve o segundo lugar em concurso de pintura his^ 

torica. 0 quadro Longe do Ear, ou Saudade da Patria,ou Loin 

du foyer e uma cena de Diluvio foram elogiados pelos mes- 

tres Boulanger e Lefebvre. Estuda modelo vivo e composigao, 

dos quais trouxe excelentes exemplares. 

Como nao conseguiu amoldar-se a vida parisiense e 

as saudades eram grandes, regressa a patria, em 1884. Seu 

neto, Joao Batista Calixto de Jesus, lembra que seus mestres 

franceses queriam que ele pintasse de memoria as paisagens 

brasileiras e adotasse o estilo de pintura francesa, coisa 

impossivel para ele, que sempre pintou de acordo com seus 

proprios sentimentos.^ 

2. 0 Estado de Sao Paulo, 28.11.1948. 
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Benedito Calixto talvez nao tivesse aproveitado 

muito seus estudos de pintura, mas trouxe de la urn grande a 

mor, que foi o estudo da tradigao e de historia. 

Tinha ele deixado a familia em Vila de Itanhaem, 

sob os cuidados do sogro e mantida por amigos entre eles Ju 

lio Conceigao e comerciantes de Santos. Na volta fixou res^ 

dencia em Santos, onde ficou durante seis anos e se dedicou 

a pintura de motivos praianos, de nossa historia,religiosos 

e indigenas. Foi provavelmente o unico artista que esteve em 

3 Pans e nao ficou chorando saudades por ela. 

Em 1890, Benedito Calixto expds em Sao Paulo, na 

Casa Levy, seis quadros que acabaram gerando uma grande po- 

lemica no nosso acanhado meio cultural. Filinto D'Almeida, 

critico de arte do 0 Estado de S. Paulo , comentou, em 23. 

7.1890, a mostra e atacou violentamente seu trabalho, achan 

do a agua dura, amaneirada, o colorido falsissimo.Ainda di_s 

se que o artista nao tinha alcangado a ciencia da gradagao 

das tintas, que da os efeitos das distancias. 

0 jornalista Alberto de Sousa, como nao concordas 

se, retrucou as cnticas. Filinto D'Almeida respondeu e trou 

xe como defesa de suas ideias, o testemunho de Almeida Jr., 

que tambem teria achado defeitos na pintura de Benedito Ca- 

3. Entre 1890 e 1900, Santos teve sua populagao reduzida H 
metade, devido as mortes causadas pela febre amarelae ou 
tras doengas oriundas das pefssimas condigoes de saneamen 
to. 0 gorto era servido por trapiches; a cidade, ilumina 
da a gas, constava de pouco mais de 20 ruas, muitas para 
lelas ao porto, com sobrados Portugueses de dois andares" 
que serviam ao mesmo tempo de moradia e estabelecimehto 
comercial. 
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lixto. Este ultimo, que tinha feito os comentarios em sim- 

ples conversa, sem querer ofender o artista, sentiu-se traf 

do por ver sua opiniao publicada no jornal. Escreveu em se- 

guida no Correio Paulistano , em 3.8. 1890, uma carta em que 

reabilitou o colega. Nao o considera urn mestre, assim como 

nao o e ninguem no Brasil, e pouquissimos o sao, mesmo na 

Europa. Fala da dificuldade de se interpretar e reproduzir, 

a natureza brasileira, mas afirma que os quadros de Benedi- 

to Calixto revelam muito talento, observagao, apesar de cer 

ta crueza de tons. Elogia-o por inspirar-se do natural econ 

firma que os aludidos trabalhos sao a melhor coisa que tern 

visto dele. Considera ainda seu desenho geralmente bom, mas 

encontra nos primeiros pianos certa dureza nas linhas, uma 

exagerada nitidez dos primeiros pianos, que degeneram em se 

quidao. Quando ao colorido que Filinto D'Almeida achou fal- 

se, o Ituano defende-o por usa-lo, e explica que ele e as- 

sim nao porque o artista se inspire em oleografias, e sim 

porque o brasileiro gosta de cores vivas, e o publico que com 

pra e que as pede. 

Esta dureza de linhas, ja entao comentada, como 

tambem o grande acabamento dos primeiros pianos acompanha- 

rao o artista para sempre, especialmente quando pintou ce- 

nas em que se preocupou com a reprodugao fiel do local, ven 

cendo nele o documentarista e o historiador. 

No ano de 1892, Benedito Calixto expoe de novo em 

Sao Paulo e desta vez quern comenta seus quadrose Odorico Glo 

lia do "Diario Popular" (em 21.3.1892, 27.4.1892, 3Q.7.1892). 
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Estavam expostos Ao cair da tarde (copia), N'Aldeia, Um idi- 

1io, e um esbogo para um quadro historico: Chegada de Martim 

Afonso a S. Vicente. Neste ultimo, o jornalista elogia a u- 

nidade do quadro, mas nao concorda com a execugao que deu as 

pessoas, que estao sem vida; parecem comparsas colocados num 

palco, imoveis. Mais uma vez vence o historiador e ele se e_s 

quece que e um pintor. Os outros quadros, apesar de recebe- 

rem algumas criticas, foram todos vendidos. 

Logo em seguida, ele expoe o quadro Varzea doCar- 

mo e a imprensa fica encantada com ele; o jornalista do 

Diario Popular, ao comentar suas qualidades, diz que Ihe 

lembram suas ja famosas marinhas, luminosas e festivas. De^ 

cobre neste quadro o estilo do artista e o torn alegre que im 

prime em todas as suas obras. 

A. Feio, tambem do Diario Popular (25.7.1892 ), 

comenta a Enchente da Varzea do Carmo, que descreve como qua 

dro panoramico, de exatidao admiravel, onde se pode ver o 

mercado, a rua 25 de Margo, a fabrica de chitas. No piano 

seguinte vem a enchente, de aguas nitidas, espelhando em sua 

superficie arbustos e arvores, casas e colinas. Para tras 

fica o casario do Bras e mais ainda as colinas com terras ro 

gadas, cultivadas, ou cobertas pelo mato. 

Em 1894, Benedito Calixto regressa para S. Vicen- 

te. Muda-se varias vezes, ate que, em 1897, tern sua propria 

residencia, na rua Martim Afonso. Ai instalou seu atelie de 

pintura, onde ficou mais de trinta anos. 
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Benedito Calixto fox um apaixonado de Santos e ar 

redores, tanto que diziam que sofria de "santosite". Para 

Americo Netto, ele teria buscado somente inspiragao local, 

brasileira, paulista, como tambem foi pesquisa-la em nosso 

passado. Segundo ele, e bem dxficil encontrar base suficien 

te para afirmar se Calixto foi um grande pintor ou um gran- 

de historiador. Muitos preferem ve-lo apenas sob um angulo, 

historiador ou pintor. Mas cumpre considera-lo na dupla fun 

gao de pintor-historiador ou historiador-pintor,^ 

Amigo de Afonso Taunay, Calixto recebeu varias en 

comendas para o Museu Paulista para cenas e vistas baseadas 

algumas em desenhos de Hercules Florence, alem de varios qua 

dros historicos. Conta Taunay que o pintor ficava horas con 

versando com Capistrano de Abreu (que o chamava de Bene), a 

respeito de assuntos da historia paulista, dos desbravado- 

res, das bandeiras, da mineragao.^ 

Tinha um carinho todo especial pelos xndios e che 

gou a hospedar, certa vez, um grupo no seu quintal, para me 

Ihor desenha-los. Em 1902 irrompeu uma epidemia em Peruxbe 

e os Pescadores morriam sem socorro. Julio Conceigao, revol 

tado com o descaso, organizou por sua conta e risco uma ex- 

pedigao de ajuda. Foram, de trem, medicos, alimentos e Bene 

dito Calixto com sua caixa de tintas e pincel. Fez muitos 

croquis do episodic pintando depois A Epidemia de Peruxbe, 

4. Os centenaries deste ano, Paulistania . out.dez. 1953 
n9 49 p.6 

5. Paulo A.Siqueira, "Benedito Calixto. 0 artista e a obra. 
Paulistania, out.dez.1953 n9 49 p.8 
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hoje no Institute Historico e Geogrlfico de Santos. 

Curioso, interessou-se pelo estudo da astronomia 

e foi o descobridor do I9 cometa a surgir no seculo XX. 0 

fato se deu em abril de 1901 e o cometa depois recebeu o no 

me de Viscara. 

Fez parte de antigos conjuntos musicais, primeiro 

em Itanhaem, depois em Santos e S. Vicente, Como cartografo, 

executou dois ensaios de mapas de Santos. Como historiador, 

deixou varies livros sobre as capitanias paulistas. Fez o 

brazao da Cidade de Santos, S. Vicente e Itanhaem. 

Neste estudo interessa mais o Benedito Calixto pai 

sagista, o pintor do nosso litoral. Para o seu colega Tulio 

Mugnaini, suas marinhas e aspectos praianos o elevam a ar- 

tista superior, porque ele seduz pela singeleza, pela pure- 

za e por uma certa ingenuidade que Ihe e inerente, nao re- 

buscada, nem aprendida nas Academias de Belas Artes.6 Cita 

como exemplo o quadro Bahia de S.Vicente; hoje na Pinacote- 

ca do Estado, que confirma todas estas qualidades. 

Ao lermos hoje os comentlrios que foram escritos 

a respeito da obra de Benedito Calixto, os adjetivos empre- 

gados sao sempre: singela, simples, tern o encanto das obras 

simples. Quanto a tematica, ela tern a rudeza das nossas praias 

virgens,... das coisas ainda nao profanadas pelo homem. 

E como ainda nos diz Tulio Mugnaini, dir-se-ia que 

ele se sentava, olhava e com despreocupagao se deixava domi 

6. Tulio Mugnaini. "Benedito Calixto". Paulistania . Cout. 
dez. 1953) ,n9 49 p.6 
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nar pelo ambiente, procurando reproduzir meticulosamente tu 

do o que via, sem premeditagao de agradar a outrem senao a 

si mesmo, movido pelo desenjo de realizar uma tarefa de a- 

cordo com a propria consciencia de pintor. Seus quadros nao 

tern a aparencia de coisas torturadas pela preocupagao da 

tecnica. 

Ja ao pintar os quadros historicos, vimos que fa- 

zia questao do fato correto e sao muitos os exemplos que t£ 

mos. Ao receber a encomenda sobre a vida de Santa Cecilia, 

fez um croquis que foi aprovado pelo Conego Pablo Pedrosa e 

pelo Arcebispo de S. Paulo, D, Duarte Leopold© e Silva. Po- 

rem, ao estudar a vida da Santa percebeu que tinha colocado 

a cena nas catacumbas, quando ela morrera em seu palacio em 

Roma. Teve que lutar para que a comissao aceitasse novo de- 

senho pois ele nao se conformava em pintar um gesto histori 

co errado mesmo que plasticamente bonito. 

Alberto de Sousa, ao elogiar o seu quadro Barto- 

lomeu de Gusmao, entusiama-se com sua sensibilidade psicolo 

gica, tao espontanea, tao infantil, tao ingenua. 0 jornalis 

ta chega a se maravilhar diante do retrato, pois geralmente 

estes nao o satisfaziam. 

As cenas brasileiras receberam grande cuidado,tan 

to no vestuario como nos objetos e no meio que reproduziam. 

7. Alberto de Sousa. "Padre Bartolomeu de Gusmao". Pontos 
de Vista,, 4 101. ~~ 
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Lincoln Feliciano descreye o artista como homem 

alto, corpulento, que usava colarinho duro e gravata de re- 

tros, sobretudo enorme, fisionomia tristonha, nariz volumo- 

so, cabelos grisalhos e insubmissos ao pente, bigode da me_s 

ma cor, esfanicado sobre a boca larga e franca, olhos aper- 

tados.^ 

Benedito Calixto que viveu sempre humildemente,so 

brevivia da venda de seus trabalhos e aulas. Apasar disto, 

Monteiro Lobato disse que ele era o pintor que mais vendia 

em 1919. Os colecionadores xam a sua casa e muitas vezes re 

cebia encomendas. 

Em 1919, ele enviou uma carta a Joao Amoroso Ne- 

to, perguntando a respeito das vendas que teria havido dos 

quadros expostos em sua loja e se havia encomendas,qua!s os 

temas e o tamanho pedidos. Dizia tambem que nao faria mais 

quadros grandes, que ficam encalhados, apesar dos criticos 

os pedirem para poder, segundo eles, dar sua opiniao, opi- 

niao que ele, ja velho, nao fazia mais questao de saber. 

Calixto participou em 1898 do Salao Nacional de 

Belas Artes, com o quadro Vista Panoramica de Santos, hoje 

no Museu Paulista; em 1902 expos na Primeira Exposigao de 

8. "Benedito Calixto". Paulistania . out.dez. 1953, n?49 p.11 
9. Esta carta £oi publicada no 0 Estado de S.Paulo 5.11. 

1946 por J.Amoroso Neto, que considerava urn fato negati- 
ve o artista aceitar encomendas. 0 artigo teve resposta 
de Joao Benedito Calixto de Jesus, em defesa do avo, al- 
guns dias depois. 0 Estado de S.Paulo 21.11,1946. A 
critica era pelo fato^do pintor nao trabalhar so pelo a- 
mor a arte, ideia romantica do jornalista, que achava que 
urn artista nao pode se preocupar com o lucro. Esquecia 
que, ao longo da historia, os pintores sobreviviam de en 
comendas e mesmo em Sao Paulo eles eram obrigados a pin~ 
tar o que o colecionador pedia. 
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Belas Artes de S, Paulo e, em 1911, na Primeira Exposigao 

Brasileira de Belas Artes de Sao Paulo, duas paisagens, urn 

quadro de genero e urn histdrico. 

Em Belem do Para, no Palacio do Governo, pintou 

Arapuca e Falquejadores. Na Guanabara, no Palacio S. Joaquim, 

fez a Partida de Estacio de Sa. 

Pintou inumeros retratos; entre eles: Padre Barto- 

lomeu de Guzmao, D. Pedro I, Jose Bonifacio, Bras Cubas, 

Martim Afonso de Sousa. Crente fervorosissimo, adorava estu 

dar a vida de santos e deixou muitas obras em pintura sa- 

cra, apesar de nao ter alcangado, nesta tematica, os pontos 

mais altos. Pintou, assim, a Igreja do Carmo em Santos, Sao 

Joao de Bocaina, com 14 telas, a Igreja de Santa Cecilia, 

Santa Efigenia e da Consolagao, em Sao Paulo, alem das cat£ 

drais de Ribeirao Preto e de Vitoria. 

Alguns dos assuntos historicos que tratou foram: 

Martim Afonso de Sousa no Porto de Piassaguera, A Caminho de 

Piratininga (1532, no Palacio S.Joaquim do Rio de Janeiro). 

Desenbarque de Martim Afonso de Sousa em S. Vicente (no Mu- 

seu Naval). A Conversao de Pero Correa em 1522 (Igreja Sta. 

Cecilia, Sao Paulo). 0 Evangelho das Selvas, 0 Poema de An- 

chieta (Colegio S.Luiz, S. Paulo}. A Frota de Martim Afonso 

de Sousa no Porto das Naus (em S. Vicente). A partida de 

Estacio de Sa de Bertioga para o Rio de Janeiro em 1565 (Pa 

lacio S. Joaquim, Rio de Janeiro). Triptico da Fundagao da 

Vila de Santos C.Bolsa do Cafe, Santos). A ultima Cavalhada 

de Campinas (Prefeitura de Campinas).0 Milagre da Seca (Con 
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vento da Penha em Vitoria, Espirlto Santo). Os flltimos Mo^ 

mentos de D. Jose de Camargo Barros, durante o Naufragio do 

Sirio (Curia Metropolitana, S. Paulo). 

Quanto as paisagens pintou entre outras, o porto 

de Santos em varias epocas e com vlrias vistas,as Ilhas Vir 

gens, praias de S. Vicente, o Convento de Itanhaem. Assim, 

encontramos, na prefeitura de Santos, os quadros Valongo de 

Itapema e A Casa do Trem, antiga casa de Santos, Praia Jose 

Menino, 0 Porto de Santos, 0 Porto do Consulado em 1882. Na 

Bolsa do Cafe de Santos esta a Vista Panoramica de Santos 

em 1882. Deixou ainda outros como a Cadeia Velha de S. Se- 

bastiao, Capela de S. Gongalo, Rio Preto (Itanhaem) Conven- 

to de S. Francisco, Praia de Peruibe, Praia de Garapocaia e 

as Pedras do Sino (Ilha Sao Sebastiao), 0 Solar dos Regos 

(Fazenda Sant'Anna em S. Sebastiao), etc. 

De cenas brasileiras deixou: A fiendeira, Cha em 

Familia, Falquej adores, (Pinacoteca de Belem, Para), A Ban- 

deira do Divino, consertadores de rede etc. 

Como falamos anteriormente, nosso intuito e estu- 

dar a paisagem do artista, que e a sua tematica mais inte- 

ressante, mais pessoal. Encontraremos no comeqo.e depois da 

volta da Franga, uma pintura lisa, de pincelada quase ine- 

xistente, com uso de veladuras e urn colorido que, apesar de 

procurar ser fiel ao local, tern suas caracteristicas pessoais 

quando trata dos verdes, no azul do mar e nos ocres das 

praias. 



163 

Depois de alguns anos se liberta e usa uma pince- 

lada mais solta; a pintura empasta-se, fica mais opaca. 0 

tratamento que deu aos barcos sempre foi cuidadoso e pode- 

mos estudar atraves deles o desenvolvimento da tecnica da 

navegagao passando dos navios a vela aos de vapor.Temos sem 

pre que lembrar a qualidade inata que Calixto tinha em nao 

se deixar influenciar por outros artistas, quer estrangeiros, 

quer nacionais. Apesar de certa ingenuidade, conseguiu uma 

tecnica propria, reconhecivel a primeira vista, em geral bem 

composta, apesar da preocupagao em reproduzir fielmente o 

que pintava. 

Artista realista, nao tinha o dom de simplificar o 

que via, pouco usou pintar a luz cintilante, apesar de al- 

gumas vezes ter fixado momento em que a luz passa atraves de 

folhas das arvores. Benedito Calixto explica seu modo de pin 

tar em carta ao Dr. Bento Bueno, a 26 de agosto de 1902, S. 

Vicente."^ Ele escreve, a respeito do quadro Abertura do Gam- 

boa: "Ao copiar d'apres nature esse belo trecho da nossa co^s 

ta, e dar-lhe urn pouco mais de vida e movimento eu copiei o 

facto, ... o objeto principal ahi e a natureza selvatica e 

pitoresca que all impera, e foi xsso que me tentou reprodu- 

zir" . 

Para estudarmos a pintura da paisagem de Benedito 

Calixto, apesar de quase sempre ter fixado o literal de Sao 

Paulo, pela variedade de temas e tratamentos e possivel sub 

10. Arquivo do Institute Historico GeogrEfico de Sao Paulo. 



164 

dividi-la em varios grupos, Talvez o mais significative se- 

jam as vistas do porto de Santos, em que aparecem navios an 

corados de todos os tipos da epoca. Ha navios, barcos a ve- 

la, barquinhos a remo, ate os de grande calado movidos a va 

por. Quanto ao casario da beira do porto pode-se atraves de 

le, seguir sua evoluqao atraves das novas construgdes que 

foram surgindo. 

Nestes quadros, em geral ha uma faixa de casas que 

corta horizontalmente o quadro no meio, ficando no primeiro 

piano o mar, com as embarcagoes dispostas nas mais diversas 

posigoes, deixando seus reflexes na agua calma. 0 ceu, de 

urn azul claro, quase sempre e povoado de pequenas nuvens. 

Quanto ao torn da agua, tambem e claro e de varios tons de a 

zul esverdeado. Escuros sao somente os cascos dos navios, 

algumas das casas ou as montanfias ao fundo. 

Estes quadros agradavam e ainda agradam pela tema 

tica, colorido e pelo saudosismo que quase todos sentimos pe 

las coisas passadas, que sempre nos parecem ter sido melho- 

res que as atuais. Urn navio entrando na Barra de Santos,so^ 

tando a sua fumaga, as casas baixas, rosadas e brancas, com 

janelas azuis, os lampioes a gas, a beira do cais com gen- 

te, mas sem as maquinas enormes que existem hoje,transmitem 

calma, bem estar. 

0 tratamento que encontramos nestes quadros e de 

grande realismo; a pincelada e pequena, nao chega a ser fun 

dida. 0 cdu, o mar e as montanhas tern urn tratamento mais li 

vres. E nos casarios e nos navios que o pintor d mais minu- 

cioso, mas nao chega a ser miniaturista ou detalhista. 
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Exemplos sao: 0 Porto de Santos (Col.Oscar Ameri- 

cano Neto,77x123cm) (Foto 1); outro de Americo Ribeiro dos San- 

tos (50x100cm) (Foto 2) e tambem do mesmo colecionador (38,5 

x 64cm de 1896), ou ainda Itapema (Col.Augusto Carlos Vello- 

so,37x64 cm) (Foto 3). 

Como estes quadros sempre tiveram grande aceita- 

qao, muitas sao as falsificagdes que hoje encontramos nas 

colegoes. Porem ninguem alcangou a qualidade do artista 

e nestes trabalhos encontraremos urn trago brusco, urn 

excesso de tragos marrons e pretos nos mastros e nas casas, 

coisa que ele jamais empregou. Alem disso, o mar nao tern a 

transparencia dos outros, havendo no quadro todo urn excesso 

de cores e pinceladas sem significado. 

Outro grande grupo, apreciadissimo e o das praias 

com pedras, das colinas, o do mar acabando em pequenas on- 

das na areia lisa. Algumas vezes se divisa algum pequeno bar 

co, destes feitos de urn tronco cavado; em outros ha arbus- 

tos, arvores que chegam ate a praia e pequenas casas avis- 

tando-se a distancia . Aqui tambem o ceu e claro, o colori- 

do suave, escurecendo somente se anuncia alguma tempestade; 

ai o mar tambem tern uma tonalidade azul acinzentada. A vege 

tagao recebe urn tratamento de pinceladas pequenas e os ver- 

des sao estudados. Como sempre, ha preocupagao com a cor lo 

cal, com o tema, mas encontramos maior liberdade do que 

em qualquer outro grupo, Algumas vezes Calixto coloca peque 

nas figuras a distancia, vestidas a moda da epoca; outras ve 

zes ha uma bicicleta, urn tilburi, urn quiosque na beira da 
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praia. (Col. Ariovaldo Vianna 31x55,5 cm). (Foto 4), Morro 

de Pedreira); Ponta da Praia (Col. Jose de Azevedo Lima 

35,5x75 cm); Porto Turnya (Col. Ziza Sainati di Santi 30x43 cm). 

Como nossa costa e povoada de muitas ilhas,ele as 

pintou em telas compridas e estreitas, com longas praias po 

voadas de pequenas figuras, que tanto podem ser Pescadores 

como pessoas passeando na agua rasa, Estas vistas reprodu- 

zem fielmente o nosso literal em toda a sua beleza, mostran 

do trechos bucolicos antes da vinda do progresso ( Col. 

Austo Carlos Velloso 15x93cm, (Foto 5); Col. Oscar Americano 

Neto 50x148 cm e Col. Dr. Duilio Crispin Farina 22x104 cm). 

Calixto pintou as praias de Guaruja como Grande Ho 

tel e as casas de madeira. Estes quadros de praias tern, em 

geral, grandes ceus azuis com nuvens, portanto sempre duran 

te o dia. 0 artista nao fixou nem o anoitecer, nem o amanhe 

cer e a luz era uma preocupagao somente para a reprodugao 

fiel do que via, nunca uma tematica, apesar de ter estudado 

sombras, mas nunca com grandes contrastes. Ex. (Col. Anesio 

Urbano 42x82 cm). 

Pequenas casas de pau a pique ou cabanas cobertas 

de sape sao faceis de ver em sua obra. Construidas na praia, 

a beira da agua, com pouca vegetagao rastejante e algum bar 

quinho ancorado na agua rasa, recebem uma pincelada visivel, 

muitas vezes comprida em que o material das cabanas foi bem 

resolvido. ( Col, Dr.Giro Aranha Pereira 28x42 cm Campa- 

ras em Flor (Foto 6)de Anesio Urbano 13,5x21 cm). 
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Outras vezes pintou yerdes colinas com matas e al 

guma arvore de grande porte na base, com pequenos riachos 

correndo entre pedras, pedras estas que em algumas vezes tra 

tou com muita liberdade em pequenas pinceladas. Estranhamen 

te, parece que, de repente, esquecia-se de como faze-las e 

resolvia contorna-las, deixando-as escuras e fazendo jus ao 

epiteto de ingenuo. ( Desmoronamento Col. Simao Mendel 

Guss,57x65,5 cm). Este tratamento simples reserva tambem aos 

passaros, que as vezes coloca nas telas, como tambem em al- 

gum barco que tratado tao minuciosamente, chegaa incomodar, 

dando a impressao de que foi pintado por outra mao, depois 

do quadro pronto. Tambem pintou o mar com pequenas ondas que 

nada tern de natural, urn verdadeiro ingenuo. E isto se perce 

be tambem nas personagens, quando as coloca em ponto maior. 

Sao, em geral, cenas com Pescadores que consertam redes na 

praia, mulheres sentadas em barcos ou correndo na praia o- 

Ihando o horizonte para ver se divisam o barco do marido che 

gando, ou entao rendeiras trabalhando na praia. Sempre se 

divisa algum casebre, alguma arvore, porem as figuras estao 

duras, parecem bonecos, pois o artista, outra vez querendo 

detalhar e reproduzir os afazeres, perdeu-se nas minucias. 

(Consertando rede. Col. Anesio Urbano 22x32 cm e Rendeiras 

47x74cm Col. Americo Ribeiro dos Santos)(Foto 7). 

Muitas sao as pragas de Santos com seus jardins, 

de S. Vicente, Sao Sebastiao e Itanhaem. Algumas recebem 

urn tratamento livre, percebendo-se que foram pintadas no lo 

cal sem receber retoques posteriores; outras foram estuda- 
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das mas a perspectiva fez com que se perdesse a espontanei- 

dade. ( Fam, Pires Martins 29jc49. cm). Quando fixa casa- 

rios, fazendas ou ruinas, como fez para o Institute History 

co Geografico, alem de detalhar, escreve na tela de que lo- 

cal se trata, colocando tambem um resume historico. Ex: em 

Ruinas da Capela de St. Ana de Acarahy em S. Vicente onde 

foi batizado o Frei Caspar de Deus (31,4x61,8 cm).(Foto 8) 

Para o Museu Paulista, Calixto executou muitos tr£ 

chos de Sao Paulo, S. Vicente e Santos antigos, baseados em 

desenhos de Hercules Florence ou fotos existentes da epoca. 

Estudou os varies tipos de construgao, a iluminagao, o cal- 

gamento das ruas, as diversas carruagens em uso e as roupas 

das pessoas com que povoa os quadros; estas telas tambem se 

ressentem de certa dureza que encontramos em todos os outros 

pintores que foram incumbidos por Taunay destas tematicas, 

sempre tentando serem fieis ao desenho original. (Norfini e 

J. Wasth Rodrigues sao alguns dos que tambem receberama me£ 

ma incumbencia). 

Grandes quadros com vistas, Calixto fez varios.Ha 

o Panorama de Santos (130x300 cm) (Foto 9), a Vista de Cuba- 

tao (120x80,2 cm), a Inudagao da Varzea do Carmo em Sao Pau- 

lo, que fez por ocasiao da cheia do Rio Tamanduatei,em 1892 

(125x400 cm). Sao todos quadros de boa qualidade, muito es- 

tudados , em que o artista traduziu com realidadeo ambiente. 

Quadros do comego de sua carreira, como os que 

criaram a famosa polemica em 1890, sao Ao cair da tarde, co 

pia de um famoso quadro francos; Um idilio e o de Fazenda. 
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No primeiro vemos um casal de camponeses europeus namorando 

perto de um pogo, enquanto vacas bebem agua. 0 Idilio foca- 

liza um casalzinho de criangas que, querendo imitar adultos, 

estao em uma pose romantica. Como a cena se passa na beira 

de uma floresta tropical, temos a impressao de que Calixto, 

depois de ter acabado de pintar a paisagem, resolveu apro- 

veitar o desenho de algum cartao postal europeu copiando 

as criangas. 0 quadro £oi exposto na Casa Levy, em 1892 (Col. 

Lilita Borba Morals 50x62 cm). 0 mais interessante dos tres qua 

dros e a cena de fazenda, onde estao varios grupos de pes- 

soas e cavalos. Ha senhoras da sociedade vestidas na ultima 

moda, criangas elegantes, homens com chapeu de coco que ch£ 

gam a destoar com a simplicidade das casas de pau-a-pique co 

bertas de sape com patos e galinhas passeando entre eles 

(Col. Egle Penteado 64x84 cm). Esta obra da a ideia de 

ter sido encomendada; dax a estranheza das roupas e das per 

sonagens. Porem a composigao e correta, os grupos de pessoas 

bem distribuidos, as arvores bem estudadas, o colorido cer- 

to, talvez um pouco exagerado, incomodando aos nossos olhos 

de hoje com os detalhes, a preocupagao com a linha muito 

nitida que circunda as figuras e animals, mas tudo muito a- 

preciado na epoca. 

Nem sempre Calixto foi tao minucioso nestas ce- 

nas. Em sua curta estada parisiense, pintou, em 1883,uma me 

nina que brinca com um aro de ferro. So a crianga e seu ve£ 

tido com rendas sao detalhados, porem o fundo do quadro e 

somente manchado (Col. Maria Alice Calixto de Jesus 46x32 cm). 
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Calixto nao retratou muitos animals; como vimos 

acima, algumas vezes pintou cavalos; fixou tambem caes, que 

nos parecem estaticos apesar da tentativa de representar mo 

vimento; saiu-se melhor quando pincelou vaca. 

Quadros escuros sao poucos; urn deles e 0 Evangelho 

na Selva, 1895, hoje na Pinacoteca do Estado (58,5x70 cm)e ou 

tro em que colocou uma ninfa nua em urn trecho de selva com- 

pacta (Col. Abrao Zarzur 85x55 cm). 

Calixto era bom aquarelista, mas poucas sao as pa^ 

sagens que deixou. Parece que ele usava mais esta tecnica 

para registrar trechos que depois usaria em quadros.Algumas 

vezes aproveitou para fazer uns trabalhos decorativos em 

que colocava pequenos trechos com construgao, ruinas, paisa 

gens, plantas em circulos com que decorava as beiradas do papel. 

Grande parte dos quadros de Benedito Calixto sao 

datados e por isto, podemos estudar a obra dele e verificar 

que, com o passar dos anos, ele abandonou a pincelada lisa 

e a dureza de linhas, na decada de 20 ja usava uma pincela- 

da mais larga, tragos firmes especialmente no tratamento de 

pedras, vegetagao e barcos. Manteve a nitidez nos primeiros 

pianos, conservando muitas vezes, o colorido vivo. 0 supor- 

te que usou tanto podia ser a tela como a madeira, nao ten- 

do preferencias. 

0 artista morreu intoxicado pelas tintas que usa- 

va em seu trabalho, aos 73 anos de idade, em 31 de maio de 

1927. 
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BENEDITO CALIXTO DE JESUS 

1853 - Out., 10 - nasce Benedito Calixto, filho de Joao Pe 

dro de Jesus e Ana Gertrudes Soares de Jesus, em Ita 

nhaem, 

1875 - Muda-se para Brotas, para a casa de seu irmao Joao 

Pedro - comega a pintar. 

1877 - Mai., 14 - casa com a prima Antonia Leopoldina de 

Araujo. 

1881 - Expoe em Sao Paulo no "Correio Paulistano". 

Muda-se para Santos: leciona e comega a pintar o te 

to do Teatro Guarani, a convite do construtor Manuel 

Ferreira Garcia Redondo. 

1883 - Jan. - embarca para Paris, com bolsa doada por Nico 

lau Pereira de Campos Vergueiro. 

Comega a estudar com Jean Frangois Raffaelli. Muda 

para a Academia Julian, onde estuda com Jules Lefe- 

vre, Gustave Boulanger, Robert Fleury e William Adolf 

Bouguereau. 

1884 - Recebe o 29 lugar na cadeira de Pintura Historica 

na Academia Julian. 

Volta ao Brasil, em julho, e £ixa-se em Santos. 

1889 - expoe em Santos no "Diario da Manha": retratos. 

1890 - Muda-se para Sao Paulo. Expoe seis quadros na Casa 

Levy. ^ criticado pela imprensa. 
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1891 - Out. - expoe em Santos. 

1892 - Expoe em Sao Paulo o quadro Enchente da Varzea do 

Carmo. 

1893 - Ago. - expoe no Salao do Banco Uniao: 25 quadros de 

paisagens de Brotas, Itanhaem, Peruibe, Praia Gran- 

de e Santos. 

1894 - Muda-se de novo para S.Vicente. 

1895 - Publica o livro Vila de Itanhaem e Capitanias Pau- 

listas. 

1896 - Nov. - expoe em Sao Paulo, na Casa Aguiar, Rua 15 de 

Novembro: Bandeiras do Divino: costumes da vida do 

interior. 

1897 - Muda para R. Martim Afonso, 192, em S.Vicente e cons 

troe seu atelie. 

1898 . Expoe no 5? S N B A : recebe Medalha de Ouro de 3^ 

classe com Santos a vol d'Oiseau. 

Ago. - expoe em S.Paulo na Casa Aguiar. 

1900 - Participa do S N B A do Hio de Janeiro. 

1902 - Viaja com Julio Conceigao para ajudar indios doentes 

em Peruibe. Executa croquis do gato. 

Participa da Exposigao de Belas Artes de Sao Paulo. 

Expoe na Casa Aguiar dois retratos: Bartolomeu Gus- 

mao e Jose Bonifacio. 

1903 - Fev. - exp5e na Casa Aguiar, R.S.Bento, 29: Domingos 

Jorge Velho, Vicente da Costa Taques Goes de Aranha 

para a Galeria do Museu Ipiranga. 
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1904 - Jan. - expoe na Casa Garraux quadro historico que 

depois envia para a Exposigao Internacional de St. 

Luis, Estados Unidos, e e premiado com medalha de 

Ouro. 

1905 - Publica Algumas notas e informagdes sobre os Sam- 

baquis de Itanhaem e Santos. 

1906 - Mai., expoe na R. 15 de Novembro: 40 obras, paisa 

gens, figuras, marinhas. 

1907 - Expoe em Belem do Para. 

1909 - Pinta grande numero de paineis para a Igreja de S. 

Cecilia de S.Paulo. 

1910 - Pinta afrescos para o antigo Palacio Episcopal de 

S.Carlos. 

1911 - Participa da Primeira Exposigao Brasileira de Be- 

las Artes: Manha, Efeitos de Sol, Leitura e Marti- 

rio e Morte de Pedro Correa e Joao de Souza. 

1912 - Pinta obras para a Igreja Sta. Ifigenia, S.Paulo. 

Parte para o Rio, a chamado do Cardeal Arcoverde 

para encarrega-lo a executar 6 quadros historicos 

para o Salao de Honra do novo Palacio de Sua Emi- 

nencia. 

1918 - Pinta obras para a Igreja da Consolagao, em S. Pau 

lo, e da Matriz de Nossa Senhora do Amparo, em Am- 

paro. 

1922 - Pinta tres telas para a Bolsa do Cafe de Santos: A 

fundagao da Ilha de Santos, Porto de Santos em 1822 

visto da Ilha de Barnabe, Porto de Santos visto do 

Morro do Pacheco, 
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1923 - Inicia os trabalhos para a Igreja Sao Joao de Bocai^ 

na: 13 telas. 

1924 - Recebe do Papa a Comenda e a Cruz de Sao Silvestre 

da Ordem do Carmo. 

1925 - Termina as telas de Bocaina. 

1927 - Executa varies paineis para o Convento Nossa Senho 

ra da Penha em Vila Velha, Espirito Santo. 

1932 - Mai., 31 - morre em Sao Paulo, na casa de seu filho 

Sizenando. 

Enterrado no dia seguinte, em Santos. 



BHNEDITO CAi.IXTO 

► k 

■ " -Tv-S gffij, 

• A 

1. Porto de Santos 

Col. Oscar Americano Net 

■■ 

2. Porto de Santos 

Col. Americo Ribeirc 
dos Santos 

aa^.iiawfc'-ilr 'y1 i'"i 

m- • sm- 

," ■ 

5. Itapema 

Col. Augusto Carlos 
Velloso 



f9WW»»* WilWO'l" japjaKjassaas-^^ ■ 

li^ 

»ap*«»i r.' . - 

] 7 (> 

4. Praia de Itararc 

Col. PR. An oval do 
Vi anna 

5. Sao Vicente 

Col. Augusto Carlos 
Velloso 

-vj-.<g!^ap^^|ba 
WSs&l 

Wp ~v >■' 
" -•:■ -. 

: v - k. 

?:S 

Camparas em Flor 

Col. Dr. Ciro de 
Aranha Pereira 



177 

7. Ruinas da Capela de 
St.Ana do Acarahy 

Col. Inst. Historico 
e Geografico de Sao 
Paulo 

8. Rendeiras 

Col. Americo Ribeiro 
dos Santos 

9. Panorama de Santos 

Col. Museu Paulista 



178 

OSCAR PEREIRA DA SILVA 

Oscar Pereira da Silva no comego do seculo vivia 

com a familia em Sao Paulo, na Rua Augusta, 159. Tinha olhos 

e cabelos pretos, sobrancelhas unidas na testa, fartos bigo 

des retorcidos e no rosto sempre uma expressao triste e re- 

signada. Casado com D. Julia, uma francesa natural de Bor- 

deaux, tinha ainda a filha Helena. A casa era mobiliada com 

objetos trazidos da Franga; tapetes, cortinas, roupas de ca 

ma e mesa em fino linho, porcelanas e cristais. Oscar, ape- 

sar de ter nascido catolico, nao era praticante; dizia-se li^ 

vre pensador. Vivia ocupadissimo, dando aulas no Ginasio do 

Estado, no Liceu de Artes e Oficios e na execugao de retra- 

tos, quadros e decoragoes. 

Quando a familia safa, o que era raro, queria que 

todos se vestissem discretamente, para nao chamar a atengao. 

Nao gostava de festas nem convivios, era reservado e timido. 

Seu grande prazer era o trabalho; aos domingos e feriados 

ficava pintando o dia todo e e assim que se lembra dele sua 

filha Helena em suas memorias (Minha Vida). Ela nos conta 

ainda que em casa havia somente uma colegao de 5 livros de 

arte, com reprodugoes a cores de quadros de artistas de re- 

nome. Quando o pai tinha encomendas de quadros historicos, 

trazia documentos do Institute Geografico para estudar. 0 

pintor detestava barulho, gritos, pulos, correrias. A con- 
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versa entre o casal era uma so: a viagem que pretendiam fa 

zer para a Franqa. 

Oscar Pereira da Silva nasceu em S. Fidelis, Esta 

do do Rio de Janeiro a 29.08.1865. 

Desde crian^a gostou de desenhar; por isto, a fa- 

milia, apesar das despesas serem grandes para ela, fez com 

que se inscrevesse na Academia Imperial -de Belas Artes, em 

1880. Estudou com Zeferino da Costa, Chaves Pinheiro e Vi- 

tor Meireles. Tinha como colegas Castagneto e Belmiro de Al^ 

meida. Os professores davam grande importancia ao desenho e 

fizeram com que ele tambem absorvesse estes ensinamentos,que 

seguiu por toda a vida. Ajudou Zeferino da Costa na confec- 

gao dos paineis da Igreja da Candelaria. Em entrevista que 

deu a Fernando Jorge, citou Pedro Americo e Henrique Bernar 

delli como os que mais o influenciaram na sua formagao ar- 

tistica.1 Segundo a opiniao de Fernando Jorge,ele teria s^L 

do um ingrato por ter se esquecido dos dois primeiros pro- 

fessores. Mas, se compararmos a obra dos mestres e do alu- 

no, veremos que destes realmente ele conservou no desenho a 

corregao mas, quanto ao tratamento, cores e pinceladas, lem 

bra mais H. Bernardelli. Oscar executou o Painel Renascimen- 

to das Artes para a Biblioteca de E N B A ; varies autores 

dizem que o fez ainda estudante, outros que na volta da via 

gem de estudos da Europa. 

1. Jornal da Tarde, 13.08.1950 
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Enquanto estudante no Rio foi aluno aplicadissi- 

mo, tendo participado das exposigoes da Academia,sempre com 

premiagoes. Oscar ganhou o Premio Viagem, tendo sido o ulti^ 

mo favorecido pelo Imperio. Estudou as expensas de D. Pedro 

II, que Ihe concedia uma mensalidade de 40 mil reis, tendo 

recebido a ultima poucos dias antes da proclamagao da Repu- 

• 2 blica. 

Seguiu viagem em 1887 e uma vez em Paris estudou 

com Bonnat e Leon Gerome. Para Laudelino Freire, teria sido 

grande influencia de Leon Gerome, grande personalidade na 

epoca da escola academica francesa, 0 professor energico, e^ 

xigia dos alunos estudo e muita fidelidade ao pintar uma e 

poca, estudando o vestuario, mobiliario e decoragao. Ao de- 

senho Oscar Pereira da Silva sempre deu muita importancia e, 

quando fez Sansao e Dalila, recebeu elogios pelas cores e 

valor.es que foram harmonicamente resolvidos, como tambem pe 

la composigao. Alguns criticos acham que foi neste quadro 

que alcangou o maximo em sua obra. Foi na Franga que Oscar 

desenvolveu ainda mais suas qualidades de copista, tendo co 

mo modelos quadros famosos, o que fazia com extrema facili- 

dade e fidelidade. Desta estada sao A Napolitana, Pendant la 

Rose, Sansao e Dalila, Salome, Concertador de Porcelanas. 

Participou do Salon de Paris em 1895 com o quadro Mediant 

dans la cour. 

2. Guilberme Antes "0s bolsistas do Imperador" in CatSlogo 
4 grandes Pintores em S.Paulo por Jose Cornelsen. 
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Ao voltar para o Brasxl, em 1896, fez uma exposi- 

gao no Rio de Janeiro, com 33 quadros. Talvez por causa do 

advento da Republica, ele, que era monarquista oonvicto, nao 

tinha mais ambiente na Capital e acabou vindo a S.Paulo, on 

de se fixou para sempre, sendo por isto, hoje, considerado 

urn pintor paulista. 

Logo comegou a lecionar no Liceu de Artes e Off- 

cios, substituindo Pedro Alexandrine que ia, por sua vez^^s 

tudar em Paris. Alem do Ginasio do Estado, onde lecionou por 

30 anos, deu aulas particulares de pintura. Muitos de seus 

alunos mais tarde se tornaram artistas renomados, sendo al- 

guns deles: Campao, Mario e Dario Villares Barbosa,Torquato 

Bassi, Afonso de Freitas e Julio Gavronski. 

Oscar Pereira da Silva expunha constantemente em 

Sao Paulo e os paulistanos sempre apreciaram sua pintura. A 

critica elogiava-lhe o desenho correto, o colorido sobrio, 

3 
cheio de verdade. 

Em 1901 expos Cozinha na roga e Canto intimo no 

S N.B A . Era considerado capaz de pintar todos os generos, 

seguir todas as escolas e adotar qualquer fatura. 

Na exposigao de 1905 mostrou urn trecho de uma ala 

meda de urn jardim publico. A esquerda, uns arbustos proje- 

tam uma sombra escura sobre o caminho, deixando o sol atra- 

vessar os ramos menos densos. Mais longe, tudo esta ilumina 

do por uma luz viva. 0 caminho que se estreita faz surgir 

3. 0 Estado de S.Paulo 28.12.1898. 
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pianos sucessivos, onde o artista consegue grande profundi- 

dade. Ao fundo aparecem altos coqueiros e pinheiros. 0 ceu 

e purissimo. Apresentou tambem outra Cozinha na Roga, mas 

nesta obra a critica achou que nao conseguiu transmitir o 

4 
carater das nossas cozinhas. 

Oscar pintava com muita naturalidade e tinha uma e- 

xuberancia que deixava pasma sua filha Helena, que o via pin 

tar tanto o retrato quanto o quadro historico, a natureza 

morta e a paisagem. 0 Museu Paulista possui varias obras do 

artista: A Descoberta do Brasil, Fundagao da Cidade de S. 

Paulo, 0 desembarque de Cabral, 0 Pricipe Regente D. Pedro, 

Jorge Avilez ao lado da fragata Uniao, Recepgao dos indios 

a bordo da nau capitanea de Cabral, Segao das Cortes de Lis- 

boa em maio de 1822 e alguns medalhoes.Pintou a igreja da 

Consolagao varios paineis, como tambem para a Igreja de San 

ta Cecilia, onde fez a cupula. Quanto aos retratos, fe-los 

de inumeras personalidades e muitas vezes os expos em vitrd^ 

nes. Decorou o Teatro Municipal e a Vila Penteado. Fez tam- 

bem desenhos para ilustrar o livro de Afonso de Freitas 

Tradigoes e Reminlscencias paulistanas. Sao. cenas que retra 

tarn costumes de Sao Paulo antigo, nas quais se percebe a b£ 

leza do trago do artista, firme, captando o movimento das 

figuras, o ambiente e o sabor local. Participou de todas as 

exposigoes coletivas de Sao Paulo da ^poca,como das que a 

Galeria Jorge promovia. Em 1907 apresentou no Salao do Rio 

4. Revista Politecnica n9 4, 1905, 
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de Janeiro, uma copia de Almeida Junior. A critica o consi- 

derava um pintor que tinha o defeito da frieza, apesar do 

desenho meticuloso, da copia bem atendida, da pintura bem 

feita. Estas qualidades podemos encontrar em varios quadros, 

entretanto nao em um em que coloca uma figura de mulher idosa sen- 

tada em frente ao fogao rustico de tijolos e tenta avivar o 

fogo. Os utensilios da cozinha, as roupas e a lenha formam 

um conjunto admiravel; nao aparece a frieza que muitos ainda 

veem, talvez mais por ter ouvido falar. Francisco Acquarone^ 

acha que esta frieza pode ser aplicada somente a primeira fa 

se de sua produgao, encontrando ele nas posteriores, como a 

Criagao da vovo e Infancia de Giotto, bastante emogao. Como 

Oscar era pintor que dedicou muito tempo a pintura histori- 

ca e de genero, via-se compelido a preferir os pormenores. 

Em 1909, o jornalista de 0 Estado de S. Paulo, como era cos 

tume na epoca, foi visitar seu atelie. Alem dos quadros fei 

tos na Europa, havia muitos esbogos , umas paisagens e ce- 

nas de vida caipira que encantaram ao critico.^ 

Todo ano a familia costumava passar as ferias em 

Sto. Amaro, onde alugava uma grande casa com terrago e po- 

mar. 0 pintor fazia, nesta ocasiao, pequenas telas cheias de 

luz, de desenho quase sempre irrepreens3:vel e observagao fe 

liz. Nunca deixou de fazer copias e, em 1915 expos Caipiras 

negaceando e Descanso do modelo, ambos copias de Almeida Jr. 

5. Primores da Pintura Brasileira, vol. I 
6. 0 Estado de S.Paulo, 11.5.1909 
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Voltou varias vezes para a Europa, algumas para 

7 
levar a filha Helena que ia estudar pintura em Paris. 

Nas exposigoes de Oscar sempre chamavam atengao os 

quadros historicos, as copias, ou mesmos os quadros de gen£ 

ro. Talvez o motivo fosse serem de maiores dimengdes e tam- 

bem porque a representagao da figura humana era ainda cons_i 

derada superior aos outros generos. Porem, em todas as mos- 

tras ele colocava paisagens e naturezas mortas. Em 1917 ex- 

pos varies quadros de paisagem, entre eles o Recanto de Lu- 

xemburgo, urn pastel com o qual recebeu uma mengao honrosa na 

E N B A. 

No fim da vida, nas exposigoes que fazia no Pala- 

cio das Arcadas, ja tinha aumentado o numero de marinhas, 

paisagens, naturezas mortas e flores. Havia tambem maior nu 

mero de aquarelas, tecnica na qual executou trabalhos admi- 

raveis. Pintava ainda animais, entre eles cavalos sendo fer 

rados, vacas, carros de bois, cenas em estabulos. 

7. Em 1911 foi com toda a familia; a mulher e as duas filhas 
Helena e Margarida. Nesta estada fez grandes copias de 
Murillo, Rembrandt e Fragonard.Em dezembro do mesmo ano 
a mulher deu a luz outra filha, Judith, vindo a falecer 
em seguida. Oscar, amargurado, resolveu voltar ao Brasil 
trazendo consigo as duas filhas mais velhas. Mas depois de 
alguns meses tornou a levar a filha Helena para Paris e 
aproveitou para yiajar com e]a e mostrar-lhe a Italia. 
Viajaram pela Agencia Cook, ele sempre com urn caderninho 
de croquis na mao. 
Oscar Pereira da Silva casou de novo com uma viuva com fi 
Ihas, mas este casamento foi de pouca duragao, tendo aca 
bado em separagao. Como as filhas viviam na Franga espe"1" 
cializando-se, ele, nao aguentando a solidao, acabou ca- 
sando de novo em 1918. A moga, que pertencia a familia 
Escobar, morreu depois de tres meses. Segundo Helena 
esta desgraga fez com que o pintor se tornasse mais cal- 
mo, menos exigente, menos teimoso e autoritario. Acabaria 
na decada de 20, cadando pela quarta vez. 
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Na decada de 30 era ainda considerado o melhor de 

senhista que Sao Paulo possuia, com qualidades tecnicas so- 

lidas, apesar de alguns reclamarem a falta de adequagao ao 

tempo em que vivia. JS sua filha Helena, ao voltar ao Bra- 

sil em 1930, ficou impressionada com a mudanga havida na pa 

leta do pai, que achou mals clara e, quanto a fatura,nao u- 

sava mais urn acabamento tao grande como antes, apesar de ter 

sempre conservado a sua base magistral do desenho. 

Oscar Pereira da Silva fox urn dos ultimos pinto- 

res que se dedicaram a pintura historica e merece ser estu- 

dada esta sua produgao. Foi considerado urn academico, espe- 

cialmente na primeira fase, entretanto, d melhor coloca-lo 

no grupo dos pintores que faziam realismo burgues, como Al£ 

xa Celebonovic classificou muitas obras do sec, XIX, quando 

o assunto tratava de cenas de genero que retratavam a bur- 

guesia da epoca e seus costumes. Nestes quadros, muitas ve- 

zes o desenho predomina sobre o valor cromatico da obra o 

que encontraremos raras vezes na paisagem, talvez porque e- 

la seja feita geralmente do natural e prevalece a primeira 

impressao. A paisagem de Oscar Pereira da Silva na fase ini^ 

cial e mais detalliada, mais bem construida, como podemos ver 

na paisagem da Colegao da Pinacoteca do Estado, de 1895, e 

feita na estada francesa, Temos urn caminho largo de uma es- 

trada de barro que sai da base do quadro; ha uma figura de 

urn padre em cima de urn burrico, protegendo-se do sol com urn 

guarda-chuva vermelho esturo, Ao lado esquerdo urn muro e ar 

vores altas, ao lado direito arbustos baixos, 0 ceu nublado 
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deixa aparecer frestas azuis. Alem do desenho cuidadoso e 

grande a preocupagao com o cromatismo; a pincelada e peque 

na e nervosa. (Foto 1). Um pouco anterior a este quadro ha 

uma paisagem fluvial, o rio corta horizontalmente a compos.! 

qao e em suas aguas tranquilas refletem-se as matas que fi- 

cam atras e um barco ancorado na margem. Tudo recebe um ba- 

nho de luz dourada, pois esta quase anoitecendo e as matas 

se encontram na sombra. A tinta foi esbatida, quase nao se 

percebendo a pincelada. (Col.Dr. Antonio Abi Jaudi 48,5x69 cm 

tela). Os quadros que fez das cataratas de Iguagu parecem 

ter sido baseados em fotos e por isto ha tanta preocupagao 

com o detalhe e a fidelidade em detrimento do colorido e do 

frescor. Interessante e um quadro (Col. Ismar Ramos 25,5 x 

46,5cm) em que vemos uns pescadores puxando um grande peixe. 

0 mar esta todo iluminado por brilhos de prata que se refle 

tern tambem no peixe. Ao fundo um barco.e mais longe, coli- 

nas. As figuras dos homens e do peixe tern um tratamento mi- 

nucioso, mas a pincelada e visivel; quanto a cor, tudo esta 

coberto pela luz azul-acinzentada e clara da luz (Foto 2) . 

Em 1914 pintou a Pedra de Itapuca (Col. Helio Marcio Arruda, 

25x34cm). As pedras tern um bom desenho a cor bem estudada.As 

pedras que estao na praia sao mais escuras e o bloco que se 

levanta no mar, recebe raios de sol, e mais claro, tern 

trechos que brilham. No fundo, perdendo-se na bruma, monta- 

nhas baixas, algumas quase azuladas. As pequenas ondas que 

batem na pedra sao bem conseguidas e a cor do mar azul trans 

parente revela a pouca profundidade da agua. 0 ceu e azul 
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limpido, Temos ai um quadro agradavel, hem composto,do qual 

jamais poderfamos dizer que e um obra academica (Foto 3).Ma 

rinhas fez varias, pintando o canal de Santos, praxas, bar- 

cos e navios, que em geral detalhava. 0 mar recebia um tra- 

tamento de maior largueza, as figuras aparecem sempre com 

pequenos toques, muito bem construidas e com movimento. (Fo 

to 4) , (Ponta da Praia, Col.Dr. Giro Aranha Pereira 55x32 cm) . 

Quadros povoados de animals fez muitos, no fim da 

vida. Havxa rebanhos de carneiros pastando em campos e ao 

fundo colocava arvores e colinas. Os animais tern tratamento 

minucioso e nos lugares mais convexos a tinta tern uma pasta 

grossa. Quando pinta vacas, mistura-as com cavalos,galinhas 

e entao pode usar uma tinta rala, que quase lembra a aquare 

la e que esta ax somente para colorir o desenho. Quanto aos 

campos, sempre procura uma cor certa, que clareia a medida 

que se afasta, dando assim muita profundidade. Um pequeno 

quadrinho de 1933 (Col. Ismar Ramos 20,5x25,5cm)vem confir- 

mar que no fim da vida sua pincelada e maior, as pedras sao 

esbogadas rapidamente, apesar da preocupagao com o torn lo- 

cal. Percebe-se no ceu a dire^ao da pincelada e na praia a 

tinta rala tern um tratamento horizontal. Um quadro com o qual 

conseguiu deixar de lado o desenho, totalmente livre para 

pintar o que via (Foto 5). 

Alguns quadros historicos, como os que estao no 

Museu Paulista, tern paisagens que ajudam a completar o am- 

biente. Como muitos foram feitos a partir de desenhos de ou 

tros pintores, ou txveram que ser fi^is ao local em que se 
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deu o fato, sente-se neles uma certa dureza por causa do ex 

cesso de acabamento, o mesmo se dando em quadros que termi- 

nou no atelie. 

Oscar Pereira da Silva merece um estudo separado 

de seus quadros de genero. A maioria das vezes foi feliz em 

captar pequenas cenas de familia. Nestes ele se mostra o 

grande figurista que e, captando o movimento e a personali- 

dade da figura reproduzida no ambiente. No nosso caso, como 

estamos interessados no estudo da paisagem, sentimos que e- 

le acaba sendo prejudicado, pois nao fazemos jus a todas as 

suas qualidades. 
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OSCAR PEREIRA DA SILVA 

1965 - Ago., 29 - nasce em S. Fidelis, Rio de Janeiro. 

1880 - Pequena Medalha de Ouro: desenho figurado na A I B A 

Discipulo de Vitor Meireles Chaves Pinheiro, ZeferJ 

no da Costa. 

1881 - Mengao em Paisagem e Medalha de Ouro: pintura histo 

rica e modelo vivo. 

1882 - Pequena Medalha de Ouro em pintura historica. 

1884 - Grande Medalha de Ouro: pintura historica. 

Assistente de Zeferino da Costa na execugao dos pai^ 

neis decorativos para a nave principal da Igreja da 

Candelaria. 

1886 - Expos copias reduzidas de quadros de P.Americo: Bata 

lha de Avar e Descanso do Modelo de Almeida Jr. 

Decorou o retabulo do Salao Nobre da Academia Imperj^ 

al de Belas Artes: 0 Renascimento das artes. 

1887 - Recebe Premio Viagem a Europa: Estuda em Paris com 

Leon Gerome e Bonnat. 

1893 - Expoe no Salon de Paris: Mendiant dans la cour. 

1894 - Pequena Medalha de Ouro no salao do Rio, com Infan- 

cia de Giotto. 

1896 - Volta ao Brasil. Expoe no Rio 0 Cantor Ambulante e 

outros. 

Fixa residencia em Sao Paulo; comega a lecionar no 

Liceu de ArteS e Oficios. Expoe 33 trabalhos. 



190 

1897 - Conclui o teto da Escola Politecnica: Salao Princi- 

pal . 

Exp5e E N B A : recebe Medalha de Ouro com Escrava 

Romana. 

1898 - Mar. - individual em S.Paulo: Banco Uniao; expoe tarn 

bem trabalhos de alunos. 

Jul. - exposigao na Casa Aguiar. 

1901 - Exposigao na Casa do Sr. Domingos da Costa, R.S.Ben 

to: 19 quadros. 

Set. - exposigao no Banco Constructor com Mario e Da 

rio Villares Barbosa. 

Alunos: paisagens e quadro historico. 

1902 - Exposigao na Casa Cabral, R. S.Bento: 2 telas, ma- 

nha e tarde, 

Expoe na Casa Aguiar: Desembarque de Pedro Alvares 

Cabral, adquirido pelo Governo do Estado, por 8 con 

tos de reis. 

1903 - Expoe na Casa Aguiar, R.S.Bento: Trecho do Porto de 

Santos. 

1904 - Criagao da Vovo exibido na Exposigao Internacional 

de St. Louis (USA); recebe Grande Medalha de Prata. 

Exp5e no Club Internacional uma paisagem para quer 

messe. 

1905 - I Exposigao de Animais do Estado de S.Paulo: recebe 

Medalha de Ouro. 

Exposigao Individual. 
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1907 - Vitrine da Casa Garraux: 2 retratos a oleo: Marti- 

nho Prado e Albertina Prado. 

1908 - Exposigao Comemorativa da Abertura dos Portos do 

Brasil: expoe Canto de Cozinha: Grande Premio. 

Prof, do Ginasio do Estado - Pretende vender ao Ejb 

tado Fundagao de S.P, 

Jan, e Fev. - aluga casa em Sto.Amaro - pinta com 

Campao. 

1911 - Segue para Europa no navio Frisia, com sua filha He 

lena, pensionista do Estado, Margarida e a mulher. 

Na Franga nasce a filha Judith. 

Nov. - morre a mulher, D. Julia. 

Dez. - volta ao Brasil. 

1912 - Mar. - volta para a Franga: viaja para a Italia com 

a Agencia Cook, com Helena. 

1912-1913 - Expoe na 2^ Exposigao Brasileira de Belas Artes: 

Costume Luiz XVI, Homem Lendo e Costume Luiz XVI. 

1913 - faz copias para o Governo do Estado: Ribera, Velas 

quaez, Rubens, Rembrandt, 

Jun. - de volta ao Brasil, pinta a Igreja de Sta. Ce 

cilia: cupula com 4 figuras, nupcias de S.Jose, e 

imagem de N.S.Conceigao. 

Volta para a Europa. 

1914 - Regressa de Paris com 2 copias: L'enlevement de Psyche 

de Pierre Prudhom e L'adoration des Berger de Ribe 

ra. Casa-se pela segunda vez - separa-se judicial- 

mente. 
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1915 - Expoe na casa Garraux retrato do Dr. Jose Alvares 

Rubiao Jr. 

Conclui A Missa Campal. 

Ago. - exposi^ao na Casa Aurora, 2 quadros: retrato 

Bento Quirino Santos e Joao Juliao. 

Expoe copia de Murillo, Caipiras Negaceando e Des- 

canso do Modelo de Almeida Jr. 

Set. - expoe na casa Valsak, R, Direita, retrato do 

Dr. Joao Mendes. 

Nov. - expoe retrato de Rubiao Jr. 

1917 - Jan. - expoe na Loja Aurora, R.S.Bento: 2 quadros: 

Recanto de Jardim de Luxemburgo e Cabega de Arme- 

nio. 

Jul. - expoe retrato de Antonio da Silva Mateus. 

1918 - Jan. - expoe retrato de Heitor Penteado, D. Joaquim 

Vieira. 

Fev. - expoe em Santos: salao de espera do Politea 

na, R.Rio Branco. 

Casa pela terceira vez: tres meses depois enviuva, 

Exposigao em Campinas: Club Campineiro. 

Mar. - expoe com Torquato Bassi, seu aluno, no S.Pau 

lo Club: 30 quadros. 

1921 - Mai. - expoe no Salao Casa Editora "0 Livro": vemi^ 

sage de quadros feitos na Europa. 

1922 - I Exposigao de Belas Artes no Palacio das Industrias: 

expoe 0 Garoto Alsaciano, Concerto em Familia, Pra- 

ga Leao de Bel fort. 
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1925 - Funda a Academia de Belas Artes de S.P., hoje Esco 

la de Belas Artes de Sao Paulo, leciona na Academia. 

Jun. - exposigao no Antigo Correio Geral, R. Anchie 

ta: 47 telas. 

1928 - Expoe no Palacete Sta.Helena, Pga. da Se, 43. 

Casa pela 4? vez, 

Exposigao Muse Italiche: 5 quadros: A Noite, Sevi- 

Ihane, Leitura Interrompida, A Impressao, Judithe Ho 

lophermes. 

1930 - Set. - expoe na R. 15 de Novembro, 3A: 48 trabalhos. 

1935 - Expoe no Salao de Cha da Casa Alema. 

1936 - Jul - expoe na Casa das Arcadas. 

Expoe no S P B A : 29 Premio Prefeitura. 

1937 - E N B A : Grande Premio de Honra. 

Ago. - expoe na Casa das Arcadas: 60 telas: nature- 

zas-mortas, flores, interiores, paisagens, figuras. 

1938 - Set. - expoe na Casa das Arcadas: paisagens, flores, 

naturezas-mortas. 

1939 - Jan., 17 - morre em S.Paulo. 

POSTUMAS 

1948 - Retrospectiva da Pintura Brasileira. 

1952 - Urn seculo de Pintura Brasileira. 
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ALMEIDA JR. 

Jose Ferraz de Almeida Jr., natural de Itu, de- 

monstrou desde menino vocagao para a pintura. Estudou na 

Academia Imperial de Belas Artes, onde foi aluno de Jules 

Le Chevrel, Vitor Meireles e Pedro Americo. Apesar de ter 

tido urn aproveitamento brilhante durante todo o curso, nao 

concorreu ao Premio de Viagem, preferindo voltar para a ca 

sa de seus pais depois do curso terminado. Algum tempo de 

pois, D.Pedro II, ao ver alguns retratos executados por ele 

por ocasiao da inauguragao da Estrada de Ferro que ligava 

Mogi Mirim a Campinas, concedeu-lhe uma bolsa de estudos. 

0 jovem artista viajou para Paris em 1876, inscr£ 

veu-se na Ecole de Beaux-Arts, onde estudou com Alexandre 

Cabanel e Lequien Fils. Participou quatro vezes do Salon 

com os quadros Retrato, Derrubador Brasileiro, Fuga para o 

Egito, e Descanso do Modelo. 

Ao voltar para o Brasil expos no Rio de Janeiro 

os quadros executados no exterior. Como nao aceitasse o 

convite para lecionar na Academia Imperial, fixou-se na ter 

ra natal. Para sobreviver, como ele mesmo citou em urn ar 

tigo\ pintou inumeros retratos convencionais para os fazen 

deiros endinheirados da epoca. Esta e a sua produgao de 

1. Correio Paulistano, 3.8.1880. 
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menor valor, pois era obrigado a reproduzir o retratado 

quase que fotograficamente, apesar de podermos encontrar 

nestas obras o seu dominio do desenho e da fatura, onde pre 

dominavam as cores escuras. 

Almeida Jr. tinha melhorado seu desenho na Euro- 

pa, como tambem a composigao, tendo deixado de usar contor 

nos ao redor da figura. Como bem observou Maria Cecilia 

2 
Franga Lourengo , sua produgao era bem acabada, virtuosa, 

especialmente quando se tratava do retrato. 

Pintou tambem temas religiosos, em geral em Sao 

Paulo, que Maria Cecilia Franga Lourengo chega a classify 

car de "kitsch", tal a preocupagao em imitar os grandes me£ 

tres europeus, usando tambem simplificagbes e exageros, e£ 

pecialmente nas expressoes faciais (p.49 e 50). 

Muitas sao as cenas de genero executadas pelo ar 

tista. Pintou mulheres bordando, lendo cartas, servindo 

leite. Nestas obras soube representar corretamente as for 

mas, alem de colocar os detalhes do meio ambiente. Abordou 

tambem o tema historico no quadro Partida da Mongao, basea 

do em anotagoes de Hercules Florence, hoje no Museu Pauli^ 

ta. 

Almeida Jr. atualmente e mais conhecido pela sua 

pintura de tematica caipira. Os historiadores sao unani- 

mes em dizer que foi a sua origem interiorana que fez com 

que rompesse com a tradigao europeia e fizesse uma pintura 

2. Revendo Almeida Jr., Dissertagao de Mestrado, p.38 
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regionalista. Fixando os elementos mais importantes, eH 

minando os de menor significado, pintou temas como a Amo- 

lagao Interrompida, Recado Pificil, Caipira Picando Fumo, 

Nha Chica, Violeiro. 

Nestes quadros a paleta ficou mais clara, as co 

res mais vivas tern harmonia e equilibrio. Sua fatura mu- 

dou pouco durante a carreira, empregando uma pincelada am 

pla com diregao variada sendo que somente poucas vezes ela 

se torna gestual e espatulada. 

Representou nao somente o nosso caipira, como re 

gistrou na tela suas roupas, utensilios e instrumentos de 

trabalho, captando tambem as posigoes tipicas que podem 

ser vistas ate hoje no nosso interior. 

Quanto a paisagem, para Almeida Jr. foi urn tema 

secundario, mas que nao deixou de abordar varias vezes. 

Pintou pequenos registros, alem de te-la inserido em mui 

tos de seus quadros. 

Enquanto na Franga fez algumas paisagens, como 

urn recanto perto do Louvre e, entre nos, Guaruja, o Rio 

Piracicaba, a Cascata do Votorantim, o Salto de Itu, a Fa 

zenda do Rio das Pedras. Como vemos, estavam sempre pre 

sentes a terra, a agua e as arvores. As paisagens sao sem 

pre calmas e a vegetagao exuberante, onde os verdes sao 

sempre fortes. A fatura e solta, nao encontramos uma preo 

cupagao especifica quanto a iluminagao, percebendo-se, po 

rem, a intengao de reproduzir o local com fidelidade. 
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Almeida Jr., se viu os impressionistas, nao se 

interessou por suas descobertas, talvez porque o realismo 

que empregava o satisfizesse e tambem porque os nossos com 

pradores nao aceitariam estas inovagoes, muito adiantadas 

para a epoca. 

Em sua obra podemos encontrar paisagens que fo 

ram repetidas a pedido de algum colecionador que desejava 

possuir uma tela semelhante a que tinha visto. Outras ve 

zes o pintor se valeu de uma tela para reproduzi-la em ta 

manho maior ou inseri-la em algum quadro de genero. Usava 

pintar a paisagem do natural, para depois colocar as figu 

ras no seu atelie. 

Suas paisagens nao sao simplificadas, pela ne- 

cessidade que tinha de registrar o maximo, o que fez com 

que se perdessem muitas vezes a espontaneidade, o movimen 

to e os jogos de luz. 
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JOSE FERRAZ DE ALMEIDA JR. 

1850 - Mai., 8 - nasce en Itu. 

1869 - Inicia os estudos na Academia Imperial de Belas Ar- 

tes. 

1875 - Formado, volta para Itu. 

Inaugura uma mostra na Casa Garraux. 

D. Pedro II oferece-lhe a bolsa para estudar no ex 

terior. 

1876 - Parte para Paris - estuda na Ecole des Beaux Arts, 

com Alexandre Cabanel e Lequien Fils. 

1878 - Recebe 2 premios: uma mengao e 3° lugar em desenho 

de ornato. 

1879 - Expoe no Salon Officiel des Artistes Frangais: urn 

retrato. 

1880 - Expoe no Salon: Derrubador Brasileiro. 

1881 - Expoe no Salon: Fuga para o Egito. 

1882 - Expoe no Salon: Descanso do modelo, 

Retorna ao Brasil, Em uma sala da Academia Imperial 

expoe os quadros trazidos da Franga. A Academia ad 

quire Descanso do Modelo, Derrubador Brasileiro. Vol 

ta para Sao Paulo, recusando ser professor da Acade 

mia. 

1884 - Da aulas particulares a Pedro Alexandrine ate 1887. 

1888 - Inicia os temas caipiras, com Caipiras Negaceando. 
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1891 - Viaja para a Europa. 

1893 - Expoe em Chicago e obtem Medalha de Ouro com Descan 

so do Modelo, Caipiras Negaceando e Leitura. 

1896 - Viaja para a Europa, junto com Pedro Alexandrino. 

1897 - Participa da IV Exposigao Geral de Belas Artes no 

Rio de Janeiro. 

1898 - Expoe Partida da Mongao. 

1899 - Nov., 13 - morre com 49 anos, assassinado, em Pira- 

cicaba. 
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PEDRO ALEXANDRINO BORGES 

Depois de algumas decadas de ostracismo finalmen- 

te Pedro Alexandrine voltou a ser conhecido no Brasil,estan 

do suas naturezas mortas entre as obras mais conhecidas do 

inicio do seculo XX e encontradas em todas as colegoes que 

focalizam este periodo. 

0 pintor alcangou um alto nivel no genero da vida 

silenciosa; e assim foi reconhecido pela sociedade local, con 

tinuando neste genero por ser do agrado de seu temperamento 

caseiro e de sua mentalidade burguesa. 

Pedro Alexandrine nasceu a 26 de novembro del896, 

na Rua Libero Badaro, em Sao Paulo. Com 11 anos comegou a 

trabalhar com o decorador frances Claude Paul Barandier, na 

decoragao da Catedral de Campinas. Ate 1880 foi ajudante de 

pintor, decorador junto a varios construtores, pintando ca- 

sas particulares e igrejas. Neste ano comegou a estudar com 

o pintor matogrossense Joao Boaventura da Cruz e a trabalhar 

por conta propria em retratos e decoragoes. Resta desta fa- 

se o palacete na Alameda Glete, 562, hoje Colegio Maria Jo- 

se . 

Aos 27 anos iniciou os estudos com Almeida Jr.,in 

terrompidos para entrar na Academia Imperial de Belas Artes, 

com uma pensao do Estado. Acabou voltando para Sao Paulo sem 

ter terminado o curso na Academia, por suspensao da pensao. 
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Tornou a estudar e trabalhar com Almeida Jr., tendo exposto 

com eley no seu atelie. Mandou para a Exposigao Geral de Be 

las Artes no Rio de Janeiro seis quadros de naturezas mor- 

tas em 1894 e recebeu a Grande Medalha de Ouro de 3a.Classe 

com Cozinha na Roga. No ano seguinte, no mesmo salao, rec£ 

beu a Medalha de Ouro de 2a. Classe, com o quadro 0 Cesto 

Entornado. Foi nesta epoca que foi convidado para lecionar 

no Liceu de Artes e Oficios de Sao Paulo. 

Acabou conseguindo a pensao do Governo do Estado 

e viajou para a Franqa, onde estudou com Rene Chretien e na 

Academia Carmon. Em seguida consegue frequentar o atelie de 

Antoine Vollon, cuja obra admirava muitissimo. 

Apresenta-se no Salon de Paris e e aceito com 

Cuivre et canard. Em 1900 morre Vollon, mas ele continua es_ 

tudando com Chretien e, a noite na Escola Comunal de Quine- 

lau. Continuou enviando quadros para o Salon e expos por 

tres anos seguidos, sempre com naturezas mortas. Em 1905 re 

gressou ao Brasil, onde abriu urn atelie na rua Sete de Abril. 

Em outubro inaugurou uma individual no Liceu de Artes e Off 

cios, com 110 quadros, dos quais 84 eram naturezas mortas e 

26, paisagens. 

Apaixonado pela Franga, teve dificuldade de se re 

acostumar com nosso ambiente acanhado e acabou voltando em 

1907, as proprias custas. Participou do Salon no mesmo ano 

e no ano seguinte voltou para o Brasil, desta vez definiti- 

vamente, em 1908. 
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Foi em 1910 que fez outra grande individual no Li 

ceu de Artes e Oficios, onde mostrou 109 quadros, a maioria 

de naturezas mortas. 

Com o tempo foi tornando-se conhecido pela nossa 

sociedade e participava de todos os eventos artisticos da 

cidade, expondo e frequentando as exposigdes dos outros pin 

tores. Tomou parte na I e II Exposigoes Brasileiras de Be- 

las Artes em fins de 1911 e 1912, apresentando naturezas mor 

tas. 

Pedro Alexandrine lecionava pintura, indo em ge- 

ral a casa dos alunos. Tarsila do Amaral iniciou seus estu- 

dos com ele, em 1917, e dois anos depois foi a vez de Anita 

Malfatti. Em 1925 Aldo Bonadei iniciou suas aulas de pintu- 

ra e desenho com Pedro Alexandrino, assim como Lucilia Fra- 

ga. 

Expos na Exposigao de Belas Artes de 1928, organjl 

zada pela Sociedade Italiana de Cultura "Muse Italiche" on- 

de tambem foi membro do juri. 

Em 1934, no I Salao Paulista de Belas Artes, rece 

beu a grande Medalha de Ouro. Em 1939, no XIV Salao Nacio- 

nal de Belas Artes, teve uma sala especial, com sete qua- 

dros, recebendo na ocasiao a Medalha de Honra. 

Em 1942 morreu de broncopneumonia, tendo pintado 

ate seus ultimos dias. 

Pedro Alexandrino, baixinho, miudo, com rosto es- 

treito de veias salientes, de olhar vivo, cabelo ralo e es^ 

euro, bigode aparado e fronte sulcada de rugas, era homem 
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sem grandes preocupagoes com a elegancia. Uma das suas fra- 

quezas era esconder a idade. Costumava dizer a Tarsila do 

Amaral que urn artista jamais deveria revela-la. Ele mesmo 

roubava oito anos a sua. 

For ocasiao de sua primeira individual, na volta 

da Franca, houve no comedo, uma certa relutancia para sua 

pintura ser aceita. Nao eram entendidos os empastamentos que 

colocava e achavam sua tecnica muito forte e pessoal. Mas a 

tematica de Pedro Alexandrino era facil de ser compreendida 

e o artista logo se tornou popular, ajudado pelo nome que 

trouxera do exterior. 

0 pintor em seu trabalho conciliava grande liber- 

dade de fatura com toque vigoroso, uma traduagao justa na 

observagao e com uma colocagao que parece simples, tao na- 

tural e o lugar de cada objeto. Na maioria das vezes os si- 

tuava em cima de uma mesa, de preferencia de madeira rusti- 

ca, que podia estar ou nao semi^coherta por uma toalha. Ape 

sar de ser conhecido como mestre em metais, no que nao so 

conseguiu transmitir os volumes, as cores, como o perfeito 

reflexo neles dos outros objetos, nao era inferior quando 

pintava os cristais, porcelanas, ou as frutas, os aspargos, 

a lagosta, os camaroes rosados e os patos, 

Pedro Alexandrino, depois de sua estada parisien- 

se, conservou certa lembranga de CKardin pela escolha dos bb 

jetos usados para pintar, pela composigao, pelo colorido,pe 

la fatura. 
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A influencia de Chretien se evidencia inumeras ve 

zes, pois os fundos que o artista passou a usar em Paris sao 

derivados do mestre, como tambem a composigao e o tratamen- 

to de algumas frutas. Podemos dizer que ele captou o espiri_ 

to da epoca ao analisarmos as obras feitas no exterior. 

Pedro Alexandrine e pouco conhecido como paisagi^ 

ta e realmente este £oi urn genero ao qual se dedicou pouco, 

embora nao deixando de pratica-lo. Por este motive nao pode 

mos deixar de menciona-lo, mesmo nao sendo indispensavel pa 

ra o estudo de sua obra. Trouxe-lhe mais criticas que glo- 

rias, o que confirma mais uma vez a sua verdadeira vocagao. 

Muito jovem ainda, pintaria uma pequena paisagem 

de Pirapora, hoje na Pinacoteca do Estado, na qual ainda o 

tratamento e muito pesado, a pincelada inexistente; tudo e 

duro, alisado e so, sentimos a preocupaqao de reproduzir o 

que ve. 

Pintara, ja mais tarde, o Salto de Itu, em que se 

observa, em primeiro lugar, ser o quadro relativamente gran 

de, pois o artista fez sempre paisagens de pequenas dimen- 

soes . A pincelada e imperceptivel, refletindo urn 

tratamento quase ingenuo, especialmente quando se trata das 

pedras, das quais nao sentimos o peso.^" 

A 2 de agosto de 1894 0 Estado de Sao Paulo nos da 

a noticia de uma exposigao em conjunto com Almeida Jr., no 

atelie deste.     

1. "Exposto urn quadro de Pedro Alexandrine na luxuosa Foto- 
grafia do S . Henscher, a Rua Direita, Capital". 0 Esta- 
do de Sao Paulo, 8 jun. 1890. 0 quadro hoje faz parte da 
Col. Anezio Urbano Jr. 
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Em certa ocasiao Pilinto D'Almeida, visitando o 

atelie de Pedro Alexandrino, viu copias de quadros de Almei^ 

da Jr., de naturezas mortas e de paisagens. Embora nao sa- 

tisfeito com algumas, notou que tinha havido "progresso" de 

pois que o pintor visitara uma exposi^ao de Antonio Parrei- 

ras e o pincel estava "ganhando firmeza" em A Olaria. 0 ar- 

tista tinha conseguido acertar nos pianos, na cor das arvo- 

2 
res e na terra dos caminhos. 

Antes da viagem para Europa o pintor expos no Gre 

mio do Comercio 21 naturezas mortas e 5 paisagens. A criti- 

ca comentou que quanto as paisagens o resultado nao era tao 

3 
bom Mpor mais que se esforgasse". 

Realmente, alem de nao ser esta a sua tematica vo 

cacional, nota-se nele, como em todos os outros da epoca, a 

falta de uma procura de cores tipicamente brasileiras,o que 

so ocorreu com os pintores da geragao seguinte. 

Pedro Alexandrino pintou a maior parte das telas 

deste genero em Paris, no Parque de Luxembrugo e no campo em 

Villeneuf, onde passava as ferias de verao. Para o artista, 

retratar paisagens constituia uma especie de repouso:ha uma 

serie de quadros de cantos de vilarejos, com casinholas de 

urn lado e ruelas que atravessan a tela, ou entao com urn quin 

2. Filinto D'Almeida, "Pedro Alexandrino". 0 Estado de Sao 
Paulo, 2 ago. 1894. 

3. "Exposigao de Quadros". Correio Paulistano. 21 mar. 1896 
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tal da casa de campcA 

Ha mudanga de estilo nos quadros feitos no inte- 

rior frances. Sao em geral grupos de arvores, campos e es- 

tradas. Sentimos sempre a preocupagao em reproduzir o que 

ve, portanto as cores sao sempre verdes de tons diferentes 

e o ceu cinza azulado. Ha liberdade maior da pincelada, a 

nao preocupagao com a minucia. As arvores, pintadas varias 

vezes movidas pelo vento, sao representadas com pinceladas 

maiores e dao sensagao de movimento . Pelo tipo de 

iluminagao percebemos urn trabalho "in loco". 

Todavia, o que chama a atengao sao alguns quadros 

que o pintor fez do parque de Luxemburgo. Sao mais manchas, 

sempre com agua e as arvores refletindo-se nela. Sao estes 

que nos dao a certeza de que o mestre conheceu o impressio- 

nismo. No Jardim de Luxemburgo a pincelada e rapi- 

dissima, larga, nao ha preocupagao com o desenho, so com as 

sombras e a luz, isto e, a captagao de urn instante, com to- 

dos os reflexes luminosos. 

Mas podemos constatar que, quando o pintor retoma 

o mesmo tema no atelie, desaparecem as caracteristicas im- 

pressionistas diante da preocupagao em reproduzir a nature- 

4. Um exemplo pode ser visto na Pinacoteda do Estado. 0 ceu 
e cinza, o resto do quadro de tons castanhos e verdes. A 
preocupa^ao e reproduzir as zonas claras e as sombreadas. 
Da mesma epoca e uma pontezinha por cima de um canal com 
barcos e casas dos lados C.Pinacoteca do Estado)e uma rua 
zinha de interior com as paredes das casas, com trechosT 
na luz e outros na sombra e uma figurinha com um cantaro 
de metal na cabeqa (Col. Dr. Roberto Villela Monteiro ). 
Aqui a pincelada e mais solta, sem a preocupaqao do deta 
Ihe. 
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za fielmente, faltando a forga da espontaneidade. Os con- 

trastes dos claros-escuros ficam mais suaves e o quadro mais 

calmo, sem o impacto dos anteriores. 

Pedro Alexandrino, ao voltar ao Brasil, expos no 

Liceu de Artes e Oficios 84 naturezas mortas e 26 paisagens, 

tendo o Diario Popular criticado sua pintura ao dizer que 

as" poucas paisagens que la estao se ressentem de uma gran- 

de fraqueza, pouco dizendo, nada sentidas".^ 0 Comercio de 

Sao Paulo tambem sente o artista "bom na natureza morta e 

fraco na paisagem".^ 

Wenceslau de Queiroz, in Panoplia, elogia muito as 

naturezas mortas, mas tern restrigoes quanto as paisagens. 

0 cronista sente que ele se especializou num so genero e 

^ y 
"tudo que faz fora dele nos parece mediocre". Continua dd^ 

zendo que "nao ha duvida que Alexandrino nas suas paisagens 

pos em jogo a sua habilidade tecnica, mas isto somente nao 

basta, porque Ihe faltam a intengao estetica, a concepgao, 

o sentimento ..."Nao acredita que o artista possa vir a ser 

urn grande paisagista, porque "ninguem acreditara na moderna 

evolugao de sua psique". Esta nao e somente a opiniao do 

cronista, mas tambem dos colecionadores da epoca e perdura 

ate os dias de hoje: ele e pintor maior na natureza morta e 

£az-se restrigoes a paisagem e ao retrato. 

5. "Exposigao de Pintura". Diario Popular, 30 out. 1905. 
6. "Exposigao de Pintura". Comercio de Sao Paulo,29 out.1905. 
7. Wenceslau de Queiroz, "Pedro Alexandrino". Panoplia 17 

jul. 1917.   ' 
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A falta de estimulo (da critica) fez com que o 

pintor se dedicasse pouco a paisagem depois que voltou ao 

Brasil. As telas com esta tematica sao em geral cantos de 

praias. Guaruja com o Hotel de La Plage (Col. Pedro Santo- 

ro) ou entao, o mar. Esta esquecida a fase Paris, volta a 

pincelada miuda, as cores pastosas, a preocupagao de repro 

duzir exatamente o que ve, mas falta a forga anterior. Sao 

mais exercicios de quern sai de ferias e nao quer deixar de 

pintar. Realmente, quern ve estes quadros nao tern porque se 

entus iasmar. 

Para dat as caracterxsticas da paisagem de Pedro 

Alexandrine ha necessidade de subdividi-la em diferentes e- 

pocas: 

1 - Antes da ida a Europa, em que encontramos a preocupagao 

de copiar o que ve, com uma tematica simplista de pince 

lada miuda. 

2 - Na Franga fara quadros realistas e alguns 

impressionistas pintando quase sempre no 

local, com muita liberdade de pincelada e espontaneida- 

de. 

3 - Quando de novo no Btasil, volta a urn estilo pesado e a 

composigao simples. 
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PEDRO ALEXANDRINO 

1856 - Nov., 26 - nasce Pedro Alexandrino Borges , na Rua Li 

bero Badaro, filho de Francisco Joaquim Borges e Ro- 

sa Francisca de Toledo. 

1867 - Com 11 anos comega a trabalhar com o decorador Fran- 

ces Claude Paul Barandier, na decoragao da Catedral 

de Campinas. 

1873 - Ajudante de pintor-decorador de Jose Lucas Medeiros 

em igrejas e casas particulares. 

1880 - Estuda com Joao Boaventura da Cruz, matogrossense. 

Comega a trabalhar por conta propria em retratos e de 

coragoes. 

1883 - Aos 27 anos inicia os estudos com Almeida Jr. 

1884 - Jul., 9 - casamento com Ana Justina Moreira. 

1887 - Recebe Pensao do Estado e vai para o Rio de Janeiro, 

para a Academia Imperial de Belas Artes. 

1888 - Abr. , 1 - morre a esposa Ana Justina; voltaaSao Pau 

lo e casa a 26 de junho com Candida Rosa Moreira, ir 

ma da primeira esposa. 

Volta a estudar no Rio de Janeiro. 

1890 - Expoe na Casa fotografica Henschel, Rua Direita, o 

Salto de Itu. 

1892 - Volta a Sao Paulo sem ter concluido o Curso na Acade 

mia, por suspensao da pensao, Torna a estudar com A1 

meida Jr. 
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1894 - Exposigao Geral de Belas Artes no Kio de Janeiro. Ga 

nha Medalha de Ouro de Terceira Classe, com Cozinha 

na Roga. 

1895 - Exposigao com Almeida Jr. no atelie deste. Exp5e 26 

telas, Exposigao Geral de Belas Artes do Rio de Ja- 

neiro; recebe Medalha de Ouro de Segunda Classe. 

Torna-se professor de desenho no Liceu de Artes e 0- 

ficios de Sao Paulo. 

1896 - Exposigao individual no Salao do Gremio dos Guardali^ 

vros com 26 quadros. 

^ pensionado pelo Estado de Sao Paulo. 

Abr.,28 - viaja para a Europa, junto com Almeida Jr. 

Estuda com Rene Chretien e na Academia Carmon. 

1899 - Estuda com Vollon. Expoe no Salon de Paris com Cui- 

vre et Canard. 

1900 - Morre Vollon; continua estudando com Chretien e, a 

noite, na Escola Comunal de Quinelau. Participa do 

Salon. 

1901 - Participa do Salon de Paris 

1903 - Expoe no Salon de Paris. Termino da Pensao » 

1905 - Mar., 20 - regresso ao Brasil 

Out., 20 - inaugura exposigao individual no Liceu de 

Artes e Ofxcios. Expoe 110 quadros; 84 naturezas mor 

tas e 26 paisagens, 

1907 - Segunda ida para a Europa. Expoe no Salon de Paris. 

1908 - Participa do Salon de Paris. 

1909 - Nov., 30 ^ volta ao Brasil 
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1910 - Mar, - exposigao individual no Liceu de Artes e Off- 

cios, com 109 quadros. 

1911 - Dez. - participa da I Exposiqao Brasileira de Belas 

Artes. 

1912 - Dez. - participa da II Exposigao Brasileira de Belas 

Artes. 

1917 - Tarsila do Amaral inicia estudos com Pedro Alexan- 

drino. 

1919 - Anita Malfatti inicia estudos com Pedro Alexandrine. 

1922 - Ago. - expoe no Salao Nacional de Belas Artes. Ganha 

a Grande Medalha de Ouro. 

Exposigao Geral de Belas Artes no Palacio das Indus- 

trias, expoe natureza morta. 

1925 - Aldo Bonadei e Lucilia Fraga iniciam estudos com Pe- 

dro Alexandrine. 

1928 - Mai. - Primeira Exposigao de Belas Artes, da Socieda 

de Italiana de Cultura "Muse Italiche", expoe ee mem 

bro do juri. 

1934 - Salao Paulista de Belas Artes. Recebe Grande Medalha 

de Ouro. 

1936 - Comendador da Ordem da Coroa da Italia. 

1939 - XVI S N B A. Sala Especial; premio "Medalha de 

Honra. 

1942 - Jul., 19 - morre Pedro Alexandrine, de broncopneumo- 

nia. 
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ANTONIO FERRIGNO 

Antonio Ferrigno chegou ao Brasil em 1893 fixan 

do-se logo em Sao Paulo. Como era pintor de genero e bom 

paisagista, fez varies registros urbanos da Sao Paulo de 

entao, alem de receber encomendas de muitos fazendeiros pa 

ra que reproduzisse suas propriedades rurais. Esta a ra- 

zao de ter vivido longas temporadas no interior do Estado. 

Conviveu com a lavoura do cafe e o trabalho rural, o que o 

inspirou para muitas telas interessantissimas. Registrou 

tambem cenas de costumes como a Negra Quituteira, hoje na 

Pinacoteca do Estado, e outras com escravos, creoulos, co 

lonos, e rachadores de lenha. 

Sua famosa serie de 6 quadros de lavoura do cafe 

teve tanto sucesso, quando exposta, que foi convidado a 

mostra-los de novo junto com outros de Rosalbino Santoro , 

tambem focalizando cenas de fazenda. 

Ferrigno foi dos primeiros a se interessar por 

reproduzir trecbos de Sao Paulo, tematica pouco usada por 

nossos pintores, excetuando-se talvez Benedito Calixto. 

Antonio Ferrigno nasceu na Provfncia de Salerno, 

Italia, e estudou no Institute de Belas Artes de Napoles , 

onde foi discipulo de Morelli. Em sua obra, deixa trans 

parecer os ensinamentos que teve no Institute, tendo sempre 

pintando no local, fiel ao que via, preocupado com a luz e 
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o desenho, e sabendo escolher o trecho que pintava, para 

que a composigao fosse correta, alem de empregar uma fatu 

ra desenvolta. Expos na Italia varias vezes antes de vir 

ao Brasil e quando, mais tarde, voltou para a Italia, le- 

vou consigo as seis grandes telas sobre a cultura do cafe. 

No Brasil, empregou um colorido vivo e desenho 

correto, Conhecia o estudo dos reflexes e das sombras e 

aplicava-o tanto nas telas com figuras como nas marinhas , 

nelas confirmamos a preocupagao que tinha com os reflexos 

na agua como em 0 Porto (Col. Armando Arruda Camargo 21x40 

cm, madeira) (Foto 1), onde dois grandes navios pretos com 

faixas vermelhas espelham-se na agua calma do mar. Ao fun 

do, na costa, alguns predios tambem projetam suas sombras 

coloridas. 0 quadro, alem de possuir paleta agradavel, re 

cebe um tratamento leve de pincelada rapida, o que transmit 

te grande espontaneidade, Podemos dizer o mesmo quando tra 

ta de dois casebres a beira da praia com barcos ao lado. 

Apesar das pequenas dimensoes, o artista faz questao de es 

tudar o pau-a-pique das casas, a praia, os barcos, as mon 

tanhas (atras) e o ceu nublado (Casebres Col. Terezinha Pi 

notti 12,5x23 cm., madeira) (Foto 2); ou em outro, onde ve 

mos uma praia com colinas ao fundo; ha jovens passeando e 

molhando os pes na agua rasa, uma negra carregando uma cri 

anga (Col. Dr. Waldemar Teixeira de Carvalho 123x38 cm, te 

la). Todas as obras acima descritas possuem grande liber 

dade de fatura e cores que encantam alem de uma tematica 

agradavel, dai o porque de o artista ter sido tao aprecia- 

do na epoca. 
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Outras vezes estudou trechos de jardim com di££ 

rentes vegetagoes e tonalidades de verdes. No quadro do 

Col. Agnaldo de Oliveira (51,5x32 cm), urn casal de namora 

dos esta no topo de uma escada, tendo a moga na mao urn lin 

do guarda-sol vermelho; ao longo dos degraus, vasos com £o 

lhagens de dxferentes formas. Interessante notar que Per 

rigno sempre gostou de colocar urn ponto vivo no quadro, pre 

ferivelmente vermelho, como o guarda-sol; outras vezes uma 

blusa "viva", urn telhado ou as rodas alaranjadas de uma car 

roga. 

Ao pintar trechos de Sao Paulo, Ferrigno focali- 

zou a Rua 25 de Margo, a Ladeira Porto Geral, a inundagao 

da Varzea do Carmo e a igreja do Carmo. 0 primeiro esbogo 

era sempre feito no local; depois, ampliava e detalhava, no 

atelie. Assim, na Rua 25 de Margo, registrou as antigas 

varzeas (a esquerda) e o mercado (a direita) com as facha 

das de casarios que formam a rua. Na rua transitam carro 

gas, aparecem lampioes e quiosques onde se vendiam doces e 

charutos; e as margens da varzea, lavadeiras estendem suas 

roupas. Esta na Pinacoteca do Estado o primeiro estudo 

(que Ferrigno ofereceu a Pedro Alexandrine), com urn trata 

mento de pinceladas amplas e gestuais, deixando aparecer 

o £undo do quadro (que e de madeira), atuando na coloragao 

da rua. Quando retornou ao tema no atelie, perdeu parte 

da agilidade mas ganhou nos detalhes dos personagens, das 

carrogas onde o desenho ^ sempre precise como a cor tambem. 

(Col. Pinacoteca do Estado 19x30 cm. e Col. Agnaldo de Oli 

veira 30x47,5 cm.) (Foto 3). 
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Noutra vista panoramica, focalizou a igreja do 

Carmo. 0 casario e a igreja estao no ultimo piano e os cam 

pos com arvores e arbustos preencheu a primeira metade da 

tela. 0 estudo das casas e detalhado havendo liberdade to 

tal no primeiro piano, com uma pincelada pequena, nervosa 

e desordenada. (Col. Augusto Carlos Velloso 19x38 cm). Ta^ 

vez pela falta de detalhes neste trecho, este seja urn dos 

quadros que receberam a critica da epoca. 

Urn exemplo da serie de fazendas e a Fazenda da 

Baroneza de Serra Negra de Botucatu (Col. Luiz Masagao RjL 

beiro 76x221 cm). Urn riacho corta o canto esquerdo, e do 

lado direito urn caminho de barro leva para a fazenda, que 

aparece atras, com a sede e as casas de colonos, formando 

uma linha clara no horizonte. Colinas plantadas ao fundo 

e campos de varies verdes completam o quadro. No caminho 

uma cKarrete da movimento a composigao. 0 artista soube 

captar tao bem o local, que e com facilidade que nos tran_s 

portamos ate la e desejemos conhecer outros trabalhos que 

fez, hoje espalliados, perdidos pelas fazendas. 

Ferrigno as vezes, deixou-se convencer e fez ape 

dido, cartoes postais, alguns com vistas de Sao Paulo, como 

Enchente na Varzea do Carmo, em 1902, e uma lembranga da 

quermesse, ambos hoje da col. Maria Aparecida Pires Martins. 

Ferrigno fez parte ativa da comissao de arte, por 

ocasiao da Exposigao de Belas Artes e Industria em Sao Pau 

lo, em 1902. Mostrou seu interessante quadro A Luta Pela 

Vida, focalizando o interior de uma fahrica de vidro onde 
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aparecem zonas de intensa luz que vem dos altos fornos que 

contrastam com a penumbra; desenho e dramaticidade foram 

muito elogiados. Mostrou ainda paisagens paulistas: Olaria, 

Agua Parada, A Comida Esta Pronta, Desafinador, e Enchente 

na Varzea do Carmo, que tambem serviu de tema para Benedi^ 

to Calixto. Emilio Giusti, do jornal Fanfulla, apreciou 

sobretudo as paisagens e as qualidades do desenhista e co 

lorista de Ferrigno"'". 

Em uraa individual que realizou em 1905, pouco an 

tes, portanto, de voltar a Italia, sao descritos varies qua 

2 
dros do artista . Havia marinhas onde estudou o reflexo e 

a cor do mar, o movimento das ondas e o estudo das sombras. 

Ha cenas com pescadores arrastando barcos, praias com pe- 

dras, casas de pescadores de pedra tosca enegrecida pelo 

tempo e com musgo crescendo. Ferrigno tudo executou com 

fidelidade, conseguindo urn resultado "genial". 

0 critico elogiou as telas menores, observando 

que Ferrigno se perdeu nas grandes dimensoes, desprezando 

nelas os detalhes, e usando tragos largos e vigorosos. Ocor 

re que para a Sao Paulo da epoca, acostumada com obras aca 

demicas, se transformava em defeito. 

0 artista, de volta a Italia, continua ativo, ten 

do participado da exposigao dos pintores independentes de 

Paris em 1914. S esta a ultima noticia que temos de Ferrigno. 

1. Fanfulla, julho de 1902, Arquivo Anna Carboncini. 
2. Revista "Politecnjca, n9 4, Arquivo Ana Maria Belluzo. 
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Desconhecemos a data do seu falecimento^nasceu em 22 nov. 1963. 

Antonio Ferrigno, que tanto amara a cor vermelha, 

usara assinar com ela seus quadros: A. Ferrigno. A inicial 

A, seguida de ponto, e, em seguida, Ferrigno. 

Em Sao Paulo vivia urn irmao de Antonio, Raffaele 

Ferrigno, decorador, que trabalhou, entre outros lugares, no 

palacete Francisco Matarazzo, na Av. Paulista. 

3. A pesquisadora Prof. Dra. Annatereza Fabris, durante sua 
estada na ItSlia procurou mais dados, nao tendo encontra 
do nada a mais do que ja sabiamos. 
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ANTONIO FERRIGNO 

1865 - Dez., 22 - nasce em Maiori, Provincia de Salerno, 

Italia. 

Estudou no Institute de Belas Artes de Napoles, ten 

do sido aluno de Morelli e Giacomo de Chirico. 

1884 - Expoe na Italia. 

1888 - Expoe na Italia. 

1895 - Vem ao Brasil e se fixa em Sao Paulo. 

1900 - Jun, - expoe trabalhos executados sob encomenda:Gal. 

Wehendoerff 

Ago. - expoe na Galeria Cristal, R.15 de Novembro: 

5 quadros a oleo. 

1902 - Jul. - ajuda na organizagao e expoe na Exposigao de 

Belas Artes e Industria 

Ago. - expoe na Casa Aguiar: Costumes brasileiros. 

1905 - Dez. - expoe no Banco Constructor: Paisagens com te 

ma lavoura do cafe, 

1904 - Jan. - expoe os quadros da Lavoura do Cafe junto 

com Rosalbino Santoro, (cenas de fazenda). 

1905 - Mar, - expde na R. 15 de Novembro paisagens e mard^ 

nhas. 

Volta para a Italia, Salerno. 

1914 - Participa do Salon dos Independentes em Paris, com 

duas paisagens. 
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ROSALBINO SANTORO 

Ao chegar ao Brasil em 1885, Rosalbino Santoro vi^ 

veu certo tempo no Rio de Janeiro, expondo no Palacio db' Crls 

tal, quando recebeu muitos elogios do Casal Imperial. Con 

traiu febre amarela e logo que pode mudou-se para Sao Paulo. 

Na capital paulista lecionou desenho e pintura por urn periq 

do, no Liceu de Artes e Oficios, conforme o Almanacco del 

Fanfulla de 1898. Era originario da provincia de Cosenza, 

Italia, e estudou na Academia de Napoles. Antes de atrave_s 

sar os mares expBs em varias cidades da Italia tendo sido 

elogiada sua paleta brilhante e a originalidade do trabalho. 

Rosalbino Santoro gostava de viajar pelo nosso in 

terior e pintar os recantos pitorescos de fazendas, muitas 

vezes a pedido dos proprietaries, Este urn dos motives por 

que morou algum tempo em Taubate. Assim que chegou ao Rio 

pediu a regencia da cadeira de Paisagem na Academia Imperial 

de Belas Artes. Foi-lh.e recusada, mas continuou a partic^L 

par das exposigoes do Salao carioca. Em 1898 ai expos a 

Desfollia do Milho, na qual ve-se ao fundo urn paiol e a fren 

te urn grupo de desfolhadores. 

Depois da vinda de Ferrigno a Sao Paulo eram eles 

os dois unicos pintores que fixavam na tela costumes brasi- 

leiros inspirados na vida agricola, excetuando-se, claro, o 

paulista Almeida Junior. Santoro pintou cenas de fazendas 
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de cafe. Algumas de suas plantagoes foram citadas pela im 

prensa da epoca, como um quadro em que vemos no primeiro 

piano em um terreno varias figuras que trabalham no entu- 

Ihamento e noutro os colonos estao medindo a colheita. Tarn 

bem pintou telas cujos temas eram a chuva, a Bandeira do 

Divino, Lavando Roupa, e As Lavadeiras da Margem do Rio Pa 

raiba, A Garapa na Roga, Em Caminho. 

Tinha trazido obras que pintou na Italia; expunha 

-as junto com os quadros brasileiros. Ha cenas do porto 

de Napoles (Col. Josef Cristescu 33x50 cm) em que se deno 

tarn as qualidades da escola Napolitana, especialmente no 

colorido, na composi^ao e na tradugao das constru^oesa be^ 

ra d'agua. Muito interessante um grupo de Pescadores, em 

primeiro piano, ocupado em consertar redes. Conseguiu un_i 

dade na composigao, e movimento nas figuras. 0 colorido da 

obra e suave, sem grandes contrastes. 

Rosalbino Santoro foi artista muito apreciado na 

epoca, especialmente pela colonia italiana, de cuja vida 

social participava ativamente, trabalhando em varias socie 

dades beneficentes. Seus quadros nao tinham grandes con- 

trastes claro-escuro, mas conseguiam captar o clima do lo- 

cal com felicidade tanto na escolha dos elementos como no 

emprego da cor. Fez alguma pintura religiosa, Pintou Goroa- 

gao de Nossa Senhora, para a cidade de Aparecida do Norte. 

Como a maior parte de suas obras estao espalhadas pelas fa 

zendas, e muito dificil fazer uma analise critica de seu 

trabalho. 
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ROSALBINO SANTORO 

1858 - Mai., 15 - nasce em Fuscaldo, Provincia de Cosenza, 

Italia. 

1877-81 - Estuda na Academia de Napoles; aluno de Castiglio 

ni e Palizzi; 

Expoe na Grande Nacional de Milao 

1883 - Recebe diploma ad Honorem. Expoe em Napoles, Milao, 

Brera e Veneza. 

1885 - Chega ao Brasil e fixa-se no Rio de Janeiro. 

Pede a regencia na Cadeira de Paisagem da Academia 

Imperial de Belas Artes: e recusado. 

Participa da Exposigao Artistica do Congresso Agra- 

rio de Cosenza: recebe medalha de Prata. 

Expoe em Sao Paulo vistas de fazendas, 

1887 - Muda-se para Sao Paulo - leciona desenho e pintura no 

Liceu de Artes e Oficios. 

1898 - Ago. - expoe Desfolha do milho, em Sao Paulo, 

Participa da E N B A com a Desfolha do Milho. 

1903 - Dez. - expoe em Sao Paulo, no Banco Frances, (R. Di- 

reita): costumes e paisagens paulistas. 

1904 - Jan. - expoe junto com Ferrigno cenas de fazenda, 

Fev. - expoe no Banco Constructor; no final da expo- 

sigao sorteia urn quadro. 
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1906 - Dez. - tenta vender o quadro Remanso para o Estado 

de Sao Paulo. 

1907 - Jul. - vai para Aparecida levar o quadro A Coroagao 

de Nossa Senhora. 

1908 - Participa da exposigao Nacional de 1908 com A Garapa 

na Roga e Em camiriho. 

Na decada de 90 viveu certo tempo em Taubate, tendo 

lecionado pintura. Deu aulas a Georgina de Albuquerque. 

Nao foram encontradas mais noticias sobre o artista. 
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ALFREDO NORFINI 

Alfredo Norfini foi um dos raros aquarelistas que 

expunha no Brasil no comedo do seculo. Dedicou-se ao genero 

escabroso e arido, atraente mas ingrato no qual nao e diff 

cil fracassar, cita T.G. do Correio da Manha, Rio, (10.9.1941). 

Os artistas da epoca em geral se dedicavam mais a tecnica 

do oleo que Ihes proporcionava maiores efeitos e a qual ti 

nha um public© maior entre nossos colecionadores. 

A aquarela e mais dificil que outras tecnicas, 

pois exige seguranga e firmeza por parte do artista. Nao 

aceita retoques senao a obra perde logo a leveza que e uma 

de suas maiores qualidades. Norfini conseguiu sempre gran 

de transparencia e um colorido vivo em suas composigoes,qua 

lidades que mereceram a admiragao do publico e dos colegas. 

Alfredo Norfini nasceu em Florenga em 23,12.1867, 

filho do professor de pintura Luigi Norfini e de Eugenia Or 

landi Cardini. Na familia varios membros se dedicaram as ar 

tes. 0 pai era pintor de batalhas e foi diretor da Acade 

mia de Belas-artes de Lucca. 0 irmao Giuseppe foi escultor 

varias vezes premiado, Mario foi animalista e Alberto tarn 

bem era pintor. Somente Giulio seguiu a carreira militar. A 

mae de Alfredo, com tantos artistas na familia, exigiu-lhe 

que seguisse a carreira militar, mesmo contra a vontade 

deste, cujo desejo era, tambem, ser pintor. Chegou ate ofi 
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cial, mas ao Ihe morrer a mae imediatamente largou o servi^ 

go militar e iniciou seus estudos de arte na Real Academia 

de Belas-artes de Lucca. Formou-se com distingao e logo co 

megou a viajar pela Europa, expondo em Nice em 1892 na Gran 

de Exposigao de Artistas Internacionais tendo recebido a me 

dalha de Prata. Voltou para a Italia, expos em Geneva e de 

pois embarcou para Buenos Aires, em 1893, onde expos aquare 

las que foram muito elogiadas. Casou-se com Maria Colli na 

Argentina e sua primeira filha, Ada, nasceu la. 

Alfredo tinha feito amizade com urn brasileiro, o 

major Alvaro Xavier Camargo de Andrade e o filho dele, Anto 

nio. Foi convidado por eles para vir morar no Brasil onde 

teria maiores chances. Depois de seis anos de estada em 

Buenos Aires chega em Santos, em 1898. Havia, na ocasiao , 

uma epidemia de febre amarela, e ele apavorado foi direto 

para Sao Paulo e de la para Campinas. Uma vez instalado,pa 

ra sobreviver comegou a dar aula de pintura em urn curso que 

criou junto com Angelo Baltoni e Agnelo Correia. (De anota 

goes de Fausto Norfini, col. fam. Norfini.) 

Em 1903, ja integrado na cidade, organiza uma ex 

posigao de artes, a primeira em Campinas: I Exposigao de Ar 

tes e Artes Aplicadas as Industrias. Foi urn acontecimento 

na cidade, tendo ido o Governador do Estado para a inaugura 

gao. Coelho Neto fez uma conferencia e no sarau Guiomar No 

vais, ainda menina, tocou piano. Campinas - em agradecimen 

to ao artista pela organizagao da mostra - ofereceu a Norfini 
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uma medalha de ouro. Na estada campineira nasceram mais do 

is filhos de Norfini. Acabou mudando-se para Sao Paulo em 

1907 por causa da crise cafeeira. Mas logo depois da mudan 

ga foi a Europa, depois ao Oriente, ficando mais tempo no 

Egito. Entusiasmou-se pelos temas orientais e durante mui^ 

to tempo aproveitou os croquis feitos nesta estada para exe 

cutar quadros. Em 1908 estava no Rio de Janeiro para traba 

lhar na revista Renascenga a convite de Eugenio Bevilacqua. 

Ficou dois anos na capital, tendo participado da vida artis^ 

tica da cidade expondo no SNBA. 

Em 1911, ja de volta a Sao Paulo, a convite de Ra 

mos de Azevedo comega a lecionar no Liceu de Artes e 0£i^ 

cios. Ficou desta vez aqui por 22 anos, viajando pelos in 

teriores e expondo.na volta as paisagens que viu. Foi urn 

dos primeiros artistas a descobrir e valorizar a arquitetu- 

ra barroca. Os nossos arquitetos se inspiravam na arquite 

tura europeia, especialmente no neoclassicismo italiano. Po 

rem havia urn grupo preocupado com a arte nacional, que f^L 

cou encantado ao descobrir em seus quadros detalhes da ar 

quitetura barroca que comegaram a reaproveitar em suas cons; 

trugoes neobarrocas. 

Norfini em suas exposigoes mostrava sempre aquare 

las luminosas, as vezes havia alguma tempera e tambem des£ 

nho a bico de pena. Mais raramente havia algum oleo. Para o 

Museu Paulista ele fez varies quadros a oleo, em geral basea 

dos em desenhos de Hercules Florence, como o Canavial da 

Cachoeira, ou entao cenas de nossas fazendas. 
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Morando ja em Sao Paulo expos no Cine Radium e 

participou da I Exposigao de Belas-artes de 1911, com 16 

obras. Havia uma cabega de arabe, urn beduino, mais tres e^ 

tudos de cabega e o resto paisagens. 

Na II Exposigao de Belas-artes, no ano seguinte, 

havia sete trabalhos seus: Rosas e Cravos, Banhando Cavalo, 

Familia de Caes e paisagens de Sant'Ana, Freguesia do 0 e 

urn tema da Franga, Chacun son tour. Viajava pelo Brasil 

expondo e aproveitava tambem para pintar cenas e locais dd^ 

ferentes. Em 1914 £oi para Recife. Em Sao Paulo expos pra 

ticamente todos os anos. Em 1917 havia recantos do Rio e 

Sao Paulo como Jaboticabeiras do Convento, Mercado de Pas- 

sarinhos, Mercado de Flores, Arreando o Poldro e Efeito de 

Neblina no Alto da Serra. Neste ultimo a composigao e muji 

to interessante pois a neblina ocupa a maior parte do qua 

dro, e atraves dela o artista obteve uma feliz perspectiva 

aerea. Havia varias paisagens do Rio, com mangueiras no 

primeiro piano e montanhas no fundo, urn bonito colorido e 

disposigao de pianos correta. Estava la tambem o Mosteiro 

de Sto. Antonio e recantos de Guaruja. Apesar dos traba — 

Ihos serem claros, agradaveis, muitas vezes acontecia do ar 

tista nao conseguir achar quern os apreciasse, ficando assim 

com a maior parte da mostra. Alguns trabalhos executados 

nesta epoca foram depois reproduzidos no livro 0 Velho Bra 

sil - Cpoca Colonial - Minas Gerais em 1922, por ocasiao 

dos festejos do primeiro centenario da Independencia do 

Brasil, aquarelas e bicos de pena da Igreja Matriz do Caete, 



230 

N, S. do Pilar de Ouro Preto, Igreja Grande de Sahara, com 

as lindas esculturas que estao em suas portas, vindas de Ma 

cao, chafarizes todos ornamentados, pontes com arcos roma- 

nos, casaroes com varandas, sacadas, gelosias em estilo mou 

risco ou mosarabe, torres, naves, frontispicios e decoragoes 

de igrejas; ha tambem cruzeiros, fachadas de moradias, fa 

zendas da zona de mineragao, pegas de mobiliario, ceramica 

e objetos da epoca colonial. 

Na exposigao de 1919, em Sao Paulo, havia aquare 

las com temas do Sul do Brasil: cenas da ilha de Sta. Cata 

rina, Antonina, Paranagua. 

Em 1921 fez uma excursao a Minas com o pintor e 

arquiteto Paulo Rossi. Foram com a intengao de estudar a ar 

quitetura, o mobiliario a ourivesaria de Diamantina, Sahara, 

S. Joao Del Rei, Mariana e Ouro Preto. Na volta expos 55 tra 

balhos todos de tematica barroca. Estas obras tern tambem urn 

valor documental, pois hoje em dia muita coisa nao existe 

mais. Quando havia apenas a preocupagao em documentar o lo 

cal as aquarelas sao de uma espontaneidade impressionante , 

mas algumas vezes sentia necessidade de completar o quadro 

e nem sempre foi feliz, como no caso da reconstrugao da ca 

sa de Marilia de Dirceu, quando se deixou levar pela fanta 

1 
sia. 

Norfini, urn homem grande, de urn metro e noventa, 

era alegre, comunicativo, tinha olhos claros, bigode grande 

1. 0 Estado de S.Paulo, 29.7.1922, 
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e desordenado, estava sempre contente com tudo e queria go 

zar a vida. Morava em uma bonita casa em Sant'Ana, em estjl 

2 
lo colonial. Assim se lembra dele a nora, D. Bertha. 

Em Sao Paulo colaborou muitas vezes em jornais,re 

vistas, como A Gazeta Artistica, tendo fundado A Antarctica 

Ilustrada. Pintou a Historia do Cafe no Brasil, reproduz.! 

da no Vol. II do Brasil Colonial de Afonso de E. Taunay. Po 

demos ver nesta serie diversas Eases do beneficiamento do 

cafe na epoca colonial: pilao, pilao de rabo de vara, piso 

teio por bois, carretao que executou em uma fazenda em Cam 

pinas pertencente ao coronel Elisario Penteado. 

Para o Museu do Horto fez varies trabalhos nos 

quais reproduz as mais diferentes especies de arvores. 

0 Museu Historico Nacional tern uma serie de 60 

aquarelas e 170 desenhos a lapis e bico de pena: sao lugares 

historicos do Brasil que visitou: igrejas, altares, moveis, 

pormenores arquitetonicos. 

Para o Institute Baiano do Fumo fez uma serie de 

desenhos e aquarel.as em que aparecem todas as fases do tra 

tamento do fumo, desde a preparagao das sementeiras, a co- 

Iheita e secagem das folhas, o fabrico do charuto. Relacio 

nou tambem em um estudo pormenorizado as varias familias de 

fumo, estudando suas folhas e flores diferentes. 

0 Museu do Ipiranga possui 14 quadros sens, 13 

oleos e uma aquarela. 0 grande triptico, a Cavalhada em 

2, Entrevista com a autora em 11.1984. 
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Sorocaba mostra uma grande praga ladeada pelas casas e nela 

esta acontecendo a festa da cavalhada. Vemos muitos cava 

leiros, cavalos nas mais diversas posigoes, desde o trote 

ate a corrida. Encontramos ainda trabalhos de Norfini no 

Palacio dos Campos Elisios, no Arcebispado, na Pinacoteca do 

Estado, em Recife na Pinacoteca e Ginasio do Estado; na Ba 

hia, no Palacio do Governo existem duas aquarelas e uma no 

salao da pecuaria. Em Belem ha tres aquarelas no palacio 

do Governo e em Porto Alegre uma na Pinacoteca do Estado. 

Como vimos a obra de Norfini e muito variada, ten 

do ele se inspirado em costumes regionais do Brasil ^todo. 

Ha jangadas do Para, cenas do Rio Grande do Sul, a feira li 

vre da Bahia ou a fazenda de cafe de Sao Paulo, quando nao 

sao paisagens mineiras. Seu desenho sempre e cuidadoso e 

nos bicos de pena percebemos o trago firme e livre feito por 

mao segura. Ele se preocupava com o detalhe, mas tambem com 

a composigao global. 

Norfini foi urn bom animalista, especialmente quan 

do se tratava de cavalos, dos quais capta o movimento o que 

podemos ver na Cavalhada e nas cenas de Tropeiros. Pintou 

tambem muitas vezes a vaca, especialmente em estouros da boia 

da. Fez aquarelas de uma ninhada de fox-terriers e tambem 

brigas de galo. Quando usava a aquarela seus tragos eram 

rapidos, com cores leves e a pincelada tanto podia ser gran 

de como pequena, mas a cor e sempre certa. 

Ao expor no Rio em 1941 Torres Pastorino escreveu 

que o que Ihe agradava em seus trabalhos era a cor quente, 
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3 
macia, aveludada, delicada e viva. 

Estava nesta epoca morando no Rio de Janeiro, mu 

dara-se para la em 1937, depois de uma viagem que fez pela 

Europa. 

Em 1933 esteve no Nordeste para executar aquare- 

las da incubagao artificial do peixe Curimata. Fez este tra 

balho - olhando ao microscopio - para a Comissao de Pisci^ 

cultura do Nordeste, chefiada pelo cientista Dr. Rodolfo von 

lering.^ 

Alfredo Norfini, apesar da preocupagao que tinha 

em documentar completava o quadro: quando estudava uma igre 

ja ele a colocava em seu ambiente e estudava as montanhas 

atras dela, o ceu, a vegetagao vizinha, procurando conseguir 

uma harmonia com o todo. A pincelada e geralmente visivel, 

rapida, limpa, com rapidas aguadas quando necessario abran 

ger uma superficie maior. Apesar da preocupagao em ser fiel 

a cor local sempre ha trechos em que pode dar vazao a imagjl 

nagao, e seu senso artistico podia ser sentido mesmo em urn 

velho muro esverdeado pelo musgo, ou em urn ceu revolto que 

desse movimentagao ao tema. Gostava as vezes de colocar a.1 

guma figurinha andando pelas ruas como em Ouro Preto (22,5x 

30 cm), Ponte da Cadeia (25,5x37 ,5 cm) ou (Xiro Preto todos 

de 1921, da Col. Rafael Norfini Jessouroun. (Fotos 1 e 2) 

Estudou os telhados barrocos, tanto a forma das 

telhas, seu colorido com o proprio telhado. Depois de resol 

3. Gazeta de Noticias, Rio, 10,9.1941 
4. Anotagoes de seu filho Fausto Norfini. 
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vido o problema da arquitetura pintava rapidamente com a cor 

certa, conseguindo inumeras tonalidades das telhas envelheci^ 

das pelo tempo. 

Ao pintar arvores, alem de captar as massas coloca 

va alguns detalhes a fim de que pudessemos identificar a pai^ 

neira, a tiburquina, o ipe amarelo florido, o ipe roxo ou en 

tao os altos pinheiros do Parana. Nos quadros em que a ar- 

vore e o tema principal preocupava-se com os arbustos vizi- 

nhos, o mato rasteiro, o ceu com nuvens. E ao pintar este ma 

to baixinho realgava os tufos com poucas pinceladas sabiamen 

te distribuidas em tons claros e escuros. Por causa do tema 

estes quadros sao muito alegres como a Tiburquina (57x38cm). 

Ipe Felpudo (42,2x53,8cm) , Paineira Branca (57x38cm) todos da 

col. Fam. Norfini. (Fotos 3 e 4) 

Varias vezes estudou flores e sementes de arvores 

com tal precisao que poderiam servir para urn botanico,sempre 

preocupado com o equilibrio da composigao, o colorido, mas 

nao se esquecendo de colocar em urn canto o nome cientifico 

da planta ou flor. 

Cavalos - como vimos - fez inumeras vezes como em 

urn Tilburi puxado por duas parelhas de elegantes animals. 

Preocupado com o movimento ele o consegue com pequenas pince 

ladas rapidas e nervosas, Ao executar este mesmo tema no 

oleo perde-se a leveza e espontaneidade. Os animals alem de 

ficar mais pesados tornam-se quase atarracados. 

Norfini e urn pintor rapido e sempre que fez traba 

Ihos em que prevalecia a primeira impress ao saiu-se bem. Quan 
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do teve que fazer oleos, mais a pedido de colecionadores, o 

resultado £oi raramente tao feliz como na aquarela. Claro 

ha algumas excegoes notaveis como A Grande Arvore Derrubada 

da Fazenda Cachoeira (Museu Paulista, 90x140 cm). 0 tema co 

mo o titulo diz, e uma grande arvore que foi cortada pela 

base. 0 tronco esta deitado no chao. No primeiro piano uma 

estrada barrenta, e atras ve-se a derrubada feita na vizi — 

nhanga. No fundo colinas escuras, e urn ceu que anuncia tern 

pestade. Os lenhadores, como formigas estao atarefados em 

volta dos galhos da arvore. 0 colorido foi feliz neste qua 

dro, mas no todo ha uma certa dureza, especialmente nos con 

tornos muito demarcados e nas pessoas, cujos movimentos sao 

urn tanto afetados. (Foto 5) 

A mesma critica defe ser feita ao Canavial da Ca- 

choeira , pintura baseada em urn desenho de Hercules Florence 

(Museu Paulista) e ao Construgao de Agude (Col. Museu Paulis 

ta, 143,5x98,3 cm).A.Taunay - que tinha no museu desenhos de 

Hercules Florence - pediu a varies pintores que os transfer 

massem em quadros. Talvez a preocupagao em serem fieis ao 

desenho fez com que quase nenhum deles, J. Wasth Rodrigues, 

Benedito Calixto ou Norfini, conseguissem obras espontaneas. 

Alfredo Norfini pintou muitas cenas de costumes do 

Norte e Sul do Brasil: o gaucho, o vaqueiro da ilha do Mara 

jo (Col.Rafael Norfini Jessouroun, 31x25 cm), ou indios pa 

raguaios. Sempre pintou aproveitando o espirito de pesquisa 

dor nato que captava os pontos basicos que davam a sua essen 

cia quando se tratasse de urn vaso marajoara, urn chapeu ou 

uma sela tipica. 
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Grande viajante, vimos que ficou encantado com o 

Egito e na volta pintou inumeros retratos de arabes, bedu£ 

nos. Estes quadros quase nao sao mais encontrados hoje em 

colegoes particulares, pois quern os adquiriu foram as famf 

lias de origem arabe, que queriam urn quadro que Ihes lembra^ 

se a terra natal. 

Marinhas fez algumas, e tratou o mar com pequenas 

pinceladas, preocupado em captar os reflexes coloridos das 

ilhas e rochas proximas.(Col. Sarita Siqueira da Rocha 36,5 

x67,5 cm, aquarela.) (Foto 6) 

Interessado em cenas curiosas e arquitetura de di^ 

ferentes estilos foi para Cuzco onde focalizou construgoes 

cheias de arcos e com torres de cupulas redondas(Col.Rafael 

Norfini Jessouroun, 25,5x34,5 cm). (Foto 7) 

Norfini hoje esta quase esquecido mas foi urn aqua 

relista muito importante, tanto pela tematica com a qual cha 

mou atengao para o nosso colonial como pela influencia que 

deixou em muitos de nossos pintores que estudaram com ele. 

Monteiro Lobato lembra, em 1922, que ele foi urn dos pionei- 

ros descobridores de Minas Gerais. Preferia velhas ruinas 

do passado da mineragao e da natureza torturada pelo homem 

colonial. 

Emocionava-se com o antigo em ruinas, conseguindo 

transmitir ao espectador a mesma suave emogao recebida, o 

que nos faz sentir saudades dos velhos tempos.^ 

5. Revista do Brasil n9 81, set. 1922, p.79 



237 

Foi atraves dele que o nosso publico se acostumou 

a ver chafarizes de Tiradentes, o convento de Sta.Tereza da 

Bahia, o forte Picao hoje demolido, em Recife, e forte Ita 

maraca, velhos solares, mas tambem cenas do lago amazonico, 

barcos do rio Tocantins, alem de paineiras em flor, o Corco 

vado, o viaduto Sta.Ifigenia em Sao Paulo, o forte em Bertio 

ga, animais, cenas tipicas, plantagoes de cafe, marinhas em 

que a espuma branca da agua que bate nas pedras e leve e va 

porosa. Com poucos traces leves e urn colorido bonito obtem 

grandes efeitos. A composigao em geral nao e muito complica 

da, mas sempre agradavel e equilibrada. A luz faz com que 

consiga bons efeitos, e as sombras, apesar de cuidadosamen- 

te estudadas tanto na cor como na forma, nao interferem na 

composigao. Quando o tema exige consegue grande profundida 

de, porem esta foi uma preocupagao que nao teve muitas ve- 

zes. 

Nas aquarelas nao contorna, somente no oleo. Algu 

mas vezes percebe-se o leve trago do lapis com que foi fei 

to o desenho, mas este nao interfere na obra nem Ihe tira a 

leveza. 
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ALFREDO NORFINI 

1867 - Dez., 23 - nasce em Firenze, filho do Prof. Luigi 

Norfini e Eugenia Orlandi Cardini, 

Segue a Carreira Militar. 

Morre a mae. Matricula-se na Real Academia de Be- 

las Artes de Lucca. 

1892 - Forma-se e expoe em Nice, na Grande Exposigao de Ar 

tistas Internacionais: recebe a Medalha de Prata e 

vende o trabalho. 

Volta para a Italia e expoe em Geneva. 

1893 - Viaja para Buenos Aires. Casa-se com Maria Colli. 

Nasce a filha Ada. 

Faz amizade com o Major Alvaro Xavier Camargo Andra 

de e o filho Antonio, que o convidam para vir a Sao 

Paulo. 

1898 - No navio Frances Equitania vem a Santos e logo para 

Campinas. 

1899 - Da aulas. Nascem os filhos Antonio e Anage. 

Participa do S N B A 

1905 - Organiza a I Exposigao de Artes e Artes Aplicadas as 

Industrias de Campinas. 

1904 - Muda-se para Sao Paulo. 

1905 - Exposigao na R. S. Bento: 46 aquarelas. 

Viaja com a familia para a Europa, permanecendo mui 

to tempo no Egito. 



1908 

1909 

1911 

1912 

1914 

1915 

19.17 

1918 

1919 

1921 

1922 

1924 
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Trabalha na revista "Renascenga" por dois anos. 

Participa do S N B A 

Participa do S N B A 

Volta para Sao Paulo: leciona do Liceu de Artes e 

Oficios. Funda a Estudantina de Pintura para real^ 

zar exposigoes de alunos. 

Fev. - exposigao no Cine Radium, R.S.Bento, 59: 53 

aquarelas, tempera e bico de pena. 

Expoe na I Exposigao Brasileira de Belas Artes: 16 

obras. 

Expoe na 2? Exposigao Brasileira de Belas Artes: 7 

obras. 

Exposigao em Recife. Nasce o filho Fausto. 

Mar. - exposigao em "0 Estado de S.Paulo": aquarelas. 

Exposigao de aquarelas no Palacete Lara, R.S.Bento, 

esquina Antonio Prado: paisagens de Sao Paulo e Rio. 

Abr. - exposigao no Belvedere de Av.Paulista, Tria 

non: aquarelas cujo tema e o colonial brasileiro. 

Exposigao na casa DiFranco, R.S.Bento: aquarelas do 

Sul do Pais. 

Jan. - excursiona com Paulo Rossi por Minas. 

Mar. - volta da viagem. 

Abr. - expoe na casa Editora M0 Livro", R. 15 de No 

vembro, 32: aquarelas de Minas. 

Jul. - exposigao na casa Editora "0 Livro", R.15 de 

Novembro: 55 trabalhos. 

Exposigao Individual em Sao Paulo. 
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1926 - Nov. - exposigao na casa Raposa: 32 trabalhos. 

1929 - Exposigao em Rio Preto. 

1931 - Exposigao na Casa Assunpgao e Cia. , Pga. Patriarca, 

61: aquarelas e assuntos nacionais. 

1933 - Desenha no Nordeste para a Comissao de Piscicultura. 

1934 - Pequena Medalha de Prata em Artistas Pintores do Bra 

sil (RJ) e S P B A , Medalha de Prata. 

1936 - Exposigao no Salao de Cha da Casa Alema: 100 aqua- 

relas sobre arquitetura colonial. 

Leva a exposigao para o Rio de Janeiro. 

1937 - Viaja para a Europa a passeio. Na volta se fixa no 

Rio de Janeiro. 

1940 - Figura na Exposigao Centenario da Fundagao e Restau 

ragao de Portugal, Lisboa. 

1941 - Exposigao no Rio no M N B A : aquatelas do Rio Gran 

de do Sul, Minas, Norte e Nordeste. 

Exposigao em Recife: Saguao Gabinete Portugues de 

leitura: 38 aquarelas. 

1944 - Fev. - Exposigao de Paisagem Brasileira no M N B A* 

expoe Serra do Mar. 

Dez., 23 - morre no Rio de Janeiro. 

1945 - Homenagem no XI S P. B A 

1953 - Editado o Documento Iconografico de Cidades e Monu- 

mentos do Brasil com aquarelas de Alfredo Norfini. 
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5. Derrubada 

Col. Museu Paulista 

 " 

6. Marinha 

Col. Sarita Siquei 
da Rocha 
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CARLO DE SERVI 

Carlo de Servi viveu e lecionou em Sao Paulo de^ 

de 1896. Fox professor de muitos de nossos pintores, ten 

do exercido grande influencia na formagao artistica da epo 

ca. Originario de Lucca, estudou na Escola de Belas Artes 

da cidade. Pertencia a uma familia de pintores. Um irmao, 

Luigi, tinha-se especializado em afrescos na Italia, e ou 

tro, Lorenzo, era decorador e pintor de natureza morta. Car 

lo de Servi esteve em Buenos Aires com Luigi, onde pinta- 

ram. 

Quando Luigi resolveu trabalhar em Londres, Car 

lo voltou para Lucca, e conquistou uma bolsa de estudos 

de quatro anos, em Roma. Somente em 1896 resolveu reatra 

vessar o oceano e se fixar no Brasil"'". Residiu curtos p^ 

riodos em Belem do Para, Pernambuco e Rio de Janeiro, onde 

chegou a lecionar. 

2 
Foi retratista e, como lembra H.L. , depois de 

cinco anos entre nos, para nao morrer de fome, estava deco 

rando e lecionando. Esta dificuldade - pela qual todos os 

artistas da epoca passavam - fazia com que se sujeitassem 

a qualquer tipo de encomenda, mesmo artistas conhecidos e 

admirados como De Servi, Terxa ele feito neste perxodo pax 

1. II Brasile e gli Italiani. Piibblicazione del Fanfulla, 1906 
2. Diario Popular^ 23.7.1901 
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sagens sob a influencia de Almeida Junior, para assim na 

cionalizar-se e conseguir compradores com a tematica bra 

.... 3 
sileira . 

Carlo de Servi participou do Salao da ENBA va- 

rias vezes, e em 1901 enviou quatro paisagens, quatro qua 

dros com figuras e tres naturezas mortas. A critica da 

epoca nao ficou entusiasmada com o colorido de suas paisa 

gens, acusando-o de nao saber captar o sol paulista. 

£ interessante lembrar que quando mostrou seus 

trabalhos italianos encontrou tambem certa resistencia, 

pois seguia a Escola Italiana, considerada na epoca infe 

rior a Francesa (sempre pensando em termos de pintura Aca 

~ - 4 
demica e Classica). Fernando X reconheceu que havia em 

sua pintura abundancia de cor e de ar; os panejamentos 

nham cores alegres e vistosas, o que Ihe agradava; mas dis 

cordava do desenho do artista, que considerava frouxo, com 

perspectiva indecisa e mal estudada, assim como a distri- 

buigao da luz, as vezes arbitraria. Para ele os quadros 

da Escola Francesa tinham desenho e perspectiva perfeitos, 

enquanto os da Escola Italiana vao "todo dia pior". 0 cr£ 

tico, acostumado a ver quadros que obedeciam as regras 

dos academicos, se chocava quando De Servi colocava uma 

figura perto da moldura, em primeiro piano; e somente fi- 

cava satisfeito quando havia algum trecho muito detalhado. 

Para ele estas eram as qualidades que revelavam urn artis 

3. Diario Popular, 23.7.1901 
4. Diario Popular, 7.10,1896 
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ta. Ainda no Brasil nao se tinham visto obras dos impres- 

sionistas, e por isto os quadros dos italianos eram por de 

mais avangados. 

Hoje, vendo os quadros nos quais o jornalista Per 

nando X. achou tantos defeitos, percebemos que as criticas 

nao procedem. Se examinarmos o Descanso do Tropeiro (Pi- 

nacoteca do Estado, 94x65 cm), veremos que o homem sentado 

de perfil fumando cachimbo, com urn chapelao de couro, tern 

urn desenho estudado, uma composigao segura, iluminagao cer 

ta. 0 que percebemos e uma pincelada livre, larga e com 

poucos detalhes, tecnica inaceitavel na epoca. Podemos en 

contrar o mesmo tratamento em urn quadro de Pescadores (Lei^ 

lao Tableau Artes Plasticas, 1983, 51x75 cm), no qual ha urn 

barco (a esquerda) com varios pescadores e (a direita) uma 

figura feminina no meio de ondas baixas que lava os pei- 

xes de uma cesta de vime. (Foto 1) 

Noutro quadro focaliza uma estancia mineral (Col. 

Dr. Giro Aranha Pereira 14x22 cm) (Foto 2), no interior do 

Estado, onde aparece uma colina baixa e uma igrejinha bran 

ca; na frente casinhas, e atras delas urn morro cortado, po 

dendo-se ver a terra vermelha que tern a-.mesma coloragao da 

estradinha. Sendo o quadro encomenda, De Servi procurou 

reproduzir o local com fidelidade, chegando a detalhar. Ja 

em Flamboyant (Col. Edmon El Mikui 38x41 cm., madeira) (Fo 

to 3), quis focalizar uma arvore em flor e ai se ve sua li 

herdade na fatura, colorido vivo. Em outra obra com urn rio, 

ao anoitecer, o ceu esta avermelhado no horizonte, e seu 
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colorido reflete na agua calma. As margens do rio, as ar 

vores (mais ao longe), e um barco, na penumbra. 0 quadro, 

tratado com rapidas pinceladas, tern um colorido surdo nas 

sombras, cores quentes no ceu e reflexos. (Col. T. Pinotti 

21x55 cm). Em sua exposigao de 1920, Carlo de Servi apre 

sentou varias telas de tematica brasileira, onde se viam 

flamboyant em flores, lagos, rochas batidas pelo mar, ve 

Ihos troncos de florestas tropicais. Em 1921 mostrou umas 

telas inspiradas nos versos de Casimiro de Abreu, com pad^ 

sagens da Barra de S.Joao onde o escritor foi sepultado. 

Depois de tantos anos de um Brasil, ja acostumado as no- 

vas tecnicas, De Servi recebeu constantes elogios como os 

de Adalberto Mattos^ , com o quadro TJltimos Momentos de 

Rio Branco (o Barao esta deitado no leito de morte). De 

Servi executou o quadro do natural, tendo estudado o lo- 

cal em que o fato aconteceu. Adalberto Mattos comenta 

ainda A Bela Pescadora, no qual aprecia a pincelada farta, 

a cor e a composi^ao. 

De Servi chegou a fazer um projeto para o teto 

do Teatro Municipal, que nao executou; quern o pintou foi 

Oscar Pereira da Silva. Varias vezes, em suas exposigoes, 

participou Lourengo, seu irmao, com naturezas mortas. 

Podemos encontrar varies retratos de Carlo De 

Servi na Galeria Municipal de Belem do Para, como tambem 

o quadro Arte e Patria, no Palacio do Governo dessa cida- 

5. Ilustragao Brasileira, R.J, 1921 
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de encontra-se a alegoria ao Barao do Rio Branco. Traba- 

Ihou em Manaus na decoragao da Catedral. Em 1908, escre 

veu o livro (famoso, na epoca), Ligoes de Desenho, para 

uso de escolas. 
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CARLO DE SERVI 

1871 - Nasceu em Lucca, onde estudou pintura, na Academia 

de Belas Artes. 

Viajou com o irmao Luigi para Buenos Ayres, onde pin 

taram por algum periodo. Voltou para Lucca, recebeu 

bolsa para estudar em Roma, ai ficando por 4 anos. 

1896 - Chegou ao Brasil. 

Expoe no salao terreo da Associagao Comercial em Sao 

Paulo. 

1899 - Participa do S N B A : recebe a medalha de Ouro de 

3? classe. 

CNov.) - expoe no Clube Internacional. Oferece o qua 

dro Luciola para ser sorteado. 

1901 - Expoe no Salao do Clube Internacional quadros de ge 

nero e natureza morta. 

1902 - Participa da Exposigao de Belas Artes e Industria 

em Sao Paulo com "0 doentinho". 

(Mai.) - expoe o retrato do Dr. Bento Bueno na Casa 

Aguiar. 

1903 - (Fev.) - expoe na R. Marechal Deodoro: Visita do 

Bispo de Sao Paulo aos febrentos de Sorocaba. 

1906 - CMar.) - expoe em Sao Paulo. 

- exp5e em Milao e recebe diploma de Beneme 

rencia. 
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1908 - (Jan.) - expoe no Salao Casa Bevilacqua, R.S.Bento: 

mostra a Galeria dos Presidentes do Estado desde a 

Proclamagao da Republica. 

Escreve Ligoes de Desenho, para uso de escolas. 

Na E.N.B.A. do Rio recebe a Medalha de Ouro: expoe 

Yolta do Mercado, Cabega de Velho, Descanso, Arte e 

Patria, Retrato de Puccini e documentos historicos. 

1909 - (Jul.) - viaja para o Rio com destine a Belem do Pa 

ra: vai expor 40 telas. 

1911 - Participa da Exposigao Brasileira de Belas Artes com: 

Sempre Viva e Descanso. 

1912 - Participa da 2? Exposigao Brasileira de Belas Artes 

com: Beijo Materno e Descanso do Tropeiro. 

Participa do S N B A : recebe Grande Medalha de Pra 

ta. 

1913 - Participou no S N B A como membro do Juri. 

1920 - Expos no S N B A o quadro Depois da Tempestade. 

1921 - Expos em Sao Paulo, na Associagao de empregados do 

Comercio: sao 86 telas, algumas inspiradas em ver- 

sos de Casimiro de Abreu, alem de naturezas mortas 

e flores. 

Depois desta data nao temos mais noticias do artis 

ta nem aqui no Brasil, nem na Italia. Quirino Cam 

pofiorito cita o ano' de sua morte 1947. 



CARLO DE SliRVl 

J 

ipwr'-lT 

rrrrrr% 
m X iAg 

1. Pescadores 

Col. Particular 

2. Estancia Mineral 

Col. Dr. Giro Aranha 

Pere ira 

3. Flamboyand 

Col. Edmon El Mikui 



252 

BENJAMIN PARLAGRECO 

Benjamin Parlagreco nasceu em Caltanisetta, Sici- 

lia, em 1856. Estudou pintura em Napoles com Morelli e Pa- 

lizzi, Mudou-se para o Brasil em 1895, e no seguinte expu- 

nha no Rio de Janeiro, Petropolis e Sao Paulo. Em 1897 par- 

ticipou do SNBA e em 1898 expos em Sao Paulo no Salao Nobre 

do Banco Constructor. No mesmo ano recebeu a medalha de Ou- 

ro de 3a. classe no SNBA. Voltou para Sao Paulo em 1901, fa 

lecendo em 13 de maio de 1902, de febre amarela. 

Por ter estudado em Napoles, Parlagreco seguia a 

Escola Italiana de pintura. Ao vir para o Brasil, era ja ar 

tista consagrado na Italia. Deixou uma obra que ainda nos 

agrada, cuja tematica foi a natureza e cenas da vida rural. 

Nos poucos anos que aqui passou viajou muito, sempre pintan 

do, tendo fixando trechos do Rio Paraiba, fazendas,casas de 

colonos, estabulos, praias, casas de pescadores, cenas urba 

nas de Minas e Rio de Janeiro. Em suas mostras havia sempre 

tambem, algum quadro de figura e flores nativas. Pintou mu^ 

to a oleo mas deixou tambem aquarelas, bicos de pena e la- 

pis. Gostava de povoar seus quadros com animais sempre cor- 

retamente colocados e estudados. Sua paleta era sobria; mas 

estudava os claro-escuros. Gostava de escolher paisagens en 

solaradas onde a luz deixava algumas zonas iluminadas e ou- 

tras na penumbra, como em Na Roga (Col. Pinacoteca do Esta- 
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do 75x109 cm), onde o desenho marcado e a pincelada solta. 

Em Curral (Col. Anesio Urbano Jr 15,5x20,9 cm (Fo 

to 1), os animals tern tratamento ainda mais livre e o arti^ 

ta captou com perfeigao a expressao corporal. A pincelada 

deixa perceber a gestualidade do artista. 

Muitos sao os quadros em que focaliza caminhos e 

estradas em que a mata das beiradas recebe tratamento de gran- 

de liberdade e o colorido procura ser fiel ao local, espe- 

cialmente quando se trata da terra avermelhada. For exem- 

plo, Camponeses na Estrada (Col. Olavo Queiroz Guimaraes F^L 

Iho 20x31 cm) (Foto 2) . 

Ao fixar casas de pau-a-pique (Col. Dr. Ariovaldo 

Vianna 25x32,2 cm) (Foto 3), estudou-lhes as paredes, des- 

tacando com maestria a textura do barro. Deu tambem as pe- 

dras urn tratamento mais solto que so mais tarde nossos ar- 

tistas aprenderiam na Europa. 

Para os nossos olhos,hoje sua obra pode parecer 

igual a de muitos pintores; mas, se lembrarmos que ele mor- 

reu em 1902, veremos que ela era avangada para a epoca. A 

maior parte de suas telas tern tao grande realismo que che- 

ga a se assemelhar as de Almeida Junior. 



BENJAMIN PARLAGRliCO 
2 5 4 

'' ' '' 

1. Curral 

Col. Anesio lirbano Jr 

Camponeses na Estrada 

Col. Olavo Queiroz 

Guimaraes Filho 

m V 



255 

SALVADOR PARLAGRECO 

Salvador Parlagreco nasceu em 1871, originario de 

Caltanisetta, Sicilia, como seu irmao mais velho Benjamin. 

Sens primeiros trabalhos conhecidos no Brasil sao 

retratos e surgem em 1904, na Casa Bevxlacqua. No ano se- 

guinte, no mesmo local, expos 25 quadros. Em 1908 partici- 

pou da Exposigao Comemorativa da Abertura dos Portos no Bra 

sil, no Rio de Janeiro, recebendo Medalha de Prata. 

Expos ainda em 1912, na Rua 15 de Novembro 37-A,e 

em 1925 na Rua 15 de Novembro 32, mostrando paisagens do 

Rio, Petropolis e Sao Paulo. Aida em 1928, na Exposigao de 

Belas Artes, Muse Italiche, expos paisagens de Tijuca e Cor 

rea. 

Salvador dedicou-se principalmente a pintura da 

paisagem e ao retrato. Alem de cenas urbanas pintou cenas 

rurais, cavalos, vacas, cabras, carroqas com bois e muitas 

praias. Ao pintar paisagens, conseguiu bons resultados, mas 

quando se tratava da figura humana ou de certos animais,nao 

foi tao feliz como seu irmao Benjamin. Em seus trabalhos sen 

te-se algo como que dureza, falta de movimento. 

Benjamin e Salvador tinham ainda urn irmao, Carlo, 

professor, que tambem viveu no Brasil. 
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BERTHA ABRAHAM WORMS 

Bertha Abraham Worms pintou muitos retratos de 

personalidades, tanto para o Governo como para particula- 

res, mas tambem se dedicou as pinturas de genero, nature; 

zas mortas e algumas raras paisagens, das quais deixou ex 

celentes exemplos. Enquanto na Franga, participou varias 

vezes do Salon e no Brasil expos em coletivas, tanto em 

Sao Paulo, como no Rio. Individuals fez varias, sempre 

muito admirada pela qualidade do trabalho que apresentava. 

0 desenho de Bertha Worms, bem cuidado, procura dar vigor 

ao tratamento geral do quadro com uma pincelada quase sem 

pre larga, tendo usado, em geral, cores ocres, amarelas e 

castanhas. Encontramos titulos tais como 0 Amiguinho, 0 

Beijinho, Fugindo do Incencio, Saudades de Nipples (este 

hoje na Pinacoteca do Estado}, e usou muitas vezes retra 

tar velhas e cenas no galinheiro. Para o Museu Paulista 

fez uma paisagem de Sao Paulo de 1860, baaeadp em urn de- 

senho da epoca. 0 quadro peca pelo excessro de cuidado, 

pois a artista nao quis mudar nada, nem esquecer qualquer 

detalhe que houvesse no desenho original; por isto, neste 

trabalho nao encontramos a costumeira largueza que hi. na 

sua obra. De outras paisagens somente temo? noticia, pois 

nos colecionadores so vimos cabegas, retratos e figuras 

nas quais se especializou e como ela mesma disse, por pro 
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pensgao natural. Sempre que pode, imprimiu um certo roman 

tismo aos seus quadros, tematica que ainda agradava e que 

a nossa sociedade pedia. A pintora era a mae de Gastao 

Worms, a quern deu as primeiras ligoes de arte. 
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BERTHA ABRAHAM WORMS 

1868 - Fev., 26 - nasce em Uckenge, Lorena, Franga. 

1885 - Cursa a Academia Julian: estuda com Jules Lefevre, 

Gustave Boulanger, Tony, R. Fleury, e Benjamin 

Constant. 

Recebe o diploma de professora de desenho em Paris. 

1886 - Recebe o certificado de aptidao de ensino de Des£ 

nho nos Liceus e Colegios de grau superior pelo 

nisterio de Belas Artes da Franga. 

1887 - Recebe o certificado de aptidao ao ensino de dese 

nho nas Escolas Normais. Expoe no Salao de Retra- 

tos e Composigoes. 

1892 - Casa com o brasileiro cirurgiao dentista Fernando 

Worms. 

Reside por certo tempo no Sul do pars e em Manaus. 

1895 - Jul. - ja residente em Sao Paulo, expoe na Vitrine 

da Casa Garraux o retrato de Julia Lopes de Almei^ 

da, poetisa. 

Participa do Salao Imperial de Belas Artes: recebe 

a 2? Medalha de Ouro. 

1897 - Ago. - expoe no "0 Estado de Sao Paulo". 

1903 - Mar. - volta da Europa e fixa-se em Sao Paulo. 

1904 - Expoe o retrato do Dr. Brasilio Rodrigues dos San 

tos na Faculdade de Direito. 
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1907 - Mai. - expoe vlrios trabalhos em Sao Paulo. 

Mar. - expoe Busto de Velha na Casa Garraux. 

1910 - Mar. - expoe no Salao Cercle Frangais, R.S.Bento,75. 

1911 - Expoe na I Exposigao Brasileira de Belas Artes: Es- 

ta Demorando, Uma Vocagao, Mae. 

1912 - Expoe na II Exposigao Brasileira de Belas Artes: Ve 

Ihinha, Invocando, Cantando, Retrato. 

1919 - Expoe na Casa Editora "0 Livro", R.Boa Vista: retra 

tos, naturezas mortas, generos. 

1922 - Participa da I Exposigao Geral de Belas Artes: Jeune 

Fille , InvocaQao, Bordando, retrato. 

1923 - Abr. - expoe na casa Mappin: 35 quadros: genero, na 

tureza morta e paisagem. 

1928 - Mai. - exposigao no 1? andar da Casa Michel. 

Participa da Primeira Exposigao de Belas Artes, Muse 

Italiche. 

1937 - Jun., 27 - morre em Sao Paulo, 



A LUZ COMO PERSONAGEM 
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PAULO DO VALLE JUNIOR 

Quando, em 1919, o jornalista d'O Estado de S. Pau 

lo visitou o atelie de Paulo do Valle Jr., situado a Rua das 

Flores, encontrou um homem timido, palido, mas ja considera 

do um dos poucos bons paisagistas de Sao Paulo, cuja obra 

considerou "sentimental e lirica"^". 

Ao voltar da Europa, em 1915, dirigiu-se o arti£ 

ta, imediatamente, a Pirassununga, a fim de visitar a fanu 

lia. Aproveitou a estada na terra natal e executou uns qua 

drinhos pequenos, que expos apos estabelecer-se na capital 

do estado. A mostra £oi um sucesso, tendo sido apreciadas 

a justeza de colorido, a frescura e a facilidade de fatura. 

Estas caracteristicas serao as mesmas, tranqliilamente, duran 

te todo o resto de sua carreira artistica, pois jamais as 

perdeu com o passar dos anos. 

Paulo do Valle Jr. nasceu em Pirassununga, sendo 

filho de Paulo Pereira do Valle e de Vicentina Pereira do 

Valle. Quanto a data de nascimento, existem duvidas sobre 

quais seriam o dia e ano certos. Em sua carteira de identi 

dade consta 22.6.1886, mas, de acordo com outros documentos, 

teria nascido em 24,7.1889. Ainda menino, comegou a copiar 

quadros que havia em casa. 0 pai - que nao o queria pintor - 

1. 0 Estado de Sao Paulo, 21,5.1919 
2. 0 Estado de Sao Paulo, 7,7.1915 



262 

foi contra e arranjou-lhe emprego em um banco, mas Paulo fi 

cou so uma semana. Inscreveu-se, em seguida, em Sao Paulo, 

no Liceu de Artes e Oficios, onde foi aluno de Oscar Perei^ 

ra da Silva. 0 Senador Lacerda Franco, ao ver uma natureza 

-morta por ele executada, ficou tao entusiasmado, que a mo_s 

trou ao entao presidente do estado. Dr. Jorge Tibiri^a. Es^ 

te, impressionado, o£ereceu-se para envia-lo a Europa estu 

dar pintura, mas como era muito jovem (teria 13-14 anos), re 

solveram esperar algum tempo. De fato, em 1906, portanto 

tres anos depois, seguia ele para a Europa, como pensionista. 

Teria nesta epoca diminuido tres anos em seu atestado de na£ 

cimento, para parecer mais velho e, assim, apressar a via 

gem. Como nao temos provas deste fato, ficamos em duvida 

3 
sobre qual seria a data certa do nascimento. 

Viajou o jovem pintor de navio durante 17 dias, 

com 100 francos no bolso, mais um cheque de 300 francos pa 

ra as despesas do primeiro mes.^ 

Ao chegar em Paris, inscreveu-se na Academia Julian, 

onde estudou com Jean Paul Laurens, Marcel Bachet e Henry 

Royer. Foi um aluno que se sobressaiu dos outros e em uma 

revista da Academia Julian, de 1909, ha uma nota confirman 

do-o: "M. Valle est en progres constant; il y a un moelleux 

tres agreable dans la toile, et malgre la force de tant 

3. Em resposta a carta que enviamos a Curia Diocesana de Pi 
rassununga e Limeira^para verificar a data de seu batis" 
mo, informaram-nos nao terem encontrado nenhum registro. 

4, Do Discurso proferido por Paulo do Valle em 1948, col. 
Paulo A. Siqueira. 
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vieux il peut aspirer premieres places'*^. Em 1908 tinha ja 

conseguido o primeiro lugar da Academia Julian com urn nu 

masculino, fora mais dois premios, tambem para desenho de 

nus. 

Ficou em Paris ate 1912, quando chegou ao £im de 

sua bolsa. Voltou ao Brasil e pediu uma prorrogagao por mais 

dois anos, conseguindo-a. Antes de retornar a Paris, expos 

alguns trabalhos que foram muito bem recebidos. Durante sua 

estada francesa casou-se com Noemia Roberts, com quern viveu 

modestamente toda a vida. Nao tiveram filhos. Em Paris con 

viveu com os outros bolsistas brasileiros, entre eles Dakir 

Parreiras, E. Parreiras, J. Wasth Rodrigues, Campos Ayres e 

J. Marques Campao, de quern foi amigo. Viajou pela Franga e, 

quando eclodiu a I Guerra Mundial, estava pintando no Alto 

Marne, onde vivia uma irma de D. Noemia. Foi obrigado a vo]^ 

tar ao Brasil, como tambem todos os outros bolsistas. 

Paulo do Valle, alem de modesto, como ja vimos, 

era tambem extremamente honesto e cobrava muito pouco pelos 

seus trabalhos^. Apreciava, porem, o belo e preferiu muitas 

vezes privar-se de coisas uteis para adquirir objetos de ar 

te que enfeitavam seu atelie. Pela £oto que temos, reprodu 
y 

zida na Revista Paulistania , e por varies relates, sabemos 

que alem de quadros possuia pratos e objetos de porcelana 

rara, moveis entalhados, entre os quais urn espelho que per 

tenceu a Marquesa de Santos, adagas, cachimbos alemaes, pe 

5. Arquivo Paulo A. Siqueira 
6. Segundo depoimento de Paulo A.Siqueira a Autora em 2.3.1983 
7. Paulistania, 7.8.1940 
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gas de metais antigos. 

Ao voltar da Europa, integrou-se rapidamente ao 

fraco ambiente artistico paulista e comegou a participar 

dos poucos saloes oficiais. Expos em Sao Paulo em 1915 e, 

em 1916 mandou o quadro Outono de Paris para a Escola Na 

cional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, recebendo a Meda 

lha de Bronze, No ano seguinte, com Pau d'Alho, recebeu a 

Medalha de Prata. Este quadro chegou a ser comentado por 

Monteiro Lobato, que qualificou o seu desempenho como sen 

do de mestre, com alto senso decorative, otimos tons e lu 

minosidade^. 

Em 1920, o Clube Comercial foi palco de sua expo 

sigao, que constava de 81 telas. A obra despertou o inte 

resse da critica, que a ela se referiu elogiosamente, re^s 

saltando-lhe a tecnica segura e desembara^ada, aliada ao 

cunho pessoal na largueza da fatura e na espontaneidade que 

revelava. Havia paisagens e marinhas brasileiras, ao lado 

de algumas obras feitas na Franga, em Chezeux: vielas, ve 

Ihos telhados, arredores de Chezeux, trigais. De tempera- 

mento placido, sensivel a poesia da natureza, destacava a£ 

pectos nao perturbados pelo homem, como matas, estradas de 

sertas, praias mansas, velhas igrejas solitarias. Havia es_ 

tradas de Pirassununga, praias de S. Sebastiao, velas e 

barcos de Angra dos Reis, campos ensolarados, mangueiras, 

dias brumosos e alguns de luz suave. ExpSs tambem o Pau d'Alho, 

8. Revista do Brasil, n? 22, ano II - vol.6, out.1917 
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ja mostrado no Rio de Janeiro. Em alguns quadros havia fi 

guras pintadas com poucas pinceladas. 

Paulo era tambem urn excelente retratista e sem- 

pre mostrou algum retrato executado com pinceladas largas, 

nervosas, nunca se atendo ao detalhe, mas sempre procuran 

do captar a personalidade do retratado. 0 nu tambem apare 

ceu sempre em suas exposigoes e dele temos exemplos inte- 

ressantissimos. Estes nus - quase sempre femininos - sao 

trabalhados com liberdade e espontaneidade, em poses sim- 

ples, mas bem construidas, onde o corpo se apoia firmemen 

te em algum sofa ou pedra, quando esta ao ar livre. 0 de 

senho e rigoroso e o colorido da carne agradavel. Poucos 

sao os quadros de genero; urn deles e A Esmola, executado em 

Paris e hoje no Palacio S. Luis; esta ambientado diante da 

igreja e a dama de preto da uma moeda ao mendigo. A tela 

se enquadra na classificagao de "arte burguesa", bem rece 

bido no comego do seculo, o que Alexa Celebonovic percebeu 

ao estudar as obras deste periodo. Paulo nao se dedicou a 

pintura historica e nem aos costumes brasileiros tao valo 

rizados na epoca e por isto foi criticado. Lembra Irene 

Keller que somente uma vez se interessou por urn tema histo 

rico, ao querer fazer uma tela sobre a Revolugao de 32. Mas 

nao passou dos primeiros esbogos (colocara em urn canto urn 

caminhao cheio de soldados); na ultima estada na Franga ten 

9 
tou acaba-la, mas voltou sem ela . 

9. Entrevista de Irene e Freddy Keller, 11.6.1984 a autora. 
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Alem da individual de 1920, expos em 1921,em 1922 

e em 1923, com excelente reprecussao no meio artistico. As 

exposi^oes eram sempre muito visitadas e varias vezes cole 

gas adquiriram trabalhos seus, como aconteceu em 1922 com 

Nicola Rollo e Alfredo Norfini. Eram admiradas a corregao 

do desenho, a fatura, a seguranga do toque, a espontaneida- 

de, a riqueza e harmonia das cores, a paleta limpa. 

Depois das individuals citadas, deixou de se preo 

cupar com a organizagao de outras, com medo dos gastos que 

implicariam. Vendia seus quadros no atelie, nas exposigoes 

coletivas das quais participava, como a Exposigao de Belas- 

artes de 1922, as da ENBA, nas do Grupo Almeida Junior e 

nas anuais e coletivas da Galeria Jorge, da Galeria do Sr. 

Belido (que durou somente urn ano), nos Saloes Paulistas dos 

quais foi varias vezes presidente, participando tambem de 

sua diretoria e das comissoes de selegao e premiagao. 

Paulo do Valle captava a perspectiva aerea como 

ninguem; dele se pode dizer que foi urn dos poucos artistas 

que nao sofreu declinio com o passar do tempo. Em 1940, en 

tre tres marinhas, nao se sabia qual delas era a melhor, to 

das iluminadas pelo sol tropical sob urn ceu profundo e trans 

parente. 

Usou duas assinaturas durante sua carreira. Ate 

o r 
1937 assinou Valle J em letra de forma, estando o Valle 

sublinhado e o or em letra menor, tambem sublinhado. Depois 

de 1937, o ValleJor era em letra corrida, formando urn bloco 

so e nada era sublinhado. 
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Quanto aos quadros a oleo, hoje encontramos a.1 

guns com a tinta craquelada; outras vezes chegou a formar 

escamas, que se descolavam da tela, fazendo com que, infe 

lizmente, se perdessem alguns trabalhos. A causa destes 

problemas seria, talvez, o tipo de secante empregado, Seus 

quadros nunca recebiam verniz e ele recomendava ao colecio 

nador para que nao o usasse pois se perderiam alguns efei^ 

tos. Chegou a escrever no verso de uma das telas: "este 

quadro nao deve ser envernizado". 

Apesar de ser ativo no meio artistico, com o tern 

po Paulo comegou a sentir-se desmotivado, mal este por que 

passavam muitos, sentindo falta de incentive e da concor- 

rencia que tinham na Europa. Conta Irene Keller que na de 

cada de 40 convidava-o muitas vezes para ir ao Guaruja, ten 

tando fazer com que as praias de la o animassem. la muitas 

vezes com o filho de Irene, Freddy, escolher os lugares ma 

is pitorescos, a £im de voltar no dia seguinte para pintar. 

Quando pintava de manha e por acaso nao acabava o quadro, 

so voltava a mexer nele no mesmo horario e se era dia de 

sol, tambem seria dia de sol. Nao pintava com chuva e nem 

no domingo. Nesse dia devia descansar os olhos, nao gasta 

-los a toa, como dizia, Ficava sentado o tempo todo sem 

fazer nada. Certa vez choveu a semana inteira e no domin 

go surgiu o sol. Os Keller o convenceram a ir pintar. Foi, 

mas quando o quadro estava pronto, caiu na areia e ficou 

inutilizado, ao que ele comentou: " Nao falei que domingo 
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e dia de descanso? . 

Como nao tinha espirito de comerciante, sempre vi^ 

veu numa pobreza beneditina e o sonho de um dia voltar para 

a Franga era irrealizavel. Irene Keller era sua prima e, no 

fim da vida, seus lagos de amizade se tinham estreitado. Ao 

ve-lo deprimido, triste, achando que nao pintava como que- 

ria, tendo periodos de grandes desanimos, pensando em ir pa 

ra Mato Grosso e deixar de pintar, convenceu o marido, Fre 

derico Keller, a pagar-lhe as despesas de uma viagem e esta 

da em Paris. No comego seria por dois anos e Paulo aceitou, 

prometendo que toda sua produgao seria, em seu retorno, en 

tregue aos Keller. 0 Governo praticamente inventou um car 

go para ele ficar tao longo tempo na Franga: um curso de res 

tauragao e museologia. Paulo voltou para a Academia Julian 

e chegava a ficar la o dia inteiro. No quartinho de hotel 

em que morava com D. Noemia quase nao podia pintar, de tao 

pequeno que era. Trabalhava - quando o tempo permitia - ao 

ar livre, ou entao na Academia, ja com novo animo. Escreveu 

para Frederico Keller "precise impregnar-me de espirito ar- 

tistico. Para isso e precise ambiente e esse ambiente so 

aqui encontro". Viajou para b Alto Marne, o interior de 

Chezeux e para Salseur. Nesta epoca ja executara 50 traba 

Ihos, "muitos deles ja ampliados", e esperava "pintar mais 

uns 30 neste verao, fora os ampliados"11. Acabou ficando 

10. Entrevista de Irene e Freddy Keller, 11.6.1984 a autora. 
11. De Cartas de Paulo do Valle e Frederico Keller, margo 

de 1950. 



269 

quatro anos na Franga por ter economizado muito, nao se pro 

porcionando nenhum luxo, nenhum divertimento. Ao voltar, co 

mo fora combinado, honestamente entregou toda sua produgao 

aos Keller, mas eles ficaram somente com os quadros maiores; 

os pequenos e os desenhos deixaram com ele, e, como lembra 

Irene, nao ficaram com todas as telas grandes. Na volta con 

tinuou vivendo modestamente, perto do parque D. Pedro II, 

chegando a usar vela em vez de luz eletrica para economizar, 

o que poderia parecer estranho em se tratando de uma pessoa 

que possuia tantos objetos de arte. Mas jamais sonharia se 

parar-se deles. 

Era conhecida sua honestidade no trabalho: conta- 

-se que chegara a adquirir em uma galeria uma obra que nao 

o agradava, pois nao queria que ninguem a possuisse. Apesar 

da pintura ser seu unico sustento, nao pintava para vender 

e relutava em des£azer-se de uma tela. Certa ocasiao foi 

convidado a assumir a diregao da Pinacoteca do Estado e, ape 

sar de realmente necessitado, recusou, porque nao teria tern 

po para pintar e nao concebia aceitar urn cargo no qual apa 

receria somente de vez em quando, como tinha sido sugerido 

12 
que fizesse 

Ha indicios de que Paulo do Valle nao gostava de 

italianos, e os Keller o confirmam. Foi contra a funda^ao 

do Departamento Historico e Artistico do Estado porque o 

achava superfluo, uma vez que ja existia o Conselho de Orien 

12. Palestra proferida na Radio Cultura em S. Vicente 
Paulo A. Siqueira em 5.11.1937 
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tagao Artistica, fundado com o mesmo £im. Mas o que o in 

comodava mais e que no novo projeto havia dois artistas es_ 

trangeiros e Paulo nao concebia que eles influenciassem a 

13 - • 
arte brasileira . Ja Paulo A. Siqueira - que foi seu anu 

go - acha que a preven^ao contra os italianos nao existia, 

pois teria ele varies amigos pintores descendentes de ita 

lianos, como Torquato Bassi, Nicola Petti, Castellani e 

Antonio Rocco . 

Mesmo envelhecendo, seu cabelo continuou escurl^ 

simo; aos 70 anos tinha urn ar de mogo, talvez por causa de 

seu porte reto, fisico magro, corado, sempre em movimento, 

uma vida organizada e - segundo contam - sem vicios. Sobre 

vivia de encomendas e nunca deu aula; nao aceitava alunos. 

Era patriota, temperamental e espirita. So se dava com os 

artistas mais consagrados e estava convencido de que o un^ 

co que sabia pintar mesmo era ele. Varios tentaram seguir 

seu estilo, como o amigo Nicola Petti; o proprio Campao nao 

deixou de se influenciar algumas vezes. 

Em 1956 apresentou em retrospectiva uma grande 

amostragem de seus trabalhos, com 209 oleos e 70 desenhos, 

a maioria emprestada de colecionadores. Esta exposigao, 

feita mais por imposi^ao de amigos, acabou sendo urn suce^ 

so na Galeria Prestes Maia; compunha-se de marinhas, paisa 

gens, flores de colorido lindissimo, natureza-morta trata- 

da com muita naturalidade e firmeza, e retratos. Frederico 

13 . Diario da Noite, 5.11.1937 
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Keller emprestou 43 obras; tambem o fizeram, Sinesio Rangel 

Pestana, Arthur Guimaraes, Odette Carneiro, Paulo Alves Si^ 

queira, Jose Pinotti, Domingos Toledo Piza, e orgaos ofici^ 

ais, so para citar alguns. 

Ao morrer de enfarte, dois anos depois da expos^i 

gao, deixou ainda uma vasta obra, constando de parte do que 

executara em Paris, nus e naturezas mortas, marinhas de San 

tos, S. Vicente, Guaruja, oleos na maioria e algumas aquare 

- 14 
las e trabalhos em carvao 

Paulo do Valle poucas vezes datava seus quadros ; 

por isto, muitas vezes e dificil sabermos em que epoca fo- 

ram pintados. Alguns quadros do comego da carreira tern a 

preocupagao de reproduzir o real e nao sentimos neles a e£ 

pontaneidade dos posteriores, tanto na pincelada como no co 

lorido; sentia-se ainda, talvez, preso as ligoes que apren 

deu com Oscar Pereira da Silva, ou entao da cor que viu na 

Franga e que os pintores da Escola de Barbizon empregavam. 

As telas que pintou na Franga, especialmente as de Paris, 

muitas delas olhando da janela de seu atelie, quase sempre 

sao cenas do inverno frances e o colorido delas e escuro, o 

ceu cinza; branca somente e a neve dos telhados. A pincela 

da e rapida, com boa perspectiva, conseguindo grande profun 

didade, como se pode verificar em Telhados de Paris (col. 

Jose de Azevedo Lima, oleo s/tela 65,5x54,2 cm) (Foto 1). Ou 

tras, pintadas no outono, colorem-se de tons castanhos; mes 

14. Estas obras acabaram sendo avaliadas por alguns amigos, 
a pedido da viuva. 
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mo em se tratando de arvores, o ceu sempre e cinza. Em 

Chezeux, terra de sua mulher, no Alto Marne, ou mesmo em 

Montmartre, pintando nos dias de sol, o colorido passa a ser 

vivo; preocupava-se com a luz e as sombras. Povoa sempre 

as ruas com pequenas figuras que dao movimento a tela, d£ 

vido a sabia colora^ao que Ihes empresta. As arvores tern 

seus verdes captados no torn certo, algumas escuras, outras 

quase esbranquigadas; quando ha agua e casario, faz com 

que o reflexo seja grande, o que da vibragao a primeira, 

como em Paisagem Campestre (col. Josef Cristescu oleo s/ 

cartao 25 x 34 cm). 

A agua sempre foi uma grande atragao para Paulo 

do Valle, podendo ser o mar, onde captava ondas, como os 

portos e rios calmos, preferidos por causa dos maravilho 

sos reflexes que compunham. Escolhia os cascos velhos e 

enferrujados de algum navio, mas sempre havia urn de cor v.i 

va, que lan^ava seu brilho alegre na agua, tratada livr£ 

mente com pincelada solta, desordenada, nunca se preocupan 

do com pequenos detalhes. Nao alizava com o pincel nos 

seus quadros e o desenho, que sabemos muito estudado, £a- 

zia com que nao fosse percebido, como em Barcos Velhos (Co 

legao Terezinha Pinotti oleo s/tela 24,5x33 cm) (Foto 2).Sao 

muitos os seus desenhos a lapis e nanquim; trata-se de £i 

guras de pessoas agachadas, pescando, puxando rede, descan 

sando, maes com filhos no colo, pequenos grupos conversan- 

do; ha cadernos cheios deles. Aproveitava depois estes cro 

quis para colocar em suas telas, que tanto podiam ser de 
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pano, como de madeira ou de papelao. 

Como gostava de praias, captou estaleiros, ou sim 

pies barcos puxados para reparos, na praia, no meio de rou 

pas secando, ou debaixo de algum toldo. Repetiu algumas ve 

zes o mesmo tema em quadros de tamanhos diferentes, sempre 

preocupado com o estudo da luz, da sombra debaixo de urn te 

lhado e da escura e colorida projetada pelo barco. Tudo tao 

estudado e no torn tao certo, que parece inacreditavel que, 

com poucas pinceladas, conseguisse tantos efeitos (col. Pau 

lo A. Siqueira 27,5x40 cm. Estaleiro Improvizado (Foto 3),e 

col. Particular 12,4x18,4 cm. madeira). 

Pintou varies trigais na Franga; em urn deles, no 

trigo de torn claro projetam-se sombras escuras arroxeadas 

de arvores somente sugeridas na lateral do quadro. A compo 

sigao e horizontal e apenas o caminho corta o quadro verti^ 

calmente. As cores sao limpas, claras e brilhantes; a preo 

cupagao da luz e a maior caracteristica desta obra, que tran£ 

mite o calor do meio-dia em pleno verao (Trigal, Colegao Pe 

dro Kalim Cury 72x80 cm oleo s/tela). 

Estes mesmos efeitos de luz e sombra jamais se 

cansou de captar no Brasil, focalizando casarios e quintals 

do interior do Estado de Sao Paulo e do Rio, conseguindo 

transmitir o nosso sol e calor. Deixava tudo claro na luz 

e nas sombras escuras estao somente os beirais dos telhados, 

as sombras projetadas pelas arvores, nas quais podemos sem 

pre ver pequenas figuras descansando ou fugindo do calor : 

Serenidade (Col. Anesio Urbano 24x25,2 cm) (Foto 4) , ou 
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Recanto de Niteroi, quadro de 1925, em que a arvore esta no 

meio da tela, ocupando grande parte. Nesta obra foram de_i 

xados de lado todos os detalhes e o pintor preocupou-se so 

mente com os intensos conjuntos de massa para conseguir o 

maximo volume da grande arvore. (col. Nelson Mateus, oleo 

s/ tela 46x58 cm.) 

Varias vezes focalizou currais, onde aparece, em 

geral, urn campo no primeiro piano, com vacas pastando, fixa 

das em varias posigoes. Estes animais ele os pintou rapida 

mente, mas assim mesmo tern peso, volume e movimento. No se 

gundo piano fica o curral, as cercas e por £im urn ceu com 

pequenas nuvens. 0 sol brinca, deixando manchas claras, tan 

to no casario como na terra e nos animais. Exemplo: Prisio- 

neiras (col. Olavo Queiros Guimaraes oleo s/tela 70x103,5cm) 

(Foto 5). Executado no mesmo ano, 1957, e no mesmo lugar, 

mas em outro canto, e a pequena mancha de 18,5x22 cm que con 

segue ter identica forga do quadro maior (col. Fam. Pires 

Martins). Paulo do Valle foi excelente animalista e, alem 

de vacas muitas vezes pintou galinhas em seu inquieto movi 

mento. 

Quanto as pedras, sao de nossas praias, as vezes 

com ondas revoltas, quando queria £ocaliza-las; outras ve- 

zes o mar e calmo e o ceu e movimentado. 0 horizonte as ve 

zes esta longe e o mar vai a£astando-se, em varies pianos. 

Se e um dia de pouco sol, o colorido e chapado, sem muita 

variagao; ha pouca textura, a tinta pode chegar a ficar ra 

la, deixando aparecer a tela ou o papelao; ja em dias enso 
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larados, a luz brinca com as cores claras e escuras e a 

tinta e mais encorpada, tem mais massa, como por exemplo 

em Marinha (Colegao Helio Marcio Arruda, madeira 14x24cm 

(Foto 6), ou Col. Paulo A. Siqueira de 22x26 cm e tambem 

a de 27,5x41 cm. Col. Agnaldo de Oliveira). 

Podemos dizer tranquilamente que Paulo do Valle 

Jr. captou a perspectiva aerea como ninguem e que foi urn 

grande colorista, sempre preocupado com a luz. Conseguia 

fixar os detalhes ao obter a cor certa na paleta, que de 

pois colocava de uma vez so na tela. Gostava de cores cla 

ras, puras, limpas e mesmo quando usava as escuras, eram 

transparentes. A espontaneidade, a seguran^a do toque sao 

suas grandes qualidades, conseguindo tornar o quadro leve, 

nao se sentindo a preocupagao da perspectiva e do desenho 

das formas. Estas qualidades fazem com que sua obra possa 

ser reconhecida ao primeiro olhar; nenhum de nossos pinto- 

res paulistas conseguiu iguala-las. Em sua vasta obra e 

grande a variedade de temas, como recantos solitarios, ca 

sebres, ranches povoados de figuras ou animais, sol na es 

trada, casarios, ribamar, portos, barcos e praias desertas. 

Como vimos, no comego da carreira seguiu as li 

goes de Oscar Pereira da Silva, depois as da Escola de Bar 

bizon, tanto no colorido mais escuro, na luz difusa, como 

no enquadramento da composigao quase sempre sem horizontes. 

Mas logo se encantou com a luz e viu sua infinita forga e 

beleza; dedicou-se a seu estudo e interpretagao, preocupan 

do-se sempre com a hora do dia. Nao podemos dizer que foi 
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um impressionista, mas seguiu as leis da luz e cor, apesar 

de sempre ter procurado reproduzir o que via; mostrando uma 

natureza interpretada, nao usou a linha nem a cor preta, mas 

sim empastamentos nas zonas mais iluminadas, quase sempre 

de cores vivas, que harmonizavam com as cores das sombras , 

chegando a trabalhar, algumas vezes, nas claras, com espatu 

la. 
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PAULO DO VALLE JR. 

1886-1889 ? - Jim., 22 ou Jul., 24. - nasce Paulo do Valle 

Junior, em Pirassununga, filho de Paulo Pereira do 

Valle e Vicentina Pereira do Valle. 

1902 - Aluno de Oscar Pereira da Silva no Liceu de Artes e 

Oficios. 

Participa da Exposigao de Belas Artes e Industria 

com Melancias. 

1903 - 0 Presidente Jorge Tibiri^a, ve uma natureza morta 

de sua autoria e quer envia-lo a Franga. 

1905 - Exposigao individual em Sao Paulo para pleitear a 

bolsa. 

1906 - Viaja para Paris como pensionista do Estado: estuda 

na Academia Julian, com Jean Paul Laurens, Marcel 

Bachet, Henry Royer. 

1908 - Premiado na Academia Julian com tres premios em de 

senho: nus. 

1909 - Primeiro premio em pintura na Academia Julian. 

1912 - Volta ao Brasil para pedir a prorrogagao da bolsa 

por mais dois anos. Em novembro expoe em Sao Pau- 

lo. 

1913 - Jun. , 17 - embarca para a Europa no navio Zeolandia. 

1914 - Volta ao Brasil no navio Ortega. Veio casado com Noe 

mia Roberts. Viaja para Pirassununga a fim de visi 

tar a familia, por 2 meses. 
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1915 - Acaba fixando-se em Sao Paulo: expSe na Casa Auro- 

ra, R. S.Bento, 14 paisagens. 

1916 - Medalha de Bronze no Salao Nacional de Belas Artes 

com Outono em Paris. 

1917 - Exposi^ao Nacional de Belas Artes: Medalha de Pra 

ta com Pau d'Alho. 

1918 - Exposigao Nacional de Belas Artes: paisagem. 

1920 - Mar. - Exposigao no Club Comercial, R. S.Bento 59: 

81 telas, paisagens e marinhas. 

1921 - Jun. - Na Vitrine Casa Excelsior expoe o retrato 

do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. 

1922 - Exposigao Geral de Belas Artes, Palacio das Indu£ 

trias: Cambiantes (marinha), Esplendor da Terra, 

Rancho da Ponte. 

Exposigao Casa Byington, R. 15 de Novembro: 60 te 

las. Adquirida uma paisagem para uma sala do Pago 

Municipal; vendidas 40 telas. 

1923 - Exposigao Casa Byington (?). 

1924 - Funda,com outros artistas, a Sociedade Paulista de 

Belas Artes, que se torna depois Sindicato dos Ar- 

tistas Plasticos. 

1926 - Expoe na Grande Exposigao Anual da Galeria Jorge. 

1927 - Expoe na Grande Exposigao Anual da Galeria Jorge. 

1928 - Exposigao Belas Artes Muse Italiche, Palacio das 

Industrias, Praia do Jardim de S. Sebastiao. 

Expoe com o Grupo Almeida Jr. no Palacio das Area 

das. 
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1936 - Participa da Exposi^ao do Grupo Almeida Jr., em se 

tembro, quadros pequenos; em outubro, quadros gran 

des. 

1937 - Salao Paulista de Belas Artes: I9 Premio Prefeitu- 

ra, Presidente da Comissao Organizadora do Salao 

Paulista de Belas Artes. 

Expoe com o Grupo Almeida Jr. 

1938 - S P B A : Grande Medalha de Ouro, I9 Premio Prefe^ 

tura de Sao Paulo (paisagem). 

Organizou o V Salao Paulista de Belas Artes de Sao 

Paulo. 

1939 - Membro da Selegao do Salao Paulista de Belas Artes, 

Membro do Juri de Premiagao. Expoe: Fazenda do En- 

genho d'Agua (Vila Bela), Margaridas, Palma de Sta. 

Rita. 

1940 - Presidente da Comissao Organizadora do VII Salao de 

Belas Artes: expoe 4 telas. 

1941 - Organiza o Salao Paulista de Belas Artes. Expoe Ma- 

rinha CNiteroi), Vida Praiana, Recanto do Guaruja, 

e uma natureza morta. 

1942 - Membro da Comissao Organizadora do S P B A , Membro 

do Juri de Premia^ao. 

1944 - Membro do Juri de Premiagao do S P B A. 

1946 - Membro do Juri de Premiagao do S P B A. 

1948 - Viaja para a Franga em missao especial, as custas de 

Frederico Keller. 

Salao Nacional de Belas Artes: Grande Medalha de Ou 

ro. Nu: Nostalgia, duas paisagens. 
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1952 - Mai. - chega ao Brasil, com 50 quadros e muitos de- 

senhos. Medalha de Honra S P B A. 

1953 - Participa da Comissao Organizadora do S P B A. 

1954 - Medalha de Ouro no 59? S N B A , com Nostalgia, duas 

paisagens e uma natureza morta. 

1955 - Participa do Salao Nacional de Belas Artes. 

1956 - S P B A : Ceifa em St, Mesmin (Franga), Prisioneira, 

e Inundagao do Caninde. 

Exposigao Retrospectiva, 50 anos de trabalho na Ga 

leria Prestes Maia, sala Almeida Jr., 209 telas a 

oleo, 70 desenhos. 

1954 - Salao de Belas Artes, comemoragao do IV Centenario 

da Cidade de Sao Paulo: Tarde de Outono, Nu, estudo 

com Grupo Tempestade que congrega pintores figurat_i 

vos de Sao Paulo. 

Expoe na mostra "Urn Seculo de Pintura Brasileira" do 

S N B A. 

1958 - Ago., 15 - Morre em Sao Paulo. 

1959 - S P B A , Medalha de Honra (Homenagem Postuma). 
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DIOGENES CAMPOS AYRES 

Campos Ayres, paisagista, foi urn dos pintores mais 

originals de Sao Paulo. Sua pintura e tao pessoal, tao de- 

le, que a identificamos a primeira vista. Sempre usou os me_s 

mos temas, sendo, por essa razao, frequentemente criticado. 

Conservou-se porem, fiel a tematica que Ihe despertara a 

sensibilidade. Pintou arvores, aguas paradas e correntes, 

plantas aquaticas, campos com arvores ralas ou barba-de-bo- 

de, montanhas, nuvens, tudo colocado em urn ambiente de luz 

difusa, quase bruma. 

Diogenes Campos Ayres nasceu em Itapetininga, fi- 

Iho de Hermenegildo de Campos Ayres que era empreiteiro e 

de Ana Candida Ayres. Apesar de - por parte da avo materna- 

pertencer a uma tradicional familia de Itapetininga, sua 

nao tinha posses. Ainda menino comegou a pintar e teve de 

£aze-lo sem mestre, pois tal raridade, alem de ser dispen- 

diosa nao existia em sua cidade. A familia acabou mudando- 

se para Avare onde o jovem pintor ja buscava lugares poeti- 

cos e solitaries. Foi em 1908 que expBs a primeira vez em 

Sao Paulo e nesta ocasiao solicitou pensao para poder aper- 

feigoar-se na Europa, o que acabou conseguindo. Em 1909 Dio 

genes embarcou para Paris e la cbegando matriculou-se na A- 

cademia Julian, estudando com Jean Paul Laurens,Henry Royer 

e Robert Fleury. Nas aulas da Academia, como todos os outros 
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alunos estudou a figura, tema que nunca foi muito de seu a- 

grado. Preferia passar longas temporadas fora da capital, 

procurando lugares calmos e pitorescos pelos campos france- 

ses ou entao visitava museus, detendo-se sempre nos paisa- 

gistas do seculo XIX, com certeza estudando Corot, suas co- 

res e composigao. 

Em 1914, tendo voltado ao Brasil, Campos Ayres ex 

pos seus trabalhos em Sao Paulo, mas sem grande sucesso,ten 

do vendido somente seis quadros. 

Diogenes era urn homem calmo, pacato, simples. Ti- 

nha sempre urn cigarro de palha na boca, o qual costumava en 

rolar calmamente. 0 cabelo preto e liso assemelhava-se ao 

de urn indio e a pele era morena. Depois que comegava uma te 

la costumava ficar olhando-a de longe, procurando possiveis 

defeitos. Lembra Alberto Conte, antigo aluno e amigo e do 

prazer que Ihe proporcipnavam as andangas pelo campo e as 

viagens pelo sertao.^ 

Para A. Conte urn dos tragos marcantes da pintura 

de Campos Ayres e o brasileirismo, pois pintava o Bra 

sil do interior, excetuando-se, e claro, os quadros trazi- 

dos da Europa. 

Campos Ayres viajou pelo Estado de Sao Paulo, Pa- 

rana e Rio Grande do Sul e nas voltas das viagens sempre ex 

punha na capital paulista. 

Ao regressar da Franga - em sua primeira exposi- 

gao - os criticos perceberam que ele ja se tornara urn pin- 

1. 0 Estado de S.Paulo 30.12.1944 
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tor seguro, correto desenho e paleta limpa.^ Na exposigao 

de 1919 apresentou grande numero de pequenas telas,diminuin 

do sempre mais o tamanho, aproveitando tambem as tampas de 

caixas de charuto. Mesmo nessas telinhas miniaturas transnu 

tia a impressao de amplo espa^o. Os temas abordados eram as 

manhas nas margens de rios cobertos por bruma ou efeitos de 

geada, o crepusculo, o tempo nublado. 

Monteiro Lobato visitou a exposigao, escondida no 

andar superior da Casa di Franco e lamentou a falta de visi 

tantes devida, segundo ele, a pessima localizagao, Encan- 

tou-se com a pintura de Campos Ayres, achando-a "muito indi^ 

vidual, personalissima mesmo ... quern Ihe conhece urn quadro 

identifica todos os mais, independente de recorrer a assig- 

natura". Percebeu que o artista trabalhava com emo^ao e ca- 

rinho e ficou feliz ao ver que, com urn simples campo de bar 

ba-de-bode, considerado praga, conseguira fazer telas de "o 

timos efeitos de luz" especialmente quando cobertas pelo or 

3 
valho ou batida pelos ventos. Em 1929 expos trabalhos cu- 

ja tematica era as margens do Rio Atibaia, a Praia de Para- 

napua, o Rio Itapetininga, o Rio Tiete, a geada, a tempesta 

de, a inundagao, conseguindo muita emogao e observando pa- 

cientemente a natureza. Em 1933 mostrou novamente o Rio Tie 

te, o remanso, a neblina, o crepusculo, A imprensa pergun- 

tou se ele adotara uma formula conservara-se fiel a ela. Na 

verdade ele continou pintando os mesmos temas que Ihe eram 

2. 0 Estado de S.Paulo, 6.5.1914 
3. 0 Estado de S.Paufo, 5.2.1919 
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caros e com os quais se realizava como artlsta. 

Antes de viajar para a Europa Campos Ayres tambem 

gostava de beiras de rio, cantos de bosques e se preocupava 

com detalhes dos varies tipos de arvores. As que estao em 

primeiro piano, de tao detalhadas transmitiu uma certa dur£ 

za, nao somente no desenho como no colorido exagerado. Infe 

lizmente as vezes ainda colocava umas gargas brancas, sem- 

pre de perfil, forgadas testemunhando a falta de estudo. 

Raros sao os quadros datados, apos a volta da Fran 

ga, razao pela qual e dificil saber de que epoca sao os que 

temos visto concorrendo ainda mais para isso o fato de que 

sempre se inspirou nos mesmos lugares. As telas trazidas da 

Franga - mais pela tematica que pelo tratamento - sao dife- 

rentes do restante de sua produgao. Tern aquele ar europeu 

que todos os nossos artistas colocavam nos trabalhos que £a 

ziam durante a estada europeia, A tela Martin d'Automne (Pjl 

nacoteca do Estado 46x65 cm,6leo s/ tela) retrata a margem 

de urn rio, as arvores do primeiro piano detalhadas, e a me- 

dida que se afasta, os bosques. a direita assim como o lago 

nao menos acabados, o torn e mais baixo. Ao fundo, na nebli- 

na, aparecem so as sombras de outro grupo de arvores. A cor 

que ele empregou neste quadro e totalmente diferente das po.s 

teriores, onde a pincelada pequena e nervosa e sempre 

a mesma. Nao fosse pela assinatura jamais pensariamos que 

fosse obra de Campos Ayres, apesar de se tratar de urn traba 

Iho bom, mas nada original, igual a indmeros outros de pin- 

tores europeus secundarios trazxdos ao Brasil pelos comer- 

ciantes da artes. (Foto 1). 
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0 que faz com que identifiquemos um Campos Ayres? 

Em primeiro lugar a tematica, Sempre paisagens calmas, bucq 

licas, Quando se trata de rios ha uma beirada com arbustos 

no primeiro piano, logo atras urn rio correndo calmamente,ar 

vores, touceiras, colinas que se vao azulando a medida que 

se afastam no horizonte. 0 ceu em geral tern pequenas nuvens 

tendo ate urn colorido rosa-azulado suave em vez dos cinza-a 

zulados mais comuns, mas ele esta ai para dar unidade ao 

resto da composigao. Das arvores o autor preocupa-se em re- 

presentar a massa e em geral nelas nao sentimos o miniatu- 

rismo que emprega algumas vezes em outros elementos. (Col. 

Gerson Zalcberg 22,5x35,5 papelao) ou Curva do Rio Itarare, 

(Col. Dr. Giro Aranha Pereira,madeira,33x44,5 cm) (Foto 2). 

As margens dos rios ha muitas vezes pequenas figu 

ras, mulheres lavando ou carregando roupa, barcos com pes- 

soas ou simplesmente alguem olhando a paisagem. 0 tratamen 

to, apesar de minucioso, tern leveza, as pessoas se movem, 

nao sao duras como na primeira fase, 

Outra caracteristica tipica de Campos Ayres e o 

colorido. Apesar do artista ter procurado ser fiel a paisa- 

gem seus tons sao quase sempre mais baixos, isto porque pre 

feriu pintar tempos chuvosos ou com brumas. Usou nas aguas 

muito claras, iluminadas pelos ceus limpidos, zonas esbran- 

quigadas onde o reflexo tambem tern pouco contraste, tudo e 

esmaecido. (Col. Celestino Bourroul, madeira 22,5x29 cm ou 

Col. Ismar Ramos, madeira 26x31 cm) CFoto 3). Fez varies qua 

dros muito claros onde as arvores estao apenas esbogadas a 
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ponto de, its vezes, termos que imaginar quais sao, em cons£ 

quencia da tinta muito rala que usou, 

Os verdes das arvores frequentemente levam uma 

mistura de branco e era assim que ele conseguia o efeito de 

bruma, neblina ou os campos com geada. (0 Arrozal, Pinacot£ 

ca do Estado, 45x59 cm, tela) (Foto 4). 

A pincelada com que pintou as arvores e pequena 

e nervosa sendo detalhadas somente as do primeiro piano;nas 

outras ha preocupagao com as massas mais claras e as escu- 

ras. Algumas vezes pintou corredeiras em rios e assim apare 

cem pequenas ondas irregulares. Quando ha pedras nas beira- 

das algumas sao excessivamente duras, com flores folhagens 

entre elas, mas detalhadas demais para parecerem reais. Ou- 

tras vezes as pedras sao bem resolvidas, quase nao se poden 

do acreditar que sejam obra do mesmo artista. 

A luz tern sua influencia pela propria tematica que 

usou: amanhecer, neblina, bruma, geada ou entao - poucas ve 

zes - dias ensolarados, mas nunca e muito forte,o sol nao e 

brilhante. 

Muitos quadros focalizam dias de vento, arvores ver 

gadas pela sua forga, e quando em urn canto o ceu se abre pa 

ra deixar passar alguns raios e iluminar parte do campo e 

urn sol raquxtico, nao o sol quente do meio-dia, e urn sol que 

anuncia tempestade. 

Quando nossas estradas e casebres de pau-a-pique, 

sao o tema, o colorido da terra e vermelho, a cor e bem con 

seguida, e a nossa terra. As estradas sao esburacadas, em- 
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poeirada, a terra ressecada ou barrenta, Outras vezes sao 

quintals de terra batida com casinhas pobres, bananeiras ao 

lado ou entao primaveras colorxdas, manacas. Ha roupas es- 

tendidas e figuras trabalhando. Ao fundo colinas rasas, 

ceus claros. Estas paisagens sao tao txpicas, tao humilde- 

mente nossas, o carater local tao bem captado que antes pou 

cos pintores as acharam dignas de pintar de tao vulgares que 

eram. (Col. Dr. Ariovaldo Viana, 22x29 cm, madeira(Foto 5) 

ou Ariovaldo Viana 22,2x26,5cm tela ou Col. Anesio Urbano 

54x65cm, tela). 

Campos Ayres as vezes colocava animals em seus qua 

dros, mas miniaturizados tratando-se em geral de tropeiros, 

carrogas. 

Em suas andagas descia ate alguma praia onde fixa 

va o mar, pedras, sendo que estas, talvez porque colocadas 

na luz crua, tern urn colorido muito forte que nao chega aeon 

veneer, nao se percebe nelas a personalidade do pintor. Pin 

tou poucas vezes a cidade e urn dos raros e bonitos exemplos 

e a Estagao da Luz (Col. Duilio Crispin Farina 34x51 tela) 

fixada ao anoitecer, no lusco-fusco em que se acendem as lu 

zes, mas o ceu esta ainda claro. 

Campos Ayres empregou sempre uma camada de tinta 

fina e com o passar do tempo muitos trabalhos se ressentem 

disso, especialmente quando pintados em cima de madeira. A 

madeira empregada, em geral, era o cedro que quando novo e- 

ra claro e com o passar dos anos tornou-se avermelhado. Is- 

to faz com que haja interferencia de sua cor escura, espe- 
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cialmente nas zonas das aguas que recebiam uma tinta ainda 

maxs rala que o restante. Consequentemente hoje nao podemos 

avaliar as verdadeiras qualidades do quadro. 

0 artista teve varios alunos, sendo Manlio Godoy, 

de Avare, um dos mais antigos. Alberto Conte, seu amigo e a 

luno lembra tambem de Luiz Gualberto, Oscar Campiglia, J.B. 

Madureira; Cina Ricci Ayres, Haydee Ferreira Conte. Campos 

Ayres sempre teve ma situagao economica, vivendo modestamen 

te e, algumas vezes, premido pela necessxdade de fazer di- 

neiro fez quadros mais rapidamente, maxs comerciais, sem o 

cuidado de outros. Infelizmente estes vem depor contra o ar 

tista e neste grupo estao incluxdas as paxsagens com pedras 

mal resolvidas ou, outras vezes, alguns troncos cortados e 

colocados em primeiro piano, no chao, que pela pressa da e- 

xecugao nem parecem ser obra do mesmo artista. 

Mas o que devemos sempre lembrar sao os temas sim 

pies, como a volta de um rio, com uma estradinha no primei- 

ro piano, ceus serenos ou quentes em que o fundo se dilui gra 

dativamente em nevoa. A perspectiva aerea e apurada e as 

composigoes agradaveis. Seus horizontes tern serras de seis 

ou sete pianos azulados. 

Perlustrou as margens dos rios Tiete, Atibaia,Par 

do e viajou pelos interiores captando a natureza serena,pin 

tando quadros tranquilos e de tonalidade suave. As aguas calmas 

ou entao as corredexras tern nas margens arvores as vezes co 

loridas, sempre o artista se preocupando em conseguir um e- 

feito agradavel como lembra Tulxo Mugnaini. Foi fiel a suas 
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suas possibilidades de artista sem se preocupar em fazer 

4 
pesquisa em arte. Denominaram-no Mo fino paisagista", mas 

talvez o nome certo fosse o delicado, o suave, o amante de 

tempos enevoados, das geadas, da bruma. Apesar de nao ter 

glofiricado o Sol como outros contemporaneos o fizeram por 

achar que esta era uma caracteristica nossa, conseguiu dar 

a seus trabalhos urn toque de brasilidade, com uma personal! 

dade como poucos. Conseguiu harmonia de conjunto, atmosfera 

espontaneidade de fatura raras, apesar de as vezes ter si- 

do meticuloso em excesso preocupado com os pormenores. 

4. A Gazeta, 28,12.1953. 
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DIOGENES CAMPOS AYRES 

"0 fino paisagista" 

1881 - Out., 1 - nasce em Itapetininga (Estado de Sao Pau 

lo) filho de Hermenegildo de Campos Ayres e de Ana 

Candida Ayres, 

Avare - ainda jovem pinta lugares poeticos e solita 

rios. 

1908 - Primeira individual em Sao Paulo, tern 27 anos. 

1909 - Viaja para Paris como pensionista do Estado, 

Estuda na Academia Julian, Jean Paul Laurens, Henry 

Royer, Robert Fleury. 

1914 - Abr, - volta de Paris. 

Mai. - exposigao Salao Mascarini, R.S.Bento: 108 te_ 

las: vende 6 telas. 

Viaja para o interior. 

1917 - Jul. - viaja de novo para o interior e acaba fixan 

do-se em S.Paulo; expoe na Casa Verde, R.S.Bento. 

1918 - Viaja pelo interior e na volta expoe uma serie de t£ 

las em S.Paulo. 

1919 - Fev. - exposigao Altos Casa di Franco, R.S.Bento, 50: 

46 paisagens. 

Nov. - exposicao Casa Verde, R.S.Bento: expoe paisa 

gens. 

1922 - Regressa do R.G.Sul onde fez varias exposigoes em 

Porto Alegre e outras cidades daquele estado, Expoe 

em S.Paulo na Casa Editora "OLlyro". 
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1929 - Abr. - exposxgao na Galeria Blanchon, R.S.Bento,14: 

50 trabalhos. 

1933 - Exposigao R.S.Bento, 48 paisagens. 

1934 - Exposigao R.Quitanda, 78. 

1938 - Exposigao R. Joao Brfcola, 

1939 - S P B A. : 39 Premio Prefeitura de S.Paulo com "Pai^ 

sagem". 

1940 - Exposigao na R. Barao de Itapetininga, 259, paisa- 

gens . 

S.P B.A- Pequena Medalha de Prata, Primeiro Premio 

Prefeitura S.Paulo Paisagem. 

1941 - S P B A. Grande Medalha de Prata. 

1942 - Exposigao a R.S.Bento, 250, 

1944 - Out., 28 - morre aos 63 anos, paupOrrimo. 

Exposiqao postuma na Gal. Benedetti: Paisagens de 

Itapetininga. 

1945 - XI S P B A Homenagem Postuma, com a exposlgao dos 

quadros Igreja dos Remedios e Corredeira. 
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JOSE MARQUES CAMPAO 

Campao, nascido em Sao Paulo, comegou a estudar 

pintura muito jovem, com Oscar Pereira da Silva e teve sua 

primeira individual aos 17 anos. Com 18 - logo depois de ou 

tra individual - seguiu para Paris, em 1910, as custas do 

proprio pai. Uma vez la, inscreveu-se na Academia Julian e 

estudou com Jean Paul Laurens e Paul Albert Laurens.Em 1912, 

depois de urn concurs©, entrou para a Escola de Belas-artes 

de Paris, onde ficou ate 1915, quando foi obrigado a voltar 

para o Brasil, por causa da I Guerra Mundial. Fixou-se na 

capital paulista e logo mostrou seus trabalhos executados na 

Europa, ganhando varias premiagoes no Salao Nacional de Be- 

las-artes. Em suas viagens pelo pars pinta os recantos mais 

pitorescos, sempre com o anseio de voltar a Paris. Consegue 

-o, finalmente, em 1925, e na capital francesa participa va 

rias vezes do Salon e de outras mostras, com paisagens e 

guras; toma parte em exposigoes em Bruxelas, Londres, Nova 

York e Cap Town. 

Campao era muito querido no meio artistico pari- 

siense e Quirino Campofiorito - que la esteve na mesma epo- 

ca - conta-nos das alegres reunioes no Cafe La Rotonde, em 

Montparnasse, lideradas por ele, que divertia a todos relem 

brand© casos de outros pensionistas com os quais convivera 

desde 1910. Sabia como ninguem imltar e contar fatos pito- 
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rescos com humor e todos procuravam nao faltar a este.s fes- 

tivos encontros regados a cerveja. Lemhra Quirino que iam ao 

cafe; Alfredo Galvao, Manoel Santiago, Portinari, Gastao 

Worms, o escultor Barreto, Manoel Madruga, Henrique Cavalle^L 

ro, Haydea Santiago e Hilda Eisenlohr Campofiorito.^ 

Nesta ocasiao casou-se com uma francesa, aconteci^ 

mento frequente para muitos de nossos artistas, como Oscar 

Pereira da Silva, Paulo do Valle Jr., Tulio Mugnaini, so pa 

ra citar alguns. 

Depois de seis anos de Franga, em 1930 volta para 

Sao Paulo e reinicia a carreira com grande atividade.Viaja, 

pinta nassas praias, o interior do Estado, descobre Minas , 

Goias, Parana. Para Tulio Mugnaini, o pintor que escreveu 

sobre varios artistas paulistas depois que faleceram,Campao 

2 
foi um dos mais brilhantes pintores que Sao Paulo possuiu. 

Pelas noticias de jornais e comentarios que se escreveram na 

epoca, assim como pelo numero de exposigdes bem sucedidas 

em Sao Paulo, Rio de Janeiro, Montevideu Cpara onde levou te 

las de grandes dimensoes com aspectos do Brasil)e outras c^L 

dades, temos que concluir que, na epoca, foi um pintor rea^ 

mente apreciado por nossos crfticos e colecionadores. 

Todos se lembram do homen eternamente atarefado, 

com o cigarro no canto da boca, chegando a preparar, as ve- 

zes, duas exposigoes por ano. Tulio Mugnaini conta que sem- 

1. Boletim Associagao Faulista de Belas-artes, Jan. Fev^, 
1950, n? 33 

2. A Gazeta, 13.12.1952 
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pre havia os que acorriam a suas mostras e adquiriam suas 

telas, E este era um fato rare, pois poucos eram os nossos 

artistas que se podiam gabar de tal faganha, sendo que ele 

sobrevivia somente de sua arte, sem dar aulas particulares 

3 ou sem ter outros meios de sobrevivencia. 

0 Estado de S. Paulo, por ocasiao da exposigao de 

1937, em que havia 60 telas, ao comentar o exito obtido pe- 

lo grande numero de visitantes e pelos quadros vendidos, a- 

firma ser ele um dos poucos artistas com cotagao segura, cu 

jas mostras se tornavam um ponto de encontro de artistas e 

colecionadores que apreciavam a "frescura das tintas, a vi- 

bra^ao de tons ao sol e a transparencia nas sombras". Elo- 

gia os efeitos matinais e a rusticidade das velhas casas. 

Com a arte moderna ja em pleno desenvolvimento, seus qua- 

dros continuam sendo admirados especialmente "porque nao se 

deixa levar pela excentricidade, nao pinta pela ultima re- 

ceita. Mantem-se sereno, trabalhando em uma orientagao sa- 

dia, aceita e consagrada em todos os tempos e em toda a pa£ 

te".^ Foi um artista que soube interpretar a natureza sem 

se preocupar em reproduzir os detalhes; na verdade,o que fa 

zia na maioria das vezes era sugerir um determinado lugar, 

e isto ele conseguia melhor nas pequenas manchas que fazia. 

Quando voltava ao mesmo assunto, no atelie, a espontaneida- 

de se perdia, apesar de nunca se ter preocupado com minu- 

3. Tulio Mugnaini, A Gazeta," 13.12.1952 
4. 0 Estado de S. Paulo, 23.4.1957 
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cias, mesmo se tratando de figuras ou animals, aos quais sem 

pre deu um tratamento apurado, seguro, procurando captar o 

movimento e a cor certa, especialmente quanto ao pelo.Se re 

cebe alguma critica, e quanto aos tons desmaiados, colorido 

que aprendeu na Franga, mas que nao existe na nossa terra. 

Porem, esta era uma caracteristica dele, que sempre privile 

giou os tons claros, mas alegres, e talvez por isto tenha 

sido tao apreciado pelos colecionadores. Pintor seguro do 

seu metier, muitas vezes aproveitou as ligoes do impressio- 

nismo, valorizando a cor, a luz, estudando as sombras, com 

a pincelada sempre solta, larga. 

Homem culto, inteligente, extrovertido, critico 

mordaz, viajando pelo Brasil divertia os amigos descrevendo 

suas viagens aventurosas pelos interiores desprovidos de 

quaisquer comodidades, as pavorosas cozinhas dos hotelecos 

das praias em que se hospedava.^ Nestas andangas procurou 

captar trechos pitorescos das cidades com construgoes barro 

cas, com os telhados largos de tellias ahauladas. A pincela- 

da e sempre rapida, procurando captar a cor local; os ver- 

des sao estudados; o ceu, trabalhado rapidamente com tinta 

rala, deixa aparecer, muitas vezes, o fundo de madeira ou 

papelao, que usou muito, pela faciladade em transporta-los. 

0 casario tern as cores tipicamente azuis ou avermelhadas. 

Quando coloca uma figura, ela e rapidamente esbogada, com 

poucas pinceladas. Fixa as zonas iluminadas, as sombras, po 

5. Paulo Alves Siqueira, em entrevista a Autora, setembro, 
1980 
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rem sem grandes contrastes; o sol nao e o do ceu limpido; 

sempre hd alguma nuvem que elimina a possihilidade de haver 

grande violencia entre as cores. Pinta grandes descampados, 

com perspectiva plana, poucas casas, montanhas ao fundo e, 

na agua clara sempre se reflete o ceu. Ha muita amplitude, 

distancia e atmosfera (Colegao Jorge AntSnio Miguel Yunes,ma 

deira 26,5x34,5 cm). 

Como pinta ao ar livre, sao inumeras as paisagens 

ou vistas de Ouro Preto, Sahara, S. Joao del Key, Goias, ou 

do nosso literal, de onde fixa as praias, canoas,Pescadores 

e casas de Pescadores. 

Do interior paulista pinta o monjolo, o moinho,os 

cagadores na estrada, a tropa descansando, os casebres; de 

vez em quando fixa trechos da cidade de Sao Paulo, como a 

avenida S. Luis, o largo do Arouche, o rio Tiete; na serra 

da Mantiqueira pega recantos com capim-gordura,fazendas, ca 

suarinas, caminhos com carros de hois, bambuzais, quintals 

com galinhas, rebanhos nos campos. Gosta dos dias de chuva e 

pinta varias paisagens molhadas o logo depois da chuva ou 

ainda a chuva e ha sempre pogas de agua; atraem-no os dias 

de geada ou neblina, ou entao o amanhecer, o cair da tarde, 

quando a luz ja esta mais mortiga; tambem fixou os efeitos 

de luz e sombra, os reflexos. 

A aquarela foi uma tecnica E qual se dedicou mais 

no fim da vida, mas em todas as exposxgoes costumava colo- 

car alguma, e quando nao o fazia, o pdblico reclamava. Traba-~ 

lhava com muita facilidade e liberdade com aquarela, fixan- 
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do especialmente casarios, igrejas, ruelas barrocas, sempre 

com colorido muito suave. Quase todos os nossos pintores man 

tiveram as cores claras e diluidas quando se tratava da a- 

quarela. Talvez so J. Wasth Rodrigues tivesse percebido que 

nao havia necessidade de obedecer ^s leis europeias e, quan 

do representou nossos casarios barrocos, empregou a cor vi- 

va com que na realidade eram pintados, 

Ao examinarmos a tela Praia da Yarzea (Colegao Jor 

ge Antonio Miguel Yunes 2 7x34,8 cm} (Foto 1} vemos uma cas^L 

nha rustica, seguida de uma capelinha, ambas com desenho se_ 

guro, com volume, materia pictorica obtida com grossas pin- 

celadas, mas pouca tinta; as arvores atras das constru^oes 

sao rapidamente esbogadas, as montanhas ao fundo e o ceu a- 

parecem com tinta lisa. No primeiro piano temos, refletida 

na agua, a paisagem dos outros pianos, com pequenas pincela 

das. Em todo o quadro, muita luz, ar, profundidade e distan 

cia. 

No Yale do Paraiba, com urn carro de boi, (Colegao 

Maria Carapao, oleo s/tela 84x101 cm} (Foto 2} vemos urn ama- 

nhecer todo em tons cinza, em que aparece a nevoa da alvora 

da. No fim do descampado ao fundo, aparecem as montanhas es_ 

maecidas. Duas arvores a esquerda, mais proximas,tambem cer 

cadas de neblina e, embaixo delas, urn carro de boi que da 

movimento a cena. Uma sombra no primeiro piano faz com que 

se vejam os primeiros raios de sol comegando a iluminar a 

planicie. Digno de observagao i o desenho anatomic© dos ani^ 

mais, o tratamento dos pelos, tudo conseguido sem alisamen 

tos, com uma pincelada pequena, arrojada. 
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0 quadro A Tropa, do qual so possuimos a foto em 

branco e preto - mas que foi comentado pelo critico do Jor- 

nal do Comercio do Rio de Janeiro em 1948 - e uma obra das 

mais interessantes. Os animais carregados esperam paciente- 

mente em uma rua de determinada cidade de interior;casas ve 

lhas, igrejinhas ao fundo. 0 ambiente, a atmosfera, a mate- 

ria, o desenho dos asnos, tudo foi cuidado com carinho. Ha 

pequenas figuras nas portas das casas, esbogadas rapidamen- 

te, e encantadoras galinhas de plumagem fofa ciscando na 

rua, nao se importando com os burros. 

Em outro quadro, em que o artista quis dar impor- 

tancia ao ceu, emprestando-lhe uma movimentagao circular,te 

mos no primeiro piano, urn descampado de grande variedade de 

verdes, tratado nervosamente com pequenas pinceladas. Como 

o canto esquerdo esta na sombra, os verdes sao escuros, em 

contraste com o que esta ao sol. No meio da composigao, uma 

casa escondida atras de urn bambuzal, de tragos soltos, lar- 

gos e, a direita, uma frondosa arvore. No canto esquerdo, 

mais para tras, uma grande massa de arvores de grande forga 

e volume sobe aos ceus. 0 quadro todo, devido a movimenta- 

gao das nuvens, da uma ideia de forga e vida muito grandes; 

ele palpita. (Col. Jose Carlos Siqueira 90x121 cm, 1919)(Fo 

to 3) . 

Quando trata de agua, como no quadro da Col. Dr. 

Francisco Pires Martins (24,5x33 cm, oleo sobre tela) a pin 

celada e rala, rapida. No primeiro piano a agua arroxeada, 

atras campos e arvores amarelados refletem-se na agua. E um 
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entardecer, os ultimos raios de sol batem nas arvores dei- 

xando em cima de tudo urn torn amarelado, (Foto 4) 

Campao sempre gostou de colocar pedras em seus qua 

dros; a cor preparada na paleta e colocada de uma so vez,com 

urn pincel largo, conseguindo o volume e o peso das pedras; 

o reflexo delas na agua tambem nao tern detalhes, o colorido 

e vivo, o ceu movimentado. E urn dos muitos quadros feitos 

in loco, no qual se percebe a sensibilidade do artista, que 

conseguiu filtrar a emogao do que ve (Leilao Tableau 1983 6 

leo sobre tela 27x35 cm). (Foto 5). 

As galinhas, tema que abordou muitas vezes, pode- 

mos ver em uma tela em que se veera choupanas e, a esquerda, 

uma cerca de madeira. Atras, uma colina tratada com pincela 

da rala em que aparece a textura da tela. No primeiro pia- 

no, o quintal, parte iluminado, parte na sombra, e galinhas. 

Elas andam, olham, ciscam; elas se mexem. (Col. de Nelson 

Siqueira Mateus oleo sobre tela 37,5x45 cm). 

Da Franga Campao trouxe muitas obras, entre elas 

uma de 1928, em que usa a tecnica impressionista. Numa rua, 

o sol passa atraves da folhagem, ilumina alguns trechos e 

uma barraca de flores (Col. Armando Arruda Camargo, oleo so 

bre tela 55x73 cm). Fara varias vezes obras com essa tema- 

tica e tecnica, mesmo em Sao Paulo, como por exemplo,o Lar- 

go do Arouche. 

Por ocasiao da exposigao de Campao, em 1948, no 

Rio de Janeiro, foi muito elogiado seu trabalho por absolu- 

te desembarago e seguranga, o bom desenho, o gosto ao esco- 
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Iher os temas. Ao estudarmos sua obra desta epoca e da ant£ 

rior. cfiegamos a conclusao de que ele tem uma tecnica apura 

da, um sentido de cor equilibrado, sereno, em que nao ha 

grandes paixoes; as cores tem tonalidade quietasv mas estao 

na medida justa. Nele nao encontramos tormentos de ordem 

plastica, como tambem notou Quirino Capofiorito (Di£ri£__da 

Noite, 2.8.48). Gosta de horizontes, perspectivas largas e 

ceus movimentados, do alvorecer, do por-do-sol, das paisa- 

gens de tos cinzas, cheias de neblina e, as vezes, de mot£ 

vos ensolarados. 0 que ele gosta mesmo e de interpretar a 

natureza, nas variagoes da luz valorizada frequentemente com 

figuras tipicas ou animals que emprestam movimento e agao. 

0 estilo e o espirito frances jamais abandonaram sua tecni- 

ca senpre segura, apesar da tematica ser nossa; sente-se o 

clima da arte europeia, tanto na forma como no colorido.Sua 

pincelada e variada e consegue, com ela, uma grande gama de 

texturas, usando-as largas, longas, lisas, curvas, nervosas 

e, outras vezes com apenas pequenos toques, com certo rel£ 

vo. Mistura as cores na paleta e depois as coloca de uma 

vez so; outras vezes sente necessidade de usar atecnica pon 

tilhista. Tem a coragem de deixar o fundo da tela para con- 

seguir efeitos de brilho, como, por exemplo, no quadro 0 

Aguaceiro, em que com o branco da tela, obteve o reflexo da 

luz na agua. Seu desenho, sempre foi vigoroso apesar de, as 

vezes, nao ser sentido; soube manter o senso das proporgoes 

e escolher os cortes. 
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Alem de paisagem, Campao gostava de colocar al- 

guns quadros em suas mostras em que apareciam cenas anti- 

gas, damas com roupas vaporosas cheias de rendas e com os 

guarda-sois abertos; ou rapazes galantes, em poses afeta- 

das, que ja estavam fora de moda, muitas vezes em jardins,a 

noite. Inspirava-se nos ramances que lia e assim havia qua^- 

dros intitulados Clair de Lune de Alfred de Maupassant ou 

Fantasia de Alfred de Musset, quadros que agradavam,mas que 

nunca deveria ter feito. Quanto aos nus, mesmo tendo apre- 

sentado alguns no Salon e participado em nossos Saloes com 

eles, nunca alcangaram o nivel das paisagens e marinhas.Sen 

te-se o esforgo do artista, e das poses quase sempre forga- 

das as quais nem a pincelada solta consegue dar leveza. 

£ na paisagem que sentimos que realizou seus me- 

Ihores trabalhos, apesar de nao podermos dizer que tivesse 

tido uma obra pessoal que faga com que a reconhegamos lo- 

go. 
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JOSE MARQUES CAMPAO 

1892 - Nov., 18 - Nasce em Sao Paulo Jose Marques Campao, 

filho de Bernardo Marques Campao e de D. Maria P£ 

reira Cordis, enteado de Francisco Cordis. 

Ainda jovem estuda com Oscar Pereira da Silva em 

Sao Paulo. 

1909 - Jun. - exposigao nos "Altos de Sao Paulo", R.15 de 

Novembro, 37. 

1910 - Exposigao a Travessa da Se, 

Viaja para a Franga, estuda na Academia Julian, alu 

no de Jean Paul Laurens. 

1912 - Por concurso, entra na Escola de Belas Antes de Pa 

ris. 

1915 - Volta a patria por causa da I Guerra Mundial. 

1919 - Recebe no Salao Nacional de Belas Antes a Medalha 

de Prata. 

Exposigao em Outubro no Club Comercial. 

1921 - Dez. - exposigao em Montevideu: 40 telas da nature 

za brasileira. 

1922 - Exposigao na Casa Byington e Exposigao em Montevideu 

Dez. - Grande Medalha de Prata no Salao Nacional 

de Belas Artes. 

1924 - Exposigao Casa Palmares, 60 telas. 

1925 - Exposigao Casa Palmares; em Mar., na Escola Alva- 
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res Penteado: 63 telas; literal paulista e fluminen 

se. Viaja para a Europa. 

1926 - Expoe no Salon des Artistes Frangais. 

1929 - Expoe no Salon: Cours La Fayette, Toulon e L'Aube 

Tamaris. 

1930 - Expoe no Salon: Figurante. 

Nesta estada na Europa expoe em Bruxelas na Galerie 

des Artistes Frangais; Em Londres, na Goupil Galle 

ry; em Nova York, na Faragil Galery; em Cap Town, na 

Own Penn Gallery; e em Paris nas Galerias Monna-Lisa, 

Marsan, Ecalle. 

1931 - Set., 20 - exposigao em seu atelie, Pga. Julio Me_s 

quita, n9 20, 59 andar. 

1932 - Abr. - exposigao Pga. Patriarca, n9 6. 

1953 - Mai. - exposigao Pga. Patriarca, n9 6. 

1934 - Nov. - exposigao R. Sao Bento: paisagens de Minas, 

Itanhaem, Sao Paulo, Franga. 

1935 - Exposigao no Rio de Janeiro. Teatro Trianon. 

1936 - Abr. - exposigao: 66 aquarelas: Ouro Preto, Sahara, 

Bahia, Pernambuco. 

1937 - Abr. - exposigao rua Barao de Itapetininga, 88: 60 

telas, marinhas de Angra dos Reis, paisagens de Mi- 

nas e do interior paulista. 

1938 - Mai. - exposigao R. Libero Badaro, 287. 

1943 - Membro do Conselho de Orientagao Artistica de Sao 

Paulo. 

1944 - Membro do Conselho de Orientagao Artistica de Sao 

Paulo. 
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1945 - Jul. - exposigao no Rio de Janeiro, Galeria Lebre- 

ton, 29; oleos, 16 pasteis e aquarelas. 

1947 - Membro da Comissao de Selegao do XI S P B A. 

1948 - Ago. - Exposigao no Rio de Janeiro, no Palace Hotel, 

atual Associagao dos Artistas Brasileiros, 60telas. 

Exposigao em Porto Alegre: Casa das Molduras. 

1949 - Dez., 26 - morre em Sao Paulo, em seu atelie. 

1951 - XVI Salao Paulista, Titulo Postumo: Grande Medalha 

de Ouro por Ruptura. 
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