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A FIGURA HUMANA

NA OBRA EM DESENHO

Centro Cultural Correios 1 Recife, 6 de fevereiro a 28 de abril
de 2013
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D esenhista, arquiteto, pintor, gravurista, escultor, designer,
tapeceiro, burlador e burilador de formas, bem como autntico
precursor de experimentaes

contemporneas como a land art, a variedade da produo de Roberto
Burle Marx (1909- 1994) tal que diferentes rtulos acabam por se
mostrar precrios para se referir a um inventor a que talvez a
qualificao mais adequada fosse

"simplesmente" artista. Seu primeiro olhar artstico foi lanado
sobre a figura

humana,quando ainda menino se abstraa diante de uma folha de
papel a desenhar cenas cotidianas, enfocando familiares ou pessoas
dotadas de caractersticas regionais. Dos traos de suas imagens
surgiram os experimentos iniciais do talento que despontaria no
artista plstico e paisagista hoje mundialmente conhecido.

A exposio Roberto Burle Marx: a figura humana na obra em desenho
chega ao Centro Cultural Correios, no Recife, aps perodo de sucesso
no Museu Nacional dos Correios, em Braslia, e no Centro Cultural
Correios, no Rio de Janeiro. Compe-se de 121 desenhos que conduzem
o pblico a um passeio imperdvel por essa faceta menos conhecida do
artista brasileiro. Quinze deles no foram apresentados nas duas
mostras anteriores. Feitos durante uma viagem do artista ao
Nordeste brasileiro em 1932, tm como tema cenas urbanas e rurais,
com nfase nas espcies vegetais encontradas.

Burle Marx morreu aos 84 anos, inspirando, respirando e
aspirando arte para que a expresso do belo fizesse diferena na
existncia desta que a maior criao do universo: a figura humana.
Bem-vindos!

CENTRO CULTURAL CORREIOS


	
N o panorama artstico do sculo xx, especialmente no que se
refere ao perodo moderno e contemporneo, Roberto Burle Marx tem uma
posio de destacada importncia tanto

como artista multifacetado e mundialmente reconhecido quanto
como o personagem nico e inesquecvel que soube cultivar, com a
mesma intensidade, paisagens e amizades. Artista polifnico e
singular, Burle Marx desenvolveu um modo potico de estar no mundo e
comps ao longo de sua vida um legado precioso.

O antigo Stio Santo Antnio da Bica, transformado pela ao
criadora do artista no que hoje constitui o Stio Roberto Burle
Marx, em si mesmo uma obra, um todo indissocivel, uma composio
potica e nica. No Stio, encontra-se o Burle Marx narrador, o
colecionador, o naturalista e o artista. Alm de seu acervo
botnico-

-paisagstico - nico no mundo - , aqui se encontram obras de arte
de diversas categorias (pinturas, desenhos, gravuras, esculturas,
tapearias), elementos arquitetnicos e todo um conjunto de bens
culturais tangveis e intangveis.

Do ponto de vista institucional, o Stio Roberto Burle Marx uma
unidade especial do Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico
Nacional, ao qual foi incorporado por doao em 1985, com a misso de
preservar, proteger, pesquisar, divulgar, desenvolver e ampliar os
acervos culturais e cientficos reunidos por Roberto Burle Marx,
conferindo-lhes dimenso nacional.

A iluminao de detalhes e partes desse todo, como o caso do
conjunto de desenhos ora apresentado, possibilita a percepo das
articulaes que, ao longo da vida, o artista estabeleceu entre
diferentes linguagens e formas de expresso criativa. Nesse
contexto, a exposio Roberto Burle Marx: a figura humana na obra em
desenho uma contribuio do Instituto do Patrimnio Histrico e
Artstico Nacional, por intermdio do Stio Roberto Burle Marx, para a
valorizao social de uma importante vertente do patrimnio cultural
brasileiro.

CLAUDIA MARIA P. STORINO Diretora do Stio Roberto Burle Marx

l>.11tnrrt>tr:>tn 1 Q?Q


	
A exposio Roberto Burle Marx: a figura humana na obra em desenho
apresenta 121 desenhos do artista produzidos de 1919, aos dez anos
de idade, at 1951. Parte integrante e indita do

acervo com mais de trs mil peas do Stio Roberto Burle
Marx/IPHAN/Minc, esses desenhos sintetizam o perodo inicial de sua
produo no campo das artes plsticas, marcado pelo ensino acadmico. A
primeira influncia foi seu pai, o comerciante de couros alemo
Wilhelm Marx, cujo desenho Menino com turbante pode ser visto na
companhia do belssimo autorretrato em carvo de Roberto, feito aos
20 anos de idade.

Conhecido, sobretudo, por sua grandiosidade paisagstica, Burle
Marx foi um artista completo, de mltiplas artes, como a pintura e a
escultura. Visionrio e fundamentalmente moderno, explorou diversos
meios e tcnicas, em busca de novas formas de expresso. Realizadas
sobre papel em carvo, grafite, nanquim, lpis de cor, crayon, giz de
cera, hidrocor e guache, as obras aqui reproduzidas se subdividem
em dois amplos conjuntos.

No primeiro deles, h retratos, nus e esboos de figuras, nos
quais se percebe a passagem de preocupaes relacionadas ao domnio
tcnico, como o uso do claro--escuro e a proporcionalidade do corpo
humano, para o desenvolvimento de uma linguagem prpria, inspirada
pelo

Fiaura masculina. 1938

trao cubista e j prxima da abstrao, da qual se depreende a
generosidade de seu olhar a respeito do ser humano. Veem-se tanto
familiares e amigos quanto figuras do povo, expresso com a qual ele
prprio se referia queles em que se podiam notar caractersticas
regionais.

O outro conjunto contempla diversas cenas cotidianas, nas quais
cadeiras, mesas e copos denotam a ambincia de bares e restaurantes.
Personagens recorrentes, como fuzileiros, marinheiros e jogadores
de bilhar, participam de uma atmosfera em que, por vezes, o ponto
de vista do observador parece participar das trocas de olhares e
palavras comuns a esses locais de convivncia e entretenimento.

Assim, mais do que os passos iniciais da trajetria artstica de
Roberto Burle Marx e a influncia, posteriormente detectada, de seus
professores Leo Putz e Candido Portinari, dos pintores alemes do
incio do sculo xx, de Pablo Picasso e de Paul Gauguin, os desenhos
coligidos no apenas prenunciam elementos formais presentes em sua
maturidade artstica, como tambm sugerem que seu mod~1 de estar no
mundo e cultivar amizades e paisagens participou de maneira
decisiva no desenvolvimento das linhas e traos que o singularizam
em termos artsticos.

YANARA COSTA HAAS


	
WILHEL M MARX

Menino com turbante, s.d . grafite, 39,3 x 32,2 cm


	
Mulher com fita no cabelo, 1931 carvo, 63 x 48,2 cm


	
Roberto Burle Marx e sua obra em desenho

E sta exposio rene uma seleo de desenhos de Roberto Burle Marx
que representam a figura huma-na e que, em sua maioria, no serviram
de base para

suas pinturas. Falar da maneira como esses exerccios de
repre-sentao se plasmaram em sua obra implica discorrer,
para-lelamente, sobre sua vida, formao artstica e viso da
socie-dade. Na ausncia de um arquivo de escritos privados, essa
informao teve de ser buscada nos prprios desenhos, em sua biografia
autorizada e em depoimentos e entrevistas pu-blicadas. Sua
biblioteca tambm constituiu fonte importante de pesquisa, pois
indica o que ele tinha mo para ver e ler.

A princpio, o contato com os desenhos no ajudou mui-to. Diante
deles, surgiam mais perguntas do que respostas. Como construir uma
explicao plausvel para material to dspar? De quem eram os retratos,
a maioria sem data, sem 'legenda', ou cujos nomes, quando
existentes, no levavam muito longe. Em que poca e lugares tinham
sido produ-zidos? O que Burle Marx buscava no perodo? Quais eram
suas obsesses e referncias para desenhar e pintar? Como percebia as
pessoas e a sociedade que representava?

ANA ROSA DE OLIVEIRA*

queles acostumados a ver seus projetos de jardins es-ses
desenhos mostram um universo que segue outras leis, porm,
evidentemente, com muitos pontos de contato. Ao agrupar os desenhos
de Burle Marx por datas e analogias formais, pode-se associ-los a
diferentes momentos de sua vida, como a viagem a Berlim em 1928- 9
e as aulas na aca-demia de Degner Klem; a formao na Escola de
Nacional de Belas Artes (1927- 193?); a primeira viagem ao Recife,
em 1932 e a de 1934 a 1937; e vivncias em bares nas dcadas de
1930e1940.

Outros desenhos, de aspecto 'cubista' ou 'expressionista', no
remetem diretamente realidade ou a modelos concre-tos. medida que
sua tcnica evolui, ele se afasta do obje-tivo clssico de olhar a
realidade tal qual se apresenta, para representar ideias dessa
realidade. Assim, a relao entre os elementos que constroem sua
pintura se torna mais intensa e sinttica, e sua forma se
transforma, pouco a pouco, em seu contedo. Nesses retratos, porm,
ainda se observa, de maneira clara, sua admirao por vrios
procedimentos e pintores.

*Paisagista e pesquisadora responsvel pelo Laboratrio da
Paisagem do Jardim Botnico do Rio de Janeiro. Professora do PROURB
- UFRJ.


	
Sem ttulo, 1933 carvo, 62,5 x 48 cm

Figura masculina jovem, 1933 carvo, 63 x 48 cm

DIREITA Figura feminina, 1929 carvo, 64 x 47,9 cm

(\ \


	
Sem ttulo, 1929 carvo, 63,5 x 48 cm

ESQUERDA Sem ttulo, 1929

carvo, 63,3 x 48, 1 cm

Sra. Klenn, s.d. carvo, 64 x 47,8 cm


	
Sem ttulo, s.d grafite, 63 x 48,6 cm

DIREITA Retrato de Ana Piascek, 1927

carvo, 62, 7 x 50 ,3 cm
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1. O INCIO DA FORMAO ARTSTICA

Roberto Burle Marx, filho de Wilhem Marx, judeu-alemo
proveniente de Trier, Alemanha, e de Ceclia Burle, brasilei-ra do
Recife, em Pernambuco, nasceu em So Paulo no dia 4 de agosto de
1909 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de junho de 1994

Apesar da complexidade que supe sua formao artstica
-basicamente, a de um autodidata com escassa formao 'ofi-cial' - ,
o comum v-lo como um artista que nasce pron-to ou se explica por
sua genialidade. Nada mais distante da realidade. Alm da
concorrncia de fatores favorveis, Burle Marx foi um severo amante
da disciplina. Sua obra pro-duto mais de destilao do que de
inspirao. Assim, uma possvel via para aceder sua obra o sentido de
transfor-mao constante. Isso bvio em qualquer existncia, mas em seu
caso devem ser agregados os termos coerncia e determinao.

Na fase inicial de seu desenho e de sua pintura, observa-se uma
composio baseada na figura e em objetos pousados. Ao se referir
produo de Roberto no Recife, entre 1934 e 1937, Augusto Burle
observou o seguinte: "Ele se mudou aqui para casa, esquina 48, rua
da Hora. Eu tinha seis anos. Tinha com ele uma relao de tio. Ele me
chamava de Agostinho, aquele menino que falava e o atrapalhava nas
pinturas. [ ... ] Aqui em Recife ele pintou os telhados de So Jos.
Ns tnha-mos que buscar janelas com boas vistas de telhados e pedir
autorizao aos donos para que ele pudesse utilizar o local para
pintar. Era um pintor compulsivo, s saa do lugar de-pois de muitos
dias. O que ele gostava mesmo de fazer era

de pintar. Nessa poca, pintava com modelo vivo e fez o
fu-zileiro e aquela mulata pelada. Deve ter sido por isso que eu
fui posto para fora do ateli". 1

Gasto de Holanda caracteriza essa fase como estando
"in-timamente associada alma humana". Para ele, Burle Marx, ao
escolher o tipo popular em detrimento de figuras de alta sociedade,
provavelmente encontrara "vivncias mais pro-fundas cristalizadas
naqueles rostos [ ... ] . O penteado capri-choso e o rigoroso colar
de contas vermelhas so aspectos de um possvel domingo que existe
nas almas simples". 2

A opo por temas populares foi assim explicada por Bur-le Marx:
"Eu fiz academia, ou seja, tive uma formao aca-dmica. Apesar disso,
inclusive naquela poca, fui um pintor que nunca procurou pintar
para agradar as figuras da so-ciedade. Pode-se dizer que eu era um
bom retratista porque sabia pintar retratos, mas eu nunca me
interessei por isso, es-tava muito mais ligado aos problemas, s
figuras do povo".3

Questionado se, em seus incios, tinha sido importante romper com
o Academicismo, observou: "Eu muitas vezes no sabia explicar e a
ideia, a princpio, era de pintar o que se via. Era um conceito
acadmico. [O necessrio era] rom-per com aquela ideia de copiar
aquilo que estvamos vendo. Embora saber copiar o que est diante de
ns seja tambm importante, pois uma observao que se faz, referente a
um ritmo, uma cor, uma cor local".4

Nessa declarao, Burle Marx manifesta a influneia do ensino de
desenho adotado na Escola Nacional de Belas Artes, voltado ao
desenvolvimento da capacidade perceptiva


	
Rapaz qumico, c. 1932 aguada em nanquim, 66,3 x 48 cm


	
Sem ttulo, 1932 carvo, 63,5 x 48 cm

Nu feminino, 1929 carvo, 63,3 x 47,8 cm


	
do aluno e associado ao adestramento manual, com nfase nas
abordagens 'realista' e 'naturalista' da pintura e da escul-tura. O
hbito de cultivar o olhar, buscando reconhecer cri-trios de ordem
que estruturem a constituio do observado leva aos princpios bsicos
que incidiram em sua formao e na da primeira gerao de arquitetos e
artistas modernos brasileiros que passaram pela Escola Nacional de
Belas Artes, tendo consequncias em sua maneira de projetar.5

Burle Marx recebeu uma formao acadmica que lhe proporcionou o
rigor e a preciso que caracterizam o pro-jeto de ascendncia
clssica. Ao se formar num contexto ecl-tico de matriz clssica,
aprendeu a produzir observando com ateno produes anteriores e
contemporneas a ele, bem como reconhecendo aquelas que despertavam
seu interesse. Nesse sentido, permanece nele um enfoque 'realista'
e 'na-turalista', ao modo dos 'pintores antigos'. No seu interesse
em observar o mundo, ou 'aprender a ver', toma partido por uma
aproximao que poderia ser qualificada de fenomeno -lgica, na qual,
a partir de observaes e ensaios, vo sendo estabelecidas relaes
tanto organizativas quanto formais. As ferramentas que utiliza so o
apurado poder de observa-o, a ampla abertura ao desconhecido, a
imperativa necessi-dade de situar sua produo como veculo de
educao.

Embora, com o passar do tempo, Burle Marx tenha se re-velado um
hbil artista nas diferentes modalidades em que se expressou, nos
desenhos aqui reproduzidos ainda mani-festa o gesto de quem est
descobrindo coisas novas; sem vis-lumbre de 'mestre', mas pleno de
intencionalidade plstica e dotado de um sentido de revelao que no
se vislumbra com facilidade em suas obras maduras.

NOTAS

1 Augusto Ferreira Burle, primo de Roberto Burle Marx, em
depoimento autora, concedido no Recife em 1992.

2 Cf. FROTA,Lelia Coelho &HOLANDA, Gasto de (orgs.). Roberto
Burle Marx uma potica da modernidade. Belo Horizonte: Grupo
Itaminas/Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, 1989.

3 Cf. entrevista com Roberto Burle Marx em OLIVEIRA, Ana Rosa
de. Tantas vezes paisagem. Entrevistas. Rio de Janeiro: Digital
Grfica/FAPERJ, 2007.

4 Ibid.

5 PASSAGLIA, Luiz Alberto do Prado. "A influncia do movimen-to
da arquitetura moderna no Brasil na concepo do desenho e na formao
do arquiteto". Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de So Paulo, 1991.


	
Nu mascul ino, 1932 carvo, 61,5 x 48,3 cm


	
Figura masculina, 1932 carvo, 63 x 48,3 cm

Homem sentado, 1932 carvo, 53,8 x 40,2 cm


	
Jovem sentado, s.d. crayon, 62,3 x 48,5 cm


	
-Esboo de mulher nua, dc . 1930/1940 grafite, 51 ,5 x 96 cm

DI REIT A Mulher nua com moringa na cabea, dc . 1930/1940

grafite, 72 x 52,8 cm

Mulher nua com brincos, dc . 1930/1940 nanquim , 64 x 48,5
cm

l


	
)


	
Mulher nua com pingente dc. 1930/ 1940 crayon, 66,5 x 48 cm

ESQ UERD A Mulher nua de meia- idade dc. 1930/ 1940 crayon, 63,5
x 48,4 cm

PGINA 35 Estudo para Fuzileiro, s.d. nanqui m, 50 x 44,9 cm


	
2. A REPRESENTAO DA FIGURA HUMANA: DIFERENTES PROCEDIMENTOS

Burle Marx, acompanhando as inquietudes dos artistas de sua
poca, tende a libertar-se de convenes artsticas prees-tabelecidas,
visando renovar sua forma de expresso plstica. Se os seus desenhos
da dcada de i930 diferem dos da dcada de i950, neles permanecendo
basicamente as mesmas buscas; o que se transforma, de maneira
substancial, a elaborao do que encontra, pois a criatividade, para
ele, foi um proces-so mais de superao do que de inspirao.

A uma fase academicista Burle Marx alterna outra, que acompanha
ativamente os movimentos pictricos que se sucederam no final do XIX
e no incio do sculo xx: impres-sionismo, expressionismo, fauvismo e
cubismo, entre outros.

Em sua produo artstica, ele se apoia nas abordagens que
representam os dois polos da atitude artstica: uma que trata a arte
como expresso e outra que a trata como for-ma. A primeira devedora
do expressionismo pictrico e de suas consequncias (dadasmo e
surrealismo). A outra se associa s vanguardas pictricas
construtivas (neoplas-ticismo, suprematismo e purismo), as quais
tiveram como ponto de partida o cubismo e foram as que,
efetivamente, romperam com a tradio acadmica nas primeiras dca-das
do sculo xx. 6 Nos desenhos de Burle Marx influencia-dos pelo
impressionismo, expressionismo, fauvismo, entre outros, observa-se
que seu propsito no o "de repropor a forma desde critrios
constitutivos especficos, mas o de acentuar e distorcer
determinados aspectos da imagem com fins expressivos e,
definitivamente, comunicativos".7 Ora a figura humana submetida a
um simples desenho de

silhuetas planas, definidas pela grossura e a forma do trao,
logo coloridas ou no; ora seus retratados so levemente distorcidos,
sem violentar completamente a similitude do que ele v, como se
observa em seus croquis da srie Cenas de bar. Em outros momentos,
concentra-se na forte dis-toro dos objetos e figuras, e na
organizao da relao que estabelecem entre si, sem uma referncia
explcita ao observado, criando realidades 'outras'.

Em suas obras de aparncia cubista, subjaz certa "ideia de
quadro-objeto que dispe coisas em ordem, prescindindo do 'real".8
Nesses desenhos, h tambm uma mudana radical no modo de encarar a
corporeidade. A aparncia das figuras humanas e dos objetos, e a
construo das cenas sugerem uma ideia de volume, em que os elementos
aparecem face -tados, geometrizados, encadeados entre si por uma
malha mais ou menos geomtrica. Alguns desenhos evocam Les
de-moiselles d'Avignon, pintado por Picasso em i907.

A descoberta de que, entre diferentes formas planas e
ge-omtricas, possvel estabelecer relaes que, prescindindo da
simetria e das subordinaes a uma hierarquia, mantm a unidade do
conjunto, criando entre elas um equilbrio di-nmico, foi, segundo
Rovira, uma das proposfas cubistas de maior repercusso na pintura
moderna. O quadro, que at o cubismo podia ser entendido como
testemunha de um fato determinado - da explicao de uma passagem da
Bblia fixao de uma paisagem com determinada atmosfera - , passou a
ser visto como um elemento fabricado, constru-do e autnomo, que se
diferencia de outros objetos da vida


	
/


	
cotidiana por carecer de utilidade ou porque sua utilidade de
outra ordem: o prazer da pintura que no quer refletir o mundo
externo, mas recriar o prprio mundo. Tal condio abstrata do cubismo
foi o ponto de partida das vanguardas pictricas construtivas que
romperam a tradio acadmica: neoplasticismo, suprematismo e purismo.
O cubismo, no entanto, continua sendo uma arte realista. O que
mudou foi o objetivo clssico de olhar a realidade tal qual se
apresenta-va, para tratar de pintar a essncia dessa realidade.9

Como se observou, o expressionismo e o cubismo, que parecem ter
maior influncia na obra pictrica e grfica de Burle Marx, continuam
sendo artes realistas, ou seja, no rompem completamente com a
tradio acadmica. Essa es-pcie de 'parada no meio do caminho' pode
ser intuda na explicao que Burle Marx d para a passagem do
figurativo ao abstrato em sua pintura: "Abstrao uma maneira de
dizer. A gente vai at um certo ponto", Isso talvez tambm explique
sua maior contribuio ao paisagismo moderno do que propriamente
pintura.

Cabea de mulher rnm ;:irrn nn r;:ihPln 191?

NOTAS

6 Cf. PINN, Helio. El formalismo esencial de la arquitectura
mo-derna. Barcelona: Edicions UPC, 2008.

7 Ibid.

8 Cf. ROVIRA, Teresa. Problemas de forma. Schoenberg y Le
Cor-busier. Barcelona: Edicions UPC, 1999.

9 necessrio, porm, fazer uma correo opinio generaliza-da que
define o cubismo como um movimento de vanguarda, pois se
considerarmos que a caracterstica essencial da van-guarda a vontade
construtiva, o cubismo seria um estgio de pr ou protovanguarda.
Talvez ele tenha sido confundido com um movimento de ruptura pela
virulncia com que transgre-diu a figuratividade impressionista,
enfatizando o grotesco e o primitivo. Cf. ROVIRA, Teresa. Problemas
de forma. Schoenberg y Le Corbusier. Op. cit.


	
Mulher de cabelos longos, 1938 nanquim, 65,4 x 50 cm


	
Mulher negra, 1942 nanquim, 41,4 x 31 cm
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Busto feminino, dc. 1930/1940 nanquim, 45, 1 x 32,4 cm


	
\

' ~ \ Figura feminina: busto dc. 1930/1940 nanquim, 43,3 x 32,5
cm


	
Desenho talvez do Meira . dc . 1930/1940

crayon, 34,8 x 25 cm


	
Busto masculino, dc. 1930/1940 nanquim, 43,6 x 32,2 cm

~ . p, l'.1.-1': \V/ /\ R. .....

Marido de Lcia Paula Fonseca, dc. 1930/1940 nanquim, 44,4 x 32,2
cm '1


	
Duas mulheres, 194? nanquim, bico de pena, 23,3 x 15,9 cm

Trs figuras humanas, 1941 nanquim, 22,9 x 15,9 cm


	
Homem de chapu, fumando, 1941 grafite, 24,3 x 16,3 cm
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Porta d'gua, 1932 pastel, 20 x 25 cm


	
Porta d'gua, s.d. pastel, 22 x 32,3 cm


	
Porta d'gua, 1932 pastel, 22 x 32 cm


	
Sem ttulo, s.d. pastel, 19 x 23,5 cm


	
Casa Amarela, 1932 pastel, 22x32,1 cm


	
Porta d'gua, 1932 pastel e crayon, 22 x 32 cm


	
Porta d'gua, 1932 pastel, 22 x 32,5 cm


	
Peixinho, 1932 pastel, 23,5 x 32,8 cm

2..


	
Afogados, 1932 pastel, 22 x 32,2 cm


	
Sem ttulo, s.d. pastel, 23,5 x 33 cm


	
Casas, figuras humanas e vegetao, s.d . crayon, 23,5 x 32,6
cm


	
Silhuetas humanas, s.d . crayon, 23,6 x 31,9 cm


	
Porta'gua. s.d. grafite, 22 x 32,3 cm

Casa e morro. dc. 1930/1940 grafite, 22 x 32 cm


	
( -y

-


	
Casal junto mesa de bar, 1941 nanquim, 32,5 x 23,7 cm

Homem fumando, s.d. grafite, 32,5 x 23,5- cm

DIREITA Casal em mesa de bar, Lapa [?], 1941

grafite, 24,5 x 34,8 cm


	
Duas mulheres, s.d. grafite , 23,5 x 32,7 cm


	
3. CENAS DE BAR

l Na biografia de Burle Marx, menciona-se o bar do Gambrino, que
frequentava quando trabalhou com projetos de parques e jardins no
Recife, n Diretoria de Arquitetura e Constru-es, entre 1934 e
1937.10 Segundo Antonio Bezerra Baltar, seu colega nessa Diretoria,
era comum, naquela poca, eles co-mearem a trabalhar a partir das
trs horas da tarde, segui-rem at as duas da manh e, ento, irem a um
bar ou caf. Alm desses encontros, tinham o hbito de ler as revistas
in-ternacionais de arquitetura da poca e discuti-las em grupo,
tornando-se, simultaneamente, mestres e alunos." Esse com-plemento
de formao, apesar de no ter um ambiente ideal nos escritrios ou
bares, era o que lhes permitia construir orientaes didticas e
tericas, bem como atualizarem-se em relao ao que acontecia fora do
Brasil.

No Gambrino, costumavam "sentar-se debaixo das pal-meiras, com o
barulho das ondas, sob o luar e a luz das es-trelas, envolvidos
pelo cheiro da maresia e frutas maduras demais, de usque e cerveja,
comendo caranguejos e beben-do uma variedade incrvel de bebidas
incendirias, locais ou importadas, discutindo apenas assuntos
serissimos e de ele-vado valor intelectual".12

Os desenhos de figuras humanas, presentes nas cenas de bar
mostradas nesta exposio, parecem, porm, predomi-nantemente
associados a outros bares e momentos. Algumas figuras expressam
certa melancolia e apatia - Mulher gorda com garrafa e copo (s.d.)
e Homem fumando (dc.1930-1940)-, e outras so person~gens mais bem
vestidas - Mulher de tur-bante (s.d.) e Homem de chapu em bar
(1941) . Essas cenas,

em que tambm aparecem marinheiros, fuzileiros, mulheres
seminuas, podem ser associadas, primeira vista, a um pe-rodo "muito
triste na vida pessoal de Roberto. Nunca con-seguia encontrar um
amigo verdadeiramente compreensivo entre os irmos e o grande amor
de sua vida parecia estar sempre iminente, esperando por ele na
prxima esquina, sem contudo encontr-lo. [ ... ] Ele trabalhava,
nessa poca, at oito horas da noite e depois saa sozinho, para
procurar companhia sob as luzes brilhantes das casas de tolerncia
na Lapa".13

A Lapa na poca "tinha um sabor de um Montmartre ca-boclo,
mistura de Paris requintada e Bahia-afro-luso-bra-sileira. [ ... ]
Tinha crimes passionais, boemia desenfreada, malandragem,
desordeiros, perigosos e prostituio em larga escala. Mas era tambm
a Lapa dos cabars e cassinos franceses - o Beira-Mar, o Assrio,
centro da vida noturna da capital, frequentados pelo mundo
elegante, por famlias mais progressistas." Tambm costumavam "fazer
a Lapa", entre outros, "escritores, artistas plsticos, compositores
de cartaz, mulheres famosas, malandros e valentes".14 Entre eles,
encontramos o escritor Lcio Cardoso,15 de cujo grupo faziam parte
Burle Marx, Marcos Konder Reis: Eros Martin Gonalves, Etienne
Filho, Paulo Mendes Campos e Rogerio Coro.16

Lcio Cardoso identificado como um bomio invetera-do, que
percorria sem cessar os mais variados bares e bote-quins. Sobretudo
durante os anos 1940, foi frequentador da Lapa, onde costumava ir
ao Tnel e ao 49.17 Isso nos d pistas


	
de dois bares possivelmente frequentados por Burle Marx. O 49,
segundo Brito Roca, "era dos mais caractersticos: ape-nas um
corredor dividido em duas partes em sentido lon-gitudinal. Ao
fundo, um piano, com a orquestra, composta apenas do pianista e do
violinista. Este, magro, j meio ma-duro, cabelos grisalhos,
manobrava o arco, pendendo muito a cabea, de maneira meio frentica,
que, s vezes, nos fazia rir. A proprietria, uma francesa,
permanecia geralmente no caixa, mas acontecia vir tambm conversar
com algum fregus. Nunca me esquecerei do dia em que anunciaram a
capitulao da Frana. [ ... ] Quando o 49 fechou, creio que por volta
de i946, o pianista e o violinista passaram para o Tnel, menos
tpico, porm mais movimentado do que o barzinho da rua da
Lapa".18

Para Joel Silveira, o 49 tinha a "sala [que] era um corredor
mido e penumbrento cheirando a maresia e beira de cais e para l
amos toda noite para brigar ou fazer as pazes com Lcio Cardoso, que
depois nos ofertava seus livros com de-dicatrias onde se tratava
daqueles incidentes. Vou buscar na estante um deles: 'A Joel
Silveira, lembrana de uma recon-ciliao no 49 da Lapa, oferece Lcio
Cardoso'. O tom seco da oferenda mostrava a precariedade da
reconciliao, que foi curta: brigamos novamente alguns siris depois.
Mas isso j foi em i943, quando tudo - homens e coisas duramente
amestrados por cinco anos de Estado Novo - se fizera
defi-nitivamente pior, implacavelmente pssimo. Falava-se, ento,
mais baixo, olhava-se cautelosamente dos lados, e ningum escrevia
mais - fazia truques".19

Os desenhos das cenas de bar de Burle Marx, como os livros de
Lcio Ca~doso, demonstram a familiaridade com o universo que
retratavam. Lcio Cardoso circulava pelo

bairro "peregrinando pelos locais srdidos e imundos em que
ambientaria a ao de seus livros". Burle Marx certamen-te fez o
mesmo percurso na Lapa, onde "a noite e as mar-gens eram cmplices
ideais para o ocaso dessas personagens decadas". 2

Tratando da gnese do protagonista de um de seus roman-ces, Lcio
Cardoso observa: "Incio um esprito eminen-temente suburbano.
Durante muito tempo, se bem que j o conhecesse e j o tivesse visto
em bondes e nibus, lutei para conseguir localiz-lo. [ ... ] Mas no
sei por que, indo certa noite Lapa, compreendi que ali era o reduto
ideal dos Incios. Frequentadores do desaparecido Mere Louise, esses
impenitentes solteires que tantas noitadas fizeram no Ass-rio,
jogadores profissionais, jogadores de bicho, prostitutas, gente sem
ocupao definida, todo aquele mundo misterio-so e fcil me pareceu
instantaneamente o cenrio ideal para localizar o meu personagem".
21

Mais do que a prostituio e a violncia, que deram fama ao bairro,
a Lapa de Burle Marx e Lcio Cardoso parece se aproximar mais das
lembranas de Lus Martins: "um ponto de encontro de uma juventude
'intoxicada de literatura' que, em noites de angstias lricas e
exaltaes poticas, compar-tilhava ansiedades e devaneios na mesa de
um bar - fosse o Taberna da Glria, o 49 ou o Tnel da Lapa".22 E
agrega:

"No ramos pederastas. No ramos playboys. No ramos jovens
transviados. ramos apenas jovens - e todos mais ou menos poetas ...
". 23


	
/

I ~

(


	
NOTAS

10 Pelo decreto n 352, de 3 de novembro de 1934, criou-se a Seo
Tcnica de Arquitetura, meses mais tarde absorvida pela Diretoria de
Arquitetura e Construes (DAC), que funcionou durante breves
perodos: fim de 1934 a 1935 e fim de 1936 a 1937. Esse perodo foi
fecundo para a renovao da arquitetura brasileira.

11 Cf. depoimento de Antonio Bezerra Baltar autora, publicado em
OLIVEIRA, Ana Rosa de. Tantas vezes paisagem. Entrevistas. Op. cit
..

12 FLEMING, Laurence. Roberto Burle Marx, um retrato. Index: Rio
de Janeiro, 1996, p. 45.

13 No final da dcada de 1930 e no incio da de 1940. Cf. FLEMING,
Laurence. Roberto Burle Marx, um retrato. Op. cit., p.50.

14 DAMATA, Gasparino (org.). Antologia da Lapa. Rio de Janeiro:
Desiderata, 2007, p. 21- 2.

15 Dono de uma vasta obra literria, que vai do romance ao
con-to, o mineiro Lcio Cardoso mais conhecido como o autor de
Crnica da casa assassinada. Ele tambm concebeu um ciclo de novelas,
que recebeu o ttulo de O mundo sem Deus, forma-do por Incio (1944),
O enfeitiado (1954) e Baltazar (2002), e ambientado no Rio de
Janeiro, sobretudo na Lapa e no Catete. Esses livros so povoados de
malandros, golpistas, traficantes, cartomantes, prostitutas e
viciados que circulavam pelas ruas, as penses, os bares e os antros
desses bairros. Cf. SANTOS, Cs-sia dos. "O Rio de Janeiro em uma
trilogia de Lcio Cardoso". Anais do XI Congresso Internacional
ABRALIC, Universidade de So Paulo, 2008.

16 DAMATA, Gasparino ( org.) . Antologia da Lapa. Op. cit., p.
237. 17 REIS, Marcos Kon~er. ''A terceira pessoa". ln: CARDOSO,
Lcio.

Trs histrias da cidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Bloch, 1969, p.
11.

18 ROCA, Brito. "A Lapa ontem e hoje". ln: DAMATA, Gasparino
(org.) Antologia da Lapa. Op. cit., p. 36- 7.

19 SILVEIRA, Joel. "Os fantasmas". DAMATA, Gasparino (org.)
Antologia da Lapa. Op. cit., p. 70.

20 REIS, Marcos Konder. ''A terceira pessoa". Op. cit., p.
11.

21 CARDOSO, Lcio. "Incio". ln: 10 romancistas falam de seus
personagens. Rio de Janeiro: Edies Cond, 1946, p. 56.

22 Em seu livro Noturno da Lapa

23 Cf. Julia Marinho, Gerncia de Comunicao Grupo Editorial
Record, 17 de novembro de 2004, 18h26.
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Cena de bar, 1941 grafite, 32,5 x 23,5 cm

1

y

! '

' (

Mulher com copo na mo, s.d. grafite, 32,5 x 23,8 cm


	
Marlene M . ardorez d, nanquim 62 , ec. 1930/1940

x 49 cm


	
. 1

Marlene, s.d. grafite, 32,4 x 23,4 cm


	
Uma mulher e u . ma garrafa, dc. 1930/1940 grafite, 32,7 x 23,5
cm

ESQUERDA Mulher segurando copo sobre . a mesa s d

nanqu1m 23 5 ' . x 22 cm

Mulher de turbante, s.d. '1 nanquim, 32,8 x 24 cm


	
,,

r-- .

1 1

Homem em mesa de bar, s.d. grafite, 31,5 x 28 cm

\ Homem com bigodes, dc. 1930/1940''

hidrocor, 32,5 x 24,5 cm

DIREITA Mulher gorda com garrafa e copo, s.d.

nanquim, 26,7 x 23,4 cm


	
Estudo de cena de bar, dc . 1930/1940 nanquim e grafite, 32,5 x
23,7 cm

\

-~.

Cena de bar, dc. 1930/1940 grafite, 32,6 x 23,4 cm

_____:)


	
/

Fuzileiro e mulher, 1941 grafite, 31,4x22,1 cm

Marinheiro com copo e garrafa, s.d. grafite, 32,4 x 23,4 cm


	
Fuzileiro e mulher, s.d. nanquim e grafite, 31 x 22,4 cm

\ ""< \ :

(

( Cena de bar, dc. 1930/1940

grafite, 32,6 x 23,4 cm


	
Lapa, 194 ~O 9 x 23 ,2 cm nanqu1m, ,


	
Cena de bar, 1941 grafite , 32,6 x 23,6 cm


	
Estudo de cena de bar, dc. 1930/1940 nanquim, 48 x 33,3 cm

ESQUERDA Trs homens em um bar, s.d . nanquim, 15 x 11 cm

)_

Homem com chapu, dc. 1930/1940. grafite, 33 x 22,5 cm


	
Homem em mesa de bar, s.d. grafite, 32,5 x 23,5 cm


	
.
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Estudo de cena de bar com marinheiro, dc. 1930/1940 hidrocor, 32
x 23,3 cm

ESQUERDA Esboo para cena de bar, 1941

hidrocor, 33,8 x 23 cm

Homem no bar, 1949 crayon, 74,6x59,1 cm

/


	
Estudo de cena de bar dc. 1930/1940 nanquim, 31 x 23,3 cm


	
Cena de bar, s.d. grafite, 23,5 x 32 ,5 cm


	
Duas mulheres junto mesa, 1941 grafite, 16,5 x 24,2 cm

ESQUERDA Pessoas sentadas, dc. 1930/1940

grafite, 23,5 x 32,5 cm


	
} ~ ,,

T~sp essoas junto , nanquim, 24,6 x 15 a mesa, s.d.

,7 cm


	
Estudo de cena de bar, dc . 1930/1940 nanquim, 23,5 x 32 cm


	
Cena de bar, Lapa, 1941 nanquim, 32,4 x 44,3 cm


	
Mulheres mesa, s.d. nanquim, 39,3 x 23,5 cm


	
Dois homens em salo de bilhar, s. d. nanquim , 32,5 x 23,3
cm

-1

Sala de bilhar, s.d. nanquim , 32,3 x 23 ,2 cm


	
Garrafa eco o sobre a mesa p

nanquim 16 4 , s.d. ' ' x 23,5 cm

Trs figuras h sent d , umanas

a as a mesa nanquim 16 4 , s.d.

, , x 23,5 cm


	
\ ,.,;.----

Trs mulheres, s.d. nanquim, 23,4 x 32,4 cm


	
Mulher nua deitada, s.d . nanquim, 16,4 x 23,5 cm

ESQUERDA Duas mulheres, s.d.

grafite, 11,8 x 16,4 cm

Mulher deitada, s.d. nanquim, 16,4 x 23,5 cm


	
Trs mulheres nuas, s.d. nanquim, 15,6 x 20,3 cm

DIREITA Duas mulheres e jarro, 1941

nanquim, 22, 1 x 26,8 cm


	
\


	
Figura masculina, s.d. nanquim e crayon, 22,8 x 15,8 cm

Sem ttulo, s.d. grafite e nanquim

32,5 x 23,4 cm


	
Rosto, 1940 nanquim e bico de pena 22,6 x 15,8 cm


	
Duas figuras humanas, s.d. nanql!im, guache

e Lpis de cor, 23,5x16,1 cm


	
Duas mulheres, s.d. grafite, 22,5 x 32 cm


	
Figuras humanas com vegetao, s.d. grafite, 28, 9 x 41,8 cm

DIREITA Sem ttulo, 1943

nanquim e guache, 31, 1 x 39,2 cm


	
Duas figuras humanas, 1951 crayon, 55,4 x 41,8 cm


	
Sem ttulo, 1950 crayon, 73 x 54,5 cm


	
Duas figuras humanas, s.d. crayon, 11, 1 x 24,5 cm

DIREITA Sem ttulo, s.d.

grafite, 20 x 23, 7 cm


	
r

\

Cinco estudos de figuras humanas, s.d. nanquim, 22 x 27,5 cm

DIREITA Dois desenhos de figuras humanas, s.d.

nanquim, 1 O x 20,8 cm

Dois estudos figuras humanas, s.d. nanquim, 10 x 21 cm


	
Trs figuras femininas dc. 1930/1940

f 1te 4 7 9 x 66,2 cm gra .

Quatro desenhos de figuras humanas, s.d .

. 207x27,5cm nanq u1 m, ,

/ 1


	
Dois desenhos grafite e giz d , s .d. e cera, 48,2 x 64,4 cm


	
A FIGURA HUMANA

Roberto Burle Marx NA OBRA EM DESENHO

Presidenta da Repblica Dilma Roussef

Ministra de Estado da Cultura Marta Suplicy

Presidente do Instituto do Patrimnio Histri co Artstico e
Nacional Jurema de Sousa Machado

Diretor de Patrimnio Material Andrey Rosenthal Schlee

Coordenador Geral de Patrimnio Natural Carlos Fernando de Moura
Delphin

Diretora do Stio Roberto Burle Marx Claudia Maria P. Storino

Diviso Tcnica Marlon da Costa Souza Yanara Costa Haas Carlos
Alberto Moreira

Diviso Administrativa Leticia Dias Lavor Selma de Jesus Paulo
Roberto Pereira Paulo Alves

Este acervo foi conservado sob o patrocnio do Programa Acervos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES
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