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APRESENTAÇÃO

Esta coletânea reúne 8 artigos de pesquisadores, artistas e teóricos, que integraram o 17 Simpósio 
de Arte Contemporânea, que aconteceu no mês de agosto de 2022, na UFSM, em Santa Maria/
RS. E 2 artigos de estudantes sobre eventos que contribuíram para pensar, historicamente, 
o tema. INCERTEZAS como conceito foi discutido no simpósio e como argumento curatorial 
do FACTO 9. Contribuiu tanto para a reflexão crítica como prospecção de futuro no período 
pandêmico ou pós-pandêmico, na intenção de amenizar as incertezas em tempo de crise, 
quanto para a ação poética ao compartilhar o momento incerto para projetar o amanhã, 
discutir e entender seu impacto. A defesa da concepção parte de Edgar MORIN, “resistir à 
incerteza”, para defender o campo da cultura e da arte. Afinal, assumir o momento de incertezas 
é tomar consciência da transformação vivenciada individualmente e coletivamente, no modo 
de pensar e agir no mundo. E se consolida em Zigmunt BAUMAN, “o que nos mantém vivos é 
a imortalidade da esperança”. Neste sentido, um modo de resistir às incertezas pode ser nos 
dedicarmos a outra maneira de agir e esperançar. 

O primeiro artigo Biolaboratorio móvil: estudio y exploración territorial desde el arte, la 
ciencia y la tecnología, do grupo Colectiva EcoEstéticas (UNTREF), compartilha o processo de 
desenvolvimento de uma experiência participativa em biopoética, de ação, de preservação e 
de cocriação com o meio ambiente em um território de uma comunidade francesa.

Em WEB 3, NFT E as incertezas do Metaverso, Suzete Venturelli (UAM/UNB) pontua algumas 
propostas artísticas para a web 1 e web 2, e questiona o que significa projetar arte no atual 
contexto social e político, considerando os novos desafios na ciência e tecnologia, também 
no espaço simulado (metaverso) da web 3. 

Com o texto Realidades Expandidas: La condición post-antropocéntrica y su incierta virtualidad, 
Daniel Argente (UDELAR) propõe refletir sobre a vivência no plano experimental, sensorial 
e desmaterializado de um corpo pós-humano em um meio virtual. E questiona se são os 
Cyborgues, os novos sujeitos digitais e as entidades não orgânicas de um processo evolutivo 
do homem, de um devir natureza-cultura-tecnologia.

ARTE CONTEMPORÂNEA | INCERTEZAS
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Em Arte sonora e transduções poéticas: entre o FM, o Streaming e as instalações,  Camila 
Vermelho (UFSM) apresenta sua pesquisa com experimentações sonoras e visuais  a partir de 
um projeto radiofônico transmitido de maneira híbrida – via FM e streaming – o Ultra Sonoro.

No artigo Membro Fantasma. Aparição, presença e memória, Carlos Augusto Moreira da 
Nóbrega (UFRJ) e Patrícia Barcelos Freire (UFF) discorrem sobre o processo da obra de mesmo 
título, que utiliza o sintoma clínico conhecido como membro fantasma para construir a base 
conceitual e a poética de reconexão e presença.

Em Una cacerola todas las voces, o Colectiva CumaSystem (UNTREF) apresenta a origem do 
trabalho artístico que leva o mesmo nome do artigo. O grupo detalha o percurso da obra, os 
protótipos e sua poética, motivados pelos sons de protestos e mobilizações sociais ocorridos 
no Chile em 2019.

Com o artigo Reflexões sobre a crítica de arte online, a historiadora da arte Maria Amélia 
Bulhões (UFRGS) analisa nas suas pesquisas no contexto da pandemia, as principais mudanças 
das práticas da crítica de arte na internet, que agora favorecem a integração do espaço coletivo, 
geram situações experimentais e condições de acolhimento inéditas.

Em Entradas e saídas em circuito: apontamentos sobre uma poética do atravessar, Elias Maroso 
(UFRGS) compartilha sua pesquisa em poéticas digitais, dedicada a sugestões e práticas de 
passagem, de atravessamentos, transcursos e deslocamentos no espaço, a uma cursividade 
de entradas e de saídas em diferentes contextos de criação.

Os dois últimos artigos, desenvolvidos como estratégia de ensino e pesquisa com estudantes 
das Artes Visuais (UFSM), apresentam o estudo de dois eventos relevantes na recente história 
da Arte e Tecnologia no Brasil: um deles é Emoção Art.ficial e a impermanência dos dados, 
que aborda as seis edições (2002 a 2012) da Bienal Internacional de Arte e Tecnologia, Itaú 
Cultural SP, para questionar o apagamento da Bienal no site oficial, criado para o registro da 
mesma, desativado; o outro, O percurso da Bienal de Arte Digital e as diversas linguagens 
artísticas tecnológicas, pontua a trajetória da Bienal, seu percurso em diálogo relevante com 
cinco obras que compõem a segunda edição do evento, realizada no Oi Futuro do RJ, em 2023.
Boa leitura!

Nara Cristina Santos
Universidade Federal de Santa Maria/UFSM
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BIOLABORATORIO MÓVIL: ESTUDIO Y EXPLORACIÓN 
TERRITORIAL DESDE EL ARTE, LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA

El ser humano siempre ha tenido una relación íntima con la naturaleza y su entorno. La actual 
implantación y desarrollo de una maquinaria biotecnológica a nivel mundial es el resultado 
de una larga coexistencia con el medio ambiente en un proceso continuo de evolución y 
contacto. El ejercicio de desentrañar los aspectos políticos, geográficos y biológicos de los 
territorios es un proceso de deconstrucción y reconstrucción de nuestro imaginario de acción 
respecto de lo vivo y de lo vivo en su dimensión territorial. Entonces, ¿cómo re-escribir nuestro 
imaginario y actuar conjuntamente con la naturaleza? 

Sin lugar a dudas, el medio ambiente es uno de los problemas mayores de nuestros días donde 
el campo cultural se ve confrontado todo el tiempo con el desarrollo tecnológico y científico. 
Es en este contexto que las prácticas transdisciplinarias, así como la democratización del 
saber, las tecnologías abiertas y las actividades interdisciplinarias entre las artes y las ciencias 
humanas, biológicas, medioambientales y la tecnología, hacen posible la emergencia de un 
campo crítico y activo de reorganización de lo humano, lo no-humano, los ecosistemas y sus 
entornos. El paradigma de lo vivo y el territorio se convierte en una herramienta clave para 
comprender los desafíos actuales. Aparece así la necesidad de crear nuevos diálogos para 
trascender las fronteras, para poder pensar y construir para y con la naturaleza. Comprender 
el imaginario de lo vivo y del territorio más allá de las simples abstracciones, propone una 
acción filosófica y durable en pos de soluciones colectivas y concretas. 

A partir de la recolección de datos biológicos, de la biointeractividad, de las prácticas territoriales 
y biopoéticas, de las metodologías de medición medioambiental, de los estudios del litoral 
costero y de interfaces experimentales no-convencionales, buscamos crear una experiencia 
participativa, de acción, de preservación y de cocreación con el medio-ambiente, profundamente 
enraizada en el propio territorio y sus habitantes.

Colectiva EcoEstéticas
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
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Colectiva EcoEstéticas, “Biolaboratorio Móvil”, 2022.
Fotografia: Juan Agustin Carpinello

El proyecto consistió en el desarrollo y la articulación comunitaria de un bio laboratorio móvil 
modular con el objetivo de desplegarse como un dispositivo y plataforma de estudio y acción 
integral medioambiental enfocado en la sensibilización, concientización y preservación de 
los ecosistemas presentes en el Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer 
des Pertuis, Francia. 

El núcleo se basó en la construcción de un sistema de carros plegables y estaciones de intervención 
territorial pensados como una plataforma de diálogo y trabajo entre artistas, científicos, 
investigadores, docentes, educadores y estudiantes, en intercambio con la comunidad local, para 
problematizar y articular diferentes gestos y procesos de diálogo y pensamiento transdisciplinar. 
Por ello el Biolaboratorio Móvil tomó la forma de una estación de trabajo colectivo, de exploración 
y de estudio portátil por medio de interfaces modulares de instrumentación, transducción y 
amplificación de los diversos fenómenos y fragilidades de los ecosistemas marinos y del litoral. 
Un espacio de colaboración y co-creación colectiva y multiespecie. 

El proyecto tuvo como interés posibilitar la creación y fabricación de herramientas críticas 
y prácticas sustentables que permitan la integración comunitaria local. Por ello se propuso 
un abordaje de los territorios, sus especies, reconocimiento de sistemas ecológicos, factores 
ambientales y sus problemáticas actuales en base a modelos de comprensión del mundo 
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natural donde la ciencia, la tecnología, el arte, la ecología y la filosofía entretejieron un diálogo 
en común. Creemos que la hibridación de prácticas entre diferentes disciplinas, el hacer 
artístico, la comunión con distintos organismos vivos, el fomento a la democratización del 
conocimiento, la ciencia ciudadana y el desarrollo de herramientas y tecnologías de software 
y código abierto son herramientas de empoderamiento y de pensamiento sensible frente a 
las necesidades y crisis contemporáneas ambientales. Así, lo que se buscó en este proyecto 
es la constitución de un laboratorio experimental de estudio geolocalizado y contextualizado 
en las asociaciones interespecíficas de los distintos territorios y especies que los habitan, que 
sirva y propicie las bases para la creación de nuevos modelos de percepción de los fenómenos 
y factores, más allá de los humanos, a partir de prácticas sensibles y sustentables frente a las 
problemáticas medioambientales que nos llaman con más urgencia día a día.

El Biolaboratorio Móvil articuló aquellas sensibilidades y gestos marinos que pueden 
complementar estrategias de “vivir con-” otras materialidades, seres y agencias oceánicas y 
costeras.  ¿Cómo podríamos crear imaginarios para co-habitar de maneras más compañeras 
con el océano en tiempos del cambio climático? Desde las artes electrónicas encontramos 
una brecha para construir un marco de pensamiento ecológico-conceptual que aborde la 
generación de un conocimiento sensible y especulativo a las diversidades ecológicas y afectivas 
oceánicas, desde las prácticas intrincadas del pensar-haciendo. Al acercarnos al océano, nos 
interesaba crear un ejercicio y un trabajo afectivo e imaginativo a través de activaciones en 
territorio marino con los agentes que lo constituyen, a partir de la creación de una serie de 
interfaces que nos permitieron captar información para la resignificación y la poetización de 
los mundos circundantes. 

Los carros que constituyeron el Biolaboratorio, conformaban estaciones de activación territorial: 
uno de ellos fue la estación de sensor ambiental, otro la estación de experimentación biomaterial 
y la tercera la estación de intervención sonora. La primera estaba conectada a una boya que 
tomaba datos en tiempo real de los movimientos oceánicos del litoral francés y las traducía 
a una máquina poética de dibujo de mareas que se hallaba en el propio dispositivo. Por otro 
lado, la segunda estación, se constituía progresivamente con biomateriales realizados con 
algas y desechos marinos a lo largo de los recorridos por la costa francesa, creados a partir 
de talleres brindados a infancias en el parque nacional donde nos desplazábamos. De esta 
manera, el carro, con el paso de los días de las activaciones, iba mutando y se constituía como 
un organismo entretejido por materialidades territoriales y agentes habitantes del sitio. Por 
último, el tercer carro, permitía la recolección de sonoridades de los diferentes emplazamientos 
de los recorridos como a su vez su resignificación y procesamiento para su “devolución” al 
medio ambiente.
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La forma en que entendemos la naturaleza y el medio ambiente tiene implicaciones profundas 
para las políticas, culturas y acciones individuales. Los imaginarios son cruciales para la 
gobernanza ambiental y para legitimar los regímenes de relaciones. Por lo tanto, fue importante 
alentarnos a pensar cómo los datos recolectados y la interacción con los agentes biosféricos 
permitieron aperturas conceptuales a nuevos imaginarios ecológicamente atentos que nos 
permitan contemplar y construir un vivir más horizontal en comunión con el océano.

Colectiva EcoEstéticas, “Biolaboratorio Móvil” 
(detalle de la estación de experimentación biomaterial), 2022.
Fotografia: Demián Ferrari

Colectiva EcoEstéticas, “Biolaboratorio Móvil” (detalle de la estación sonora), 2022.
Fotografia: Demián Ferrari
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En la actualidad nuestra ecología híbrida y mutante se ha engendrado junto a la 
instrumentalización de la naturaleza mediada por las diversas tecnologías y técnicas a lo 
largo de la historia. Son los procesos y dispositivos de medición, producción, visualización, 
sonificación, cálculo, mapeo, predicción, simulación, entre muchos otros los que funcionan 
como extensiones de nuestros órganos sensoriales para captar los fenómenos e intrincaciones 
de la Tierra y sus componentes. 

En este sentido, las búsquedas por nuevas materialidades específicas en las diferentes prácticas 
de las artes contemporáneas multimediales han abrazado muy diversas exploraciones sobre las 
posibilidades multisensoriales y políticas afectivas de la percepción, a partir del uso de nuevas 
tecnologías. Estas nuevas prácticas, sin lugar a dudas también plantean reconsideraciones 
materiales sobre nuestros lugares, nuestras relaciones, temporalidades y memorias a partir 
del uso de interfaces muy diversas. Indudablemente el conocimiento del mundo natural en 
la actualidad se encuentra guiado por el avance tecnocientífico; sin embargo, es interesante 
cómo movimientos y pensamientos sobre lo experiencial ecológico de lo material humano 
y no humano han puesto en marcha prácticas creativas desde la formulación de teorías 

Colectiva EcoEstéticas, “Biolaboratorio Móvil”
 (detalle de la estación de sensor ambiental), 2022.
Fotografia: Juan Agustin Carpinello
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materialistas, éticas y políticas. Bajo esta idea, se vuelve muy interesante analizar cómo otros 
métodos artísticos elaboran una comprensión implícita de la sensación y la percepción que 
pertenecen a la conexión entre la cultura tecnológica, las artes y la geofísica de lo humano 
y lo no humano.

Proponer una creación artística guiada por lógicas donde todas las cosas son modos de una 
sustancia común, nos permite dialogar e intimar con cuerpos afectivos con posibilidades 
de entablar relaciones con otros cuerpos igualmente afectivos. Un gran cuerpo híbrido y 
asociativo en el sentido de que cada uno está continuamente afectando y siendo afectado 
por otros cuerpos. Hay dos poderes igualmente reales, el de actuar y el de sufrir. Debido a que 
la naturaleza del cuerpo afectivo es tanto afectada como capaz de afectar, significa que no 
es sujeto ni objeto, sino que entra en relaciones con otros cuerpos afectivos que forman un 
modo de ser.

Más allá de sus categorías taxonómicas estrechas, o como sujeto de investigación científica 
aislado, nos interesa aproximarnos a cómo las corrientes de los océanos y otros cuerpos en 
movimiento del litoral dan forma a los mundos habitables que los humanos y otras especies 
experimentan con el océano. Así, nos interesa crear formas experimentales para visualizar y 
expresar las maneras en que las materialidades animan el océano e implican su naturaleza 
oscilante y viajera.
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A ciência e a tecnologia inspiram a arte. Entretanto, a arte com suas invenções, questionamentos, 
poéticas e teorias, quando inserida em contexto social e político, desafia e contribui com a 
ciência e a tecnologia, nos avanços da sensibilização do conhecimento acadêmico. A partir 
deste pressuposto, quais foram as propostas artísticas, para a web 1 e web 2, envolvendo arte, 
sociedade e comunicação? O que significa projetar arte para a web 3? Quais são os novos 
desafios e as principais considerações que os artistas questionam? Como o espaço simulado 
(metaverso) da web 3 impacta na arte em conjunto com a inteligência artificial? Em outras 
palavras, o que está acontecendo?

O ENTUSIASMO (ANOS 1989...1999): ARTE E COMUNICAÇÃO 
NA WEB 1 E OS SITES E MUNDOS VIRTUAIS
O cientista britânico, Tim Berners-Lee, enquanto trabalhava no CERN (European Organization 
for Nuclear Research) na Suíça, inventou a World Wide Web (WWW), em 1989. A WWW surge 
com a função de atender à demanda de compartilhamento automatizado de informações 
entre cientistas de universidades e institutos em todo o mundo. Vivenciei esta experiência 
primeiramente na Universidade de Brasília, quando em 1993, o CERN disponibilizou navegador 
WorldWideWeb como domínio público, com licença aberta e posteriormente no CERN, em 1997. 
Assim, foi um privilégio experienciar o nascimento da internet, que nasceu descentralizada. 
Importante, nesta história, é mostrar que ela foi construída sobre protocolos abertos, como 
HTTP, SMTP, SMS, FTP E IRC para sites, e-mail, mensagens, transferências de arquivos e bate papo.  
Qualquer pessoa podia construir aplicações e um site, que podia ser diretamente acessado 
por um usuário, sem intermediários. Quais eram os objetivos dos usuários na época? Acesso à 
informação, sem intermediários da mídia hegemônica. Ou seja, a Web como um espaço livre, 
aberto e criativo – para todos! A Web 1 combate as ferramentas para publicar informações 
estáticas que são “de propriedade” e consideradas proprietárias, verificadas e atribuídas. 

WEB 3, NFT E AS INCERTEZAS DO METAVERSO

Suzete Venturelli
Universidade Anhembi Morumbi (UAM) / Universidade de Brasília (UNB)
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A Web 1 já trazia uma possibilidade diferente, pois quem tinha informação estaria compartilhando 
com quem quisesse. A comunicação: site_usuário e a Interação unidirecional, estava em 
questão. Para exemplificar, com as obras artísticas da época, apresento um trabalho de 1994, 
intitulado Avatares: corpo Ampliado – conexão à distância, como proposta de criação para 
Web1 (figura 1).

Figura 1. Avatares: Corpo Ampliado – conexão à distância, 1994.
Fonte: acervo da autora

Esta obra envolve uma relação especial entre a arte, a comunicação e a tecnologia computacional, 
e pode ser descrita como um exemplo de sistemas de multiusuários. Nesses sistemas destacam-
se as características que envolvem questões sobre as múltiplas identidades dos indivíduos 
que circulam e estão conectados na rede Internet e sua associação com uma comunidade 
virtual, através da qual são convidados a escolher uma nova identidade representada, no 
espaço virtual, pelos avatares. Na mitologia hindu, Avatar é a reencarnação de uma divindade 
(Vixnu). No ciberespaço, que hoje é denominado de Metaverso, amplia-se seu sentido original 
e passa a representar corpos virtualizados que assumem múltiplas identidades na interação 
homem-mundos virtuais. 

Alguns sistemas interativos no ciberespaço, que incorporam o conceito de avatar, foram criados 
a partir de 1995, em função da tecnologia da linguagem VRML, e eram conhecidos como MUD 
(Multi-Users Domains). 
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No livro que escrevi intitulado Arte: espaço_tempo_imagem, e publicado em 2004, cito que 
o domínio dos sistemas de multiusuários é o ciberespaço, que é sistema dinâmico, onde os 
mundos virtuais se modificam em tempo-real. Desde essa época entendo que um mundo 
virtual (hoje Metaverso) é uma realidade que vai além do tocar, sentir, ouvir e ver, ele permite 
a interação com objetos que nos preenchem a mente.

A figura 2, é um exemplo da primeira geração de interface que permitia o acesso aos mundos 
virtuais, cujo layout apresentava hiperlinks, menus, ícones e janelas. Somente ocorria a 
imersão e interação por parte dos interagentes conectados, quando ocorria a instalação nos 
computadores pessoais de softwares que disponibilizamos para o acesso.

Figura 2. Avatares: Corpo Ampliado – conexão à distância, 1994.
Fonte: acervo da autora.

O caráter experimental é notável e evidencia a contribuição do design e da arte, nas mudanças 
que ocorreram em relação às ferramentas que surgem, assim como demonstra a importância 
dos campos no trabalho interdisciplinar e colaborativo no desenvolvimento de softwares e 
das linguagens de programação, em equipes de pesquisa universitárias e posteriormente 
nas indústrias de softwares.
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WEB 2 –REDES SOCIAIS COLABORATIVAS
Os aplicativos da Web 2 são páginas da Web que os visitantes podem adicionar ou alterar. Os 
próprios visitantes podem criar todas as informações em um aplicativo projetado para fins 
de compartilhamento. Objetivos principais visavam a web como um espaço livre, aberto e 
criativo – para todos! A via de comunicação era bidirecional, ou seja,  Site_Usuário e a Interação 
proposta é multiusuário.

Procurando incentivar uma poética de criação coletiva foi então elaborado o trabalho KENNETIC 
WORLD (1999). A figura 3 mostra a interface inicial de acesso, contendo o botão de acesso, o 
campo para a URL, ajuda para com informações para orientar o interagente. A imagem central 
permitia a interação num espaço tridimensional.

Figura 3 - Obra Kennetic World, 2001.
Fonte: acervo da autora.
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A poética buscou na relação entre o virtual e o real, simular espaços que pudessem ser habitados, 
onde ocorria o deslocamento de corpos para uma comunidade virtual em potencial. Nessa 
obra participamos em conjunto com outros trabalhos que surgiam na época de um espaço 
cibernético em constante modificação. Uma das características era a simulação de espaços 
habitáveis por meio da modelagem 3D e para promover o deslocamento informacional 
concerne ao transporte humano pela rede Internet. O programa possibilitava, além dos 
transportes simulados dos corpos, o transporte do imaginário dos interagentes, traduzidos 
pelos seus mundos virtuais, que construíam em tempo real colaborativamente. Recorrendo 
às características de uma cultura virtual que hibridiza, no momento, máquina e homem, por 
meio de interfaces gráficas, a interface do programa foi estruturada com diferentes ambientes:  
World, Avatars, Objects, Music e Word (VENTURELLI, 2004).

Destacamos dentre eles o ambiente Word, figura 4, no qual os usuários conectados criam, em 
conjunto, através de seus textos, o mundo tridimensional, que pode ser imerso, transladado, etc, de 
forma aleatória e combinatória. Este sistema artístico de multiusuário pretende principalmente 
responder questões pertinentes ao sujeito que interage com as máquinas. Nessa perspectiva, 
comunidades virtuais são espaços de mundos onde os humanos podem se dissolver como 
unidade, tornando-se eletricidade e encontrando criaturas híbridas em sua passagem cósmica.

Figura 4, o espaço Word, 2001.
Fonte: acervo da autora.
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Os usuários são responsáveis, tecnicamente, por transformar mundos virtuais em uma atividade 
social, por meio da noção de presença em cena. Uma das características mais marcantes do 
Kennetic World é sua interface com o usuário. Aplicando conceitos de ergonomia e contando 
com o interesse de grupos de internautas mais voltados para as questões de compartilhamento 
de informações. A partir desta interface gráfica pode-se interagir com os mundos virtuais, 
incorporando-se a metáfora do avatar. Tanto os mundos virtuais como os avatares foram criados 
por artistas (aos quais o sistema é dedicado, ainda que não exclusivamente) e modelados 
em programas de modelagem tridimensional populares (VENTURELLI, 2004). Tecnicamente, 
na época, o sistema estava instalado num servidor, localizado no nosso laboratório, para 
armazenar e administrar as informações relativas aos estados globais dos mundos e avatares, 
sincronizando as ações e interações e atualizando os clientes com as modificações sofridas 
no contexto do ambiente que eles participam e colaboram. Procurou-se concentrar o maior 
esforço computacional possível nas máquinas dos usuários, de modo que o servidor pudesse 
ocupar-se quase que exclusivamente da administração, comunicação e atualização dos 
ambientes e mundos virtuais. A manutenção foi bastante complexa, e demandava bastante 
esforço computacional.

REDE SOCIAL PARA DIMINUIR AS DIFERENÇAS SOCIAIS
A Web 2.0 foi considerada uma nova internet e permitiu, como apresentado acima, a elaboração 
de interfaces mais diretas, pela simplicidade do design, que facilitava o acesso para que todas as 
pessoas conectadas pudessem ter sua presença online. Primeiramente, foram disponibilizados 
os blogs e depois as redes sociais, incluindo mundos virtuais (figura 5).

Figura 5. WIKINARUA, 2009.
Fonte: acervo da autora
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Resumidamente, com o desenvolvimento da Internet, comunidades on-line libertam-se 
de estruturas organizacionais e fronteiriças disciplinares das comunidades científicas. 
Simultaneamente, o surgimento e a popularização de ferramentas de comunicação síncrona 
e assíncrona levou-nos a considerar os meios de comunicação como o descritor principal de 
uma comunidade virtual. Assim, as trocas comunicacionais estão atualmente ocorrendo e se 
movendo em ambiente virtual, ainda que a característica essencial de uma comunidade seja a 
força do laço social que une seus membros, com um foco compartilhado. A arte principalmente, 
quando inserida no ciberespaço, nesse período especificamente, faz parte de uma construção 
social partilhada e estruturada por laços e valores sociais, econômicos, políticos, religiosos, 
estéticos e éticos.  No meu livro (2004) expresso que a arte tornou-se um meio de exploração 
dos problemas e processos complexos, de discussão pluralista, de tomada de decisão coletiva 
e de avaliação dos resultados, assim como passou a ser um suporte dos processos cognitivos, 
sociais e afetivos que permitem as (re) construções da realidade, de identidades, de hábitos, 
de conhecimento e de laços sociais.

Hoje ao olhar o passado percebo que as experimentações artísticas que foram elaboradas na 
época, são exemplos dos ideais imaginados que defendiam e procuravam mostrar que os artistas 
trabalham com um conjunto de relações que se encontra entre o universal e o particular, o 
individual e o coletivo, o tempo e o espaço e entre o que está próximo e o que está longe. Em 
parceria criam um universo inédito composto por tudo que está no real ou na imaginação, 
em todo caso, mundos personalizados.  Isso só é possível, entretanto, se adotemos de início 
uma atitude descontraída: facilitar a expressão simbólica do lugar e a heterogeneidade dos 
fenômenos na rede digital global, utilizando-a para reforçar os eventos locais, ao mesmo 
tempo em que se preserva sua autonomia. Estar no interior e imaginar o que está no exterior, 
estar no exterior e pensar o interior; é a ação e o movimento na fronteira, a subjetividade, que 
torna possível tal atitude. Dito de outro modo, toda ação na fronteira pressupõe a vontade e 
a faculdade permanentes de ultrapassar este limite. (VENTURELLI, 2004)

Um ponto questionável surge com grandes empreendimentos na internet, pois as tecnologias 
possibilitaram coletar dados dos usuários, ampliados com o passar do tempo, que passaram a 
ser o foco principal de plataformas poderosas, e que transformaram a internet descentralizada, 
ideia da web 1, para a internet que temos hoje, que é plataformizada e centralizada, embora 
continuamos com os recursos de auto publicação, facilidade de agregação, democratização 
do alcance, pluralidade de vozes. 

Mas, as mudanças no que concerne a plataformização afastaram os ideais da proposta original 
da internet livre.  As plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, Google, Spotify, etc. são as 
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verdadeiras proprietárias do conteúdo que é produzido por nós, os usuários. As Inteligências 
Artificiais decidem o que é apresentado, estamos dominados por elas que decidem se podemos 
nos manter visíveis ou não. Isso quer dizer que, o nosso conteúdo não pode ser levado para 
outros lugares, pois as plataformas são as proprietárias das nossas imagens, audiovisuais, 
textos, e de tudo que os ventos xamânicos emanam.

INCERTEZAS: MARÇO DE 2019 | CELEBRANDO A WEB@30
Em março de 2019 fez 30 anos desde que Tim Berners-Lee (2019) apresentou sua proposta para o 
que se tornaria a World Wide Web. Para marcar esta ocasião, o CERN, na Suíça, realizou um evento 
para celebrar o Web@30. Tim Berners-Lee então publicou uma carta, The web is under threat. Join 
us and fight for it, sobre os problemas que a web enfrenta hoje. No texto, ele diz que a web está sob 
ameaça e que hoje são reais e muitas, – desde desinformação e publicidade política questionável 
até a perda de controle sobre nossos dados pessoais. O autor continua comprometido em garantir 
que a web seja um espaço livre, aberto e criativo. Afirma que a divisão entre as pessoas que têm 
acesso à internet e as que não têm está aprofundando as desigualdades existentes. É preciso 
rever os objetivos e fazer a web funcionar para as pessoas, pois o que antes era uma rica seleção 
de blogs e sites foi compactado sob o poderoso peso de algumas plataformas dominantes. Essa 
concentração de poder cria um novo conjunto de guardiões, permitindo que um punhado de 
plataformas controle quais ideias e opiniões são vistas e compartilhadas.

Tim Berners-Lee (2019) alerta que o futuro da web não é apenas sobre aqueles de nós que 
estão online hoje, mas também sobre aqueles que ainda não se conectaram. Ele deseja que 
a web reflita nossas esperanças e realize nossos sonhos, em vez de ampliar nossos medos e 
aprofundar nossas divisões. Citando o ativista da internet, John Perry Barlow, que disse uma 
vez: “uma boa maneira de inventar o futuro é predizê-lo”, ele termina a sua proposta.

O discurso Tim Berners-Lee sobre a Web 3 tenta convencer a todos que o processo de 
descentralização da internet já está em curso novamente, na medida em que o cenário de 
pandemia apressou comportamentos diferentes, que ainda vão continuar a se manifestar nos 
próximos dois anos ou mais. A justificativa se apóia na constatação de que repentinamente 
o trabalho remoto, educação assíncrona, vida social online, coexistência digital se tornou a 
realidade, além da aquisição maior de bens virtuais. Surgiram as Organizações Autônomas 
Descentralizadas (DAO, Decentralized Autonomous Organization), com regras especificadas 
por contratos inteligentes executados e validados no Blockchain, para apoiar entidades auto-
governadas, e que parte, na ação, de um grupo de pessoas com objetivo comum organizado 
sem uma liderança central e que recorre à rede blockchain para a tomada de decisões comuns. 
Ainda é difícil de entender o que está acontecendo. 
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Mas, a justificativa vem do fato de que a Web3 foi construída sobre redes criptoeconômicas, 
como Bitcoin e Ethereum. A Web 3 está sendo formada por redes descentralizadas e governadas 
pela própria comunidade?  Apresenta capacidade de gerir recursos maiores do que os serviços 
centralizados de agora? Contém redes criptografadas e sem um responsável único? O discurso 
ainda é obscuro, e a transparência no domínio das tecnologias, é somente para poucos iniciados.

O discurso apresenta que as redes descentralizadas da web 3 visam a interoperabilidade entre 
praticamente tudo, e significa que um capitalismo mais radical está no seu sistema, desde a 
origem (ALVES at all, 2022). Segundo os autores, a tecnologia definida como Blockchain é uma 
“tecnologia que faz uso de uma arquitetura distribuída e descentralizada para registrar transações 
de maneira que um registro não possa ser alterado retroativamente, tornando este registro 
imutável” (ALVES at all, 2022, p.2). Assim, como esses registros são sequenciais e validados através 
do consenso entre diferentes nós da rede, eles não podem ser modificados retroativamente. 

Esse protocolo é a base do Bitcoin, a criptomoeda pioneira que inaugurou e popularizou 
esse conceito. As chamadas finanças descentralizadas (DeFi, decentralized finance) querem 
construir um novo sistema financeiro, sem instituições centrais.

Para Bruno Natal, o discurso da descentralização parece ser “anárquico e anticapitalista, porém 
ao eliminar os atravessadores e intermediários, a busca é por agregar valor através de uma 
conexão direta entre fornecedores e consumidores, um capitalismo mais radical.” (NATAL, 
2022, p. 1). Para o autor, o novo sistema visa mudar o atual, transferindo o dinheiro para quem 
cria e quem consome e para quem trabalha para manter e aperfeiçoar essa rede (figura 6).

Figura 6. Gráfico da autora, 2022.
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O discurso diz que a partir da hora que tudo que for publicado na internet for registrado no 
blockchain de forma nativa, em formato de NFT, o autor da publicação passará a ter controle 
total sobre sua criação!!!! Ou seja,  ao invés de publicar um arquivo no servidor de uma rede 
social, por exemplo, ao criar um post a pessoa estará apenas apontando para o arquivo em si, 
hospedado na blockchain e atrelado a sua identidade digital. Nesse formato, a ideia é de que 
nas próximas versões do Instagram, Twitter ou Youtube, as plataformas servirão apenas como 
uma vitrine para exibir as criações dos usuários. Será uma mudança radical. Provavelmente, 
elas vão desaparecer, pois são centralizadoras. 

Natal (2022) diz que para replicar as transações e propriedades do mundo físico, a Web 3 
precisa de uma forma de comprovar a propriedade, origem e escassez desses ativos digitais 
únicos. Para o autor, a descentralização da internet, os NFTs fazem a ponte entre a Web 3 e a 
economia virtual do Metaverso.

METAVERSO
Procurei mostrar até aqui que os mundos virtuais interativos, do início da Web 2, são a base 
do que está sendo denominado de Metaverso. As empresas como o Facebook, que lançaram 
dispositivos como o Oculus, estão tentando dominar o mercado. Entretanto, desejamos que 
possa existir mundos virtuais abertos, como antigamente. 

A definição comum de Metaverso é de um tipo de mundo digital acessível via realidade virtual 
e aumentada em que os usuários podem interagir, fazer compras e passear pelo mundo de 
síntese. A definição já havia sido elaborada, conforme procuramos mostrar no início do texto, 
mas agora é diferente, nos valores que promovem.

Há duas principais plataformas de metaverso no mercado, como propostas internacionalmente. 
A Decentraland (MANA) foi criada em 2015, e é um universo virtual 3D construído na blockchain 
do Ethereum (ETH). Nela, os usuários podem comprar terrenos e transformá-los em negócios 
digitais. Os desenvolvedores colocaram à venda 90 mil lotes, cada um com 16m x 16m, e todos 
já foram comprados. No entanto, ainda existe o comércio de terras no mercado secundário. 
Esses espaços virtuais podem ser adquiridos com MANA, o token nativo da plataforma, ou ETH.
The Sandbox (SAND) é semelhante ao Decentraland, e é um ambiente virtual que dá aos usuários 
a possibilidade criar projetos digitais, como empresas, casas e espaços para eventos. Foi lançado 
em 2012 como concorrente do Minecraft, mas passou por um reposicionamento em 2018 e entrou 
no mercado de blockchain e criptomoedas. As duas principais plataformas têm suas próprias 
vitrines online, mas também há “pedaços de terras” em marketplaces de NFTS, como o OpenSea.
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Existem no Brasil, desde 2022, algumas plataformas de Metaverso. Lumx Studios Beupse 
anunciou o pré-lançamento daquele que seria o primeiro metaverso completamente brasileiro, 
chamado Bite.Land. Biobots se especializam no desenvolvimento de NFTs e avatares ligados 
a esse universo digital, tecnologia que tem sido usada para introduzir artistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em recente artigo intitulado What Are DABs? (In Defense of the Blockchain and Why You 
Should Be Mad at NFTs),  Katherine Jemima Hamilton diz que os Tokens Não Fungíveis (NFTs) 
acabaram. O mercado de criptomoedas quebrou e imagens pixeladas serão para sempre um 
símbolo do mercado NFT falido! 

A autora levanta a seguinte questão: mas o que significa o fim dos NFTs para o futuro da 
arte digital? Ela avalia que o mercado de criptomoedas quebrou e os dias em que alguém 
ganhava milhões com um NFT acabaram. Mas, a compra e venda de obras de arte digitais 
em blockchain provavelmente veio para ficar. Várias instituições, incluindo o Instituto de Arte 
Contemporânea de Miami, o Museu de Belas Artes de Boston e o Museu Britânico, trouxeram 
NFTs para suas coleções, o que significa que provavelmente veremos essas obras de arte 
digitais em exposições de galerias e museus nos próximos anos. Para a autora, assim como 
movimentos artísticos desapareceram, os NFTs será morto e  enterrado.

A ideia é de que os artistas se organizem na proposta de Digital Artworks on Blockchain, que é 
um método sofisticado e seguro de manutenção de registros para documentar a propriedade 
e proveniência de obras de arte digitais (e potencialmente físicas). Dado que as obras de arte 
desaparecem dos olhos do público quando entram em uma coleção privada (algo contra o qual 
os colecionadores trabalham desde o primeiro dia), um registro ou livro-razão em blockchain 
permite maior transparência e rastreamento responsável do histórico de propriedade de uma 
obra de arte.

Consequentemente, as incertezas fazem parte da atualidade. O Metaverso não apresenta os 
mesmos ideais e valores antigos anunciados pelos artistas criadores dos mundos virtuais 
veiculados na internet.  

Quais são as propostas artísticas no Metaverso, que se diferenciam do passado?
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REALIDADES EXPANDIDAS: LA CONDICIÓN POST-
ANTROPOCÉNTRICA Y SU INCIERTA VIRTUALIDAD 

Daniel Argente
Universidad de la República (UDELAR)

INTRODUCCIÓN
Roy Ascott sugería a mediados de los años noventa:

“El desplazamiento del cuerpo es fundamental en esta transición cultural. 
De cierta manera, nunca estuvimos más conscientes del cuerpo que ahora. Es 
glorioso, lo celebramos, lo cuidamos, lo adiestramos, lo mimamos. Nuestras 
prótesis lo extienden, lo amplifican, lo enriquecen. Conocemos sus más 
profundos mecanismos, sus ciclos, sus cambios, su dependencia ecológica, 
sus sistemas autónomos. El cuerpo ha sido redescubierto, revalorizado [...] 
En concreto, no nos estamos desplazando fuera de él, sino fuera de cuadro, 
nos estamos recontextualizando en un plano más cósmico que terrenal [...] 
Hablamos del cuerpo post-biológico como interfaz, donde el usuario del cuerpo 
tiene un control total y voluntario sobre diversos elementos [...].” (ASCOTT, 1995).

Por su parte Rosi Braidotti nos proponía pensarnos en un futuro post-antropocéntrico:

“La cuestión de la tecnología es central para la condición post 
antropocéntrica”...”La relación entre lo humano y el otro tecnológico ha 
cambiado en el contexto contemporáneo, para tocar niveles sin precedentes 
de proximidad e interconexión. La condición humana es tal que obliga al 
deslizamiento de las líneas de demarcación entre las diferencias estructurales, o 
entre las categorías ontológicas, por ejemplo, entre lo orgánico y lo inorgánico, 
lo original y lo manufacturado, la carne y el metal, los circuitos electrónicos 
y los sistemas nerviosos orgánicos.” (BRAIDOTTI, 2015).

Esta cita de Braidotti en el contexto de la obra y su reflexión podríamos volver a redactar de la 
siguiente manera: [...]  La condición humana es tal que obliga al deslizamiento de las líneas de 
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demarcación entre las diferencias estructurales, o entre las categorías ontológicas, por ejemplo, 
entre lo orgánico y lo virtual, lo original y lo simulado, la carne y la desmaterialización, [...] 
En el artículo citado proponía:

Es posible que tengamos que re-enfocar el debate sobre si es posible lograr un 
individuo no-orgánico con la potencialidad de tener conciencia, e interrogarnos 
si es realmente importante que estos nuevos individuos tengan características 
indistinguibles a los humanos actuales y si seremos capaces de aceptar a 
esta nueva especie entre nosotros. Una especie con características únicas 
que comparta ciertas propiedades con el humano como autonomía en sus 
decisiones, autoorganización, posibilidad de construcción de otros individuos de 
su especie e incluso con la capacidad de inventar nuevas criaturas inimaginables 
para nosotros. 
Por lo cual el último paso en este camino de evolución natural, es la creación 
de nuevas entidades no orgánicas físicas o virtuales y de completar nuestra 
transformación definitiva al Cyborg. (ARGENTE, 2021)

Por lo tanto esta obra pretende ubicarnos en una realidad alternativa, anticipando este 
futuro posible y desafiarnos a vivirlo en primera persona explorando nuestros prejuicios e 
incertidumbres.

DESARROLLO
La obra se enmarca dentro de mi investigación sobre las posibilidades artísticas que las 
tecnologías de realidad virtual y aumentada actualmente permiten. 
Las posibilidades expresivas de estas tecnologías están siendo exploradas por diversos artistas 
y este trabajo se enmarca en dicha corriente de investigación en dónde se propone como 
premisa principal la experimentación de “nuevas realidades”.
Trailer de la obra: https://www.youtube.com/watch?v=ZTFkPzmsSxU

ESTRUCTURA
El trabajo está dividido en dos escenarios principales, los cuales proponen diferentes experiencias 
que comparten como temática común, vivir en primera persona la convivencia con entidades 
post-biológicas, singularidades robóticas y explorar nuestra aceptación sobre su existencia.
El primer escenario consiste en una ciudad con una estética inspirada en obras cinematográficas 
como Blade Runner o El Quinto Elemento.
Ciudad: https://www.youtube.com/watch?v=ysiIEzF-aRI

https://www.youtube.com/watch?v=ZTFkPzmsSxU
https://www.youtube.com/watch?v=ysiIEzF-aRI
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Figura 1: Vista general de la primera escena.
Fuente: Daniel Argente

En este escenario totalmente desprovisto de componentes naturales, encontraremos diferentes 
personajes antropomórficos, no orgánicos, inmersos en sus dinámicas personales, que se 
verán interpelados y expresarán su incomodidad al verse invadidos sus espacios personales 
por nuestra cercanía y curiosidad.
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Figura 2: Grupos de personajes.
Fuente: Daniel Argente

Figura 3: Individuos dialogando animadamente en un puesto de comidas callejero.
Fuente: Daniel Argente

Al final de un callejón encontraremos un árbol, elemento totalmente ajeno 
a la realidad circundante, en donde los elementos biológicos prácticamente 
son inexistentes, al acercarnos a este, nos transportará al segundo escenario. 
Este segundo escenario es completamente diferente del anterior, aparecemos en una casa 
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enclavada en medio de un paisaje natural. La propuesta de este lugar es la convivencia 
armoniosa de entidades biológicas y mecánicas.

Dentro de la casa veremos dos entidades no orgánicas, dialogando animadamente entorno a la 
mesa del living y en el exterior animales tales como vacas, perros, entre otros, en coexistencia 
con diferentes robots, algunos de los cuales tienen características morfológicas inspiradas en 
animales reales, tal como Spot, el perro robótico de Boston Dynamics y otros robots autónomos.
Casa: https://www.youtube.com/watch?v=304rY5l5f98

Figura 4: Vista general del segundo escenario.
Fuente: Daniel Argente

Figura 5: Vista desde el interior de la casa.
Fuente: Daniel Argente

https://www.youtube.com/watch?v=304rY5l5f9
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Figura 6: Vista general del segundo escenario con Spot, el perro de Boston Dynamics, en primer plano.
Fuente: Daniel Argente

HOMENAJES Y REFERENCIAS
En la segunda escena se propone el acceso a través de sendos portales a transportarse a 
diferentes escenarios en donde es posible interactuar con dos obras icónicas del arte robótico, 
Senster (1970) de Edward Ihnatowicz y Autopoiesis (2000) del artista Ken Rinaldo.

La intención no es sólo homenajear dichas obras replicándolas en la virtualidad, sino 
explorar las interacciones y empatías que se generan en el relacionamiento con entidades 
no antropomórficas.

SENSTER (EDWARD IHNATOWICZ)
El modelado 3D basado en la escultura original, fue realizada por el Profesor Pablo Sedraschi 
y la programación interactiva y rigging fue realizada por mí. A continuación una breve 
descripción del robot Senster. 

Robot biomórfico de comportamiento tímido, controlado por una computadora. Fue desarrollado 
en 1969-71 para el stand tecnológico de Philip, el Evoluon, en Eindhoven, y presentado en 
1970. Senster tenía cinco metros de largo y 3 metros de altura, su cabeza poseía micrófonos 
sensibles y detectores de movimiento, proporcionando la entrada sensorial que fue procesada 
por una mini computadora digital de Philips en tiempo real. La parte superior del Senster 
consistía en un servomecanismo electro hidráulico independiente, con seis grados de libertad. 
Respondiendo a los movimientos y a los sonidos en el plazo de uno o dos segundos, el Senster 
movía suavemente su cabeza hacia espectadores más reservados y más sutiles. Usó una matriz 
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de cuatro micrófonos para detectar la dirección del sonido a su alrededor y dos matrices de 
radar Doppler para medir el movimiento de las personas. Un programa de computadora 
controlaba los actuadores hidráulicos para mover el cuerpo de modo que el Senster fuera 
atraído por el sonido y el movimiento pero repelido por los ruidos fuertes y el movimiento 
violento. El programa tiene un gran parecido con el utilizado en la robótica basada en el 
comportamiento desarrollada una década después (KAC, 1997).
Senster: https://www.youtube.com/watch?v=sYT_9IvtAzI

Figura 6: Modelado de Senster a cargo del Prof. Pablo Sedraschi, Facultad de Artes, UDELAR.
Fuente: Daniel Argente

Figura 8: Senster en el escenario de Realidad Virtual.
Fuente: Daniel Argente

https://www.youtube.com/watch?v=sYT_9IvtAzI
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AUTOPOIESIS (KEN RINALDO)
Autopoiesis es una serie robótica de vida artificial de quince esculturas musicales y robóticas 
que interactúan con el público y modifican sus comportamientos en función tanto de la 
presencia de los participantes en la exposición como de la comunicación entre cada escultura 
por separado. Fueron encargados por el Museo Kiasma de Finlandia en 2000.
Autopoiesis: https://www.youtube.com/watch?v=ZTFkPzmsSxU

Figura 9: Autopoiesis en el escenario de Realidad Virtual.
Fuente: Daniel Argente

Figura 10: Autopoiesis en el escenario de Realidad Virtual.
Fuente: Daniel Argente

https://www.youtube.com/watch?v=ZTFkPzmsSxU
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ESCENARIOS EN DESARROLLO
Hay un par de escenarios que están en desarrollo y plantean premisas complementarias o 
ampliatorias de la premisa original.

El primero consiste en una experiencia transhumana en donde se propone una ampliación de 
nuestros sentidos, explorando un bosque, pudiendo comunicarnos con elementos vegetales 
y sentir otros elementos inanimados. Una variante de esta experiencia es la expansión de 
nuestro cuerpo, bajo la propuesta cyborg de Stelarc en donde podremos desplazarnos por el 
mismo escenario con su Exoskeleton. 
https://www.youtube.com/watch?v=rTOGhVmye-A&t=33s
Ejemplo del Bosque: https://www.youtube.com/watch?v=HYzbslXdtSQ
Ejemplo Exoskeleton: https://www.youtube.com/watch?v=BZzbDhox3mI

CONCLUSIÓN
La obra pretende ser una plataforma de experimentación de nuestras emociones y sensibilidades, 
explorando nuestro umbral de aceptación de futuras realidades, de posibles nuevas formas 
de existencia y desafiandonos a repensarnos dentro de ellas.
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ARTE SONORA E TRANSDUÇÕES POÉTICAS: 
ENTRE O FM, O STREAMING E AS INSTALAÇÕES

Camila Vermelho
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

INTRODUÇÃO
Este capítulo aborda uma pesquisa de doutorado em poéticas que está em desenvolvimento no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria (PPGART-
UFSM), linha de pesquisa Arte e Tecnologia. No texto, estão parcialmente apresentadas investigações 
e experimentações sonoras e visuais feitas a partir de um projeto radiofônico criado e produzido 
pela autora do capítulo, intitulado Ultra Sonoro. O programa é transmitido de maneira híbrida 
– via dial FM e streaming – pela rádio UniFM 107.91, no município de Santa Maria, estado do Rio 
Grande do Sul, sendo posteriormente disponibilizado online em formato de podcast2. 

Ao passo que o trabalho é um produto comunicacional, realizado dentro de um formato de 
grade de radiodifusão, em edição semanal e com uma hora de duração cada uma, por outro, 
diferencia-se ao propor o compartilhamento de conteúdos sobre arte contemporânea e arte 
sonora junto a uma comunidade ouvinte de rádio a qual é, em um primeiro momento, localizada 
em um município do interior do Brasil. Além disso, a própria forma do Ultra Sonoro e seu 
projeto sônico são específicos, com base em pesquisas sobre arte e tecnologia e engenharia 
acústica. Há a elaboração de paisagens e um desenho sonoros que se iniciam no rádio – 
tanto para reprodução em som stereo como binaural, diante de uma série de características 
próprias para transmissão FM – tal como diferentes métodos para sua criação, seja pela 
captação analógica do som à espacialização com uso de inteligência artificial. Passando, 
simultaneamente, pelo processamento do objeto programa de rádio FM para transmissão 
via streaming, que oferece uma experiência imersiva diversificada, sobretudo com o auxílio 

1   O Ultra Sonoro vai ao ar todas às segundas-feiras, das 20 às 21 horas. Para quem não vive em Santa Maria 
ou não tem a possibilidade de ter acesso ao dial 107.9 FM, é possível ouvir através de qualquer aplicativo 
online de rádios ou, ainda, pela plataforma Farol UFSM: https://farol.ufsm.br/transmissao/unifm 
2   Para ouvir edições do programa, basta ter acesso ao sítio eletrônico: https://www.mixcloud.com/
ultrasonoro/
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do uso de fones de ouvido, e por preservar melhor as variadas frequências sonoras. Isso sem 
falar na produção de arquivos digitais de podcast. 

Em outras palavras, o objetivo implicado é o de experimentar e propor maneiras plurais 
de ouvir e escutar rádio, seja pela mediação de tecnologias e metodologias, seja através de 
um conceito tecnopoético de transdução. Os desdobramentos artísticos que decorrem do 
processamento da pesquisa resultam na criação de paisagens e instalações sonoras físicas e 
digitais, a partir do trabalho sobre a massa sônica produzida no programa: do FM, passando 
pelo streaming e os arquivos de podcast. Por este caminho – ou caminhos, abertos ou ainda a 
se revelar – a poética ultrapassa os limites dos estúdios radiofônicos, dos tradicionais signos 
de rádio escuta e as paredes de um determinado lugar, ocupando outros espaços e paisagens 
possíveis e incertos, online ou presenciais.

TRANSDUÇÃO: OPERAÇÕES FÍSICAS, BIOLÓGICAS E POÉTICAS 
O termo transdução é relativamente amplo e utilizado, em especial, no campo do conhecimento 
das ciências biológicas, da física e da engenharia. De maneira simplificada, pode se referir 
à transformação de energia que acontece entre mais de dois meios distintos. Ou, ainda, 
implicar em transferência de carga genética entre corpos orgânicos. No que tange o som, 
suas engenharias e operações técnicas, a transdução envolve uma série de cuidados relativos 
às práticas mediadas por recursos eletroacústicos, tecnologias de registro, processamento e 
reprodução de som. E, somando-se ao caráter poético que esta pesquisa propõe, o entendimento 
é amplificado, no que o filósofo francês Gilbert Simondon afirma: 

Nós entendemos por transdução uma operação física, biológica, mental, 
social, pela qual uma atividade se propaga ponto a ponto no interior de um 
domínio, fundando tal propagação sobre a estruturação de um domínio de 
lugar em lugar: cada região da estrutura constituída serve à região seguinte 
como princípio de constituição, de maneira que uma modificação se estende 
assim progressivamente ao mesmo tempo que essa operação estruturante 
(SIMONDON, 2005, p. 27).

Desse modo, a transdução que aqui interessa é um conceito operatório, no qual as operações 
advindas dos processos poéticos circulam entre o fazer técnico, artístico e de pensamento. Ou 
seja, o programa Ultra Sonoro apresenta-se, ao mesmo tempo, enquanto pesquisa, produto de 
radiodifusão e lugar de experimentações artísticas e científicas desdobradas, considerando 
as diferentes transduções que acontecem na troca entre os variados meios: do rádio, da arte 
e das tecnologias analógica e digital. 
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Com o fim de compreender globalmente a proposta, é necessário entender as particularidades 
de cada meio abordado. Em uma transmissão em rádio FM, por exemplo, existe uma série de 
transduções físicas, do transmissor ao receptor radiofônico, além do ato de comunicação em 
si. E, entre a propagação de ondas eletromagnéticas no espaço terrestre até a sua conversão 
em energia elétrica e, consequentemente, a transformação do evento sonoro, uma sequência 
de operações acontece. Já em rádios AM, o caminho é semelhante, mas segundo outras 
características. E, quando se diz respeito a uma transmissão radiofônica que acontece em 
FM e via streaming, o processamento também é outro. Porém, em suma, é uma sucessão de 
transduções, de energias e sentidos que se transmutam, afetam-se e interferem os meios.

Ademais, com o desenvolvimento do projeto Ultra Sonoro, as transduções se dão além do 
primeiro nível mais elementar das tecnologias de telecomunicação. Ao produzir um programa 
de rádio, escolhas e narrativas sonoras são construídas. Essas diferentes sonoridades compõem 
paisagens, que podem ser ouvidas tanto da maneira habitual do stereo FM (“esquerda-direita”) 
quanto com a experimentação em tecnologia Ambisonics, ou som binaural, que permite à 
pessoa ouvinte ter uma imersão sonora em 360º com a utilização de fones de ouvido. Outrossim, 
essa experiência imersiva acontece de forma mais adensada no meio digital, visto que os 
compressores de uma estação FM de ondas eletromagnéticas interferem nas frequências 
sonoras durante a transmissão. Ou seja, ouvir em streaming e em podcast oferecem outras 
alternativas de escuta, não somente em se tratando de seus meios, mas também pela relação 
de usuário que se pode estabelecer com as tecnologias de som em plataformas do tipo. E, 
para além do campo especificamente sonoro, os arquivos de áudio produzidos propiciam as 
dobras e outras transduções do processo criativo, com a concepção de paisagens e instalações 
sonoras físicas e digitais.

PAISAGENS E INSTALAÇÕES FÍSICAS E DIGITAIS COSMOTÉCNICAS
As paisagens e instalações sonoras (e visuais) físicas e digitais que se desdobram a partir 
do projeto radiofônico Ultra Sonoro já esboçam seus primeiros traços sônicos e visíveis na 
transmissão primeira em FM, com o design sonoro do programa. Pensando no Brasil e na fusão 
de múltiplas conjunturas radiofônicas, tanto de produção quanto de emissão e recepção de 
som – que reúne uma miscelânea de emissoras AM, FM, streaming e plataformas de podcast – 
coloca-se, em primeiro plano, um contexto tecnológico, econômico, cultural e social do qual a 
poética emerge e se alimenta. Esse universo de fazeres e fruições de audições e escutas podem 
ser uma manifestação do que o filósofo chinês Yuk Hui afirma a respeito da cosmologia como 
cosmotécnica:
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Proponho ir mais além da noção de cosmologia. Mais produtivo seria abordar, 
em vez disso, o que denomino cosmotécnica. Permitam-me oferecer uma 
definição preliminar de cosmotécnica: é a unificação do cosmos e a moral 
por meio de atividades técnicas, pertençam estas ao âmbito dos ofícios ou da 
arte. Não houve uma ou duas técnicas, houve múltiplas cosmotécnicas. Que 
tipo de moralidade, qual cosmos e de quem, e como unificá-los variam de 
uma cultura a outra em função de dinâmicas diferentes (HUI, 2020, p. 56-58).

Ao se problematizar a cosmotécnica nesta pesquisa, ainda mais em relação com a cosmologia, 
as questões que se levantam versam, sob o coração do tempo da arte contemporânea, sobre as 
peculiaridades e os desafios das radiofonias que coexistem, contaminam-se e fazem emergir 
outras existências poéticas, comunicacionais e tecnológicas. Essas, interceptadas por questões 
históricas, problemas estruturais e fortemente enraizados, mas também o meio de onde se 
ressignifica o estado das coisas, através do qual o entendimento artístico subverte a ordem 
e mistura de tudo um pouco, entre passado, presente e futuro.
Além do que os produtos sonoros e visuais que são transmitidos/multiplicados expressam tanto 
sobre as variadas possibilidades de escuta como a mediação desses mananciais tecnológicos 
e suas influências sobre as pessoas usuárias. No Ultra Sonoro, juntamente com o já conhecido 
repertório sígnico de uma rádio FM, existe a ocupação do espaço virtual radiofônico com 
sonoridades que não são tão usuais para uma emissora comercial, como o uso de ruídos, os 
elementos não-musicais (no sentido clássico e usualmente conhecidos) e os silêncios. Em 
paralelo, com a experimentação de áudios captados em microfones Ambisonics, de quatro 
cápsulas que, ao sofrerem processamento por intermédio de software de inteligência artificial, 
gera-se o som binaural, acontece a abertura para outras transduções de escuta, comunicação 
e relação com a tecnologia e o espaço. Uma espécie de antecipação de paisagens e instalações 
desdobradas.

Já no que toca o streaming e os arquivos de podcast, são deles que se extrai fragmentos de 
som, tanto de origem autoral quanto obtidos de repositórios livres de direitos autorais, para a 
composição de paisagens sonoras. Tal massa sônica pode ser produzida de diferentes fontes, 
captada e gravada por variados dispositivos e configurada e reconfigurada por múltiplos 
softwares, consoles, parafernalhas que produzem sons ou ruídos. E, quando há uma recepção 
dessa massa para a composição de uma paisagem sonora digital, outras transduções acontecem, 
tais como para ambientes construídos em metaverso, realidade virtual e realidade aumentada, 
como nas plataformas online de código aberto Sansar e Mozilla Hubs. O mesmo pode ser 
referido às paisagens físicas, visto que os ambientes físicos também têm as suas próprias 
características formativas e de imersão.
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Camila Vermelho, “Balu@rte”, 2021-2022.
Imagem: print de uma das vistas da paisagem, na plataforma Sansar
Fonte: https://atlas.sansar.com/experiences/vermelho-5143/baluarte

Camila Vermelho e William Sena Santana, “Surround me”, 2021.
Imagem: print de uma das vistas da paisagem, na plataforma Sansar
Fonte: https://atlas.sansar.com/experiences/labinter-4345/sala-will

De maneira prática, as paisagens e instalações propostas dividem-se entre físicas e digitais. 
Com o uso de plataformas em realidade virtual imersiva e interativa online, como a Sansar, 
a composição se dá através dos gráficos oferecidos pelos programas utilizados e em como 
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a pessoa artista pode explorar as suas características, inclusive procurando subverter os 
limites de sua programação. Esta tarefa não é fácil, ainda mais quando uma plataforma 
digital, mesmo que se apresente de código aberto, limita a experiência de usuário, cujo jogo 
se inscreve em subversão controlada. A interatividade, com ou sem avatares, ainda encontra 
alguns obstáculos, ou até mesmo um fim em si mesma. 

Por outro turno, as paisagens e instalações físicas são um contraponto e, ainda, uma dobra da 
poética que está em fase de planejamento e de testes, apresentadas em ambientes fechados ou 
abertos. Quando as obras são pensadas para locais abertos, é como se as sonoridades fossem 
restituídas à primeira operação de propagação de ondas eletromagnéticas. O meio ambiente 
também atua, com suas intempéries, suas sonoridades, seu tempo, em co-participação com a 
pesquisa. Destarte, lança outro tipo de imersão, sendo que a qualidade imersiva não é exclusiva 
do mundo das tecnologias: todos os meios têm características próprias de imersão. Mas, em 
suma, da pré-produção do programa radiofônico Ultra Sonoro, sua execução para rádio FM ao 
podcast, atravessando as paredes de um estúdio, infiltrando-se em paisagens e instalações 
sonoras digitais e pulando para o físico, a poética se transduz em diferentes maneiras de ver 
e ouvir o mundo, questioná-lo e criá-lo aos olhos e ouvidos de uma pessoa artista, cheia de 
dúvidas e incertezas.

APONTAMENTOS CONCLUSIVOS (E UM POUCO EM ABERTO)
O trabalho poético e de pesquisa, feito a partir de um programa radiofônico, que versa sobre 
arte sonora em amplo sentido, seja no conteúdo ou nas formas, e que se desdobra em mais 
de uma plataforma, entre o físico e o digital, dialoga com a própria conjuntura radiofônica 
e artística brasileira. Aqui, existe um panorama bastante plural e desafiador em termos 
tecnológicos, pois o Brasil reúne, em todo seu território, uma vasta gama de rádios AM, FM, 
streaming, além de conteúdos em podcast e experiências radiofônicas em multiplataforma, 
sem contar as inserções sônicas de outras naturezas. Isso tudo sem citar o metaverso. E, 
mais ainda: o caráter sônico dessas produções pode se transformar sob tantas facetas, sejam 
elas em manifestação de resistência às condições impostas, sejam elas enquanto potência 
daquilo que pode e deve ser feito em razão dessas mesmas condições. Ou seja, um complexo 
comunicacional, tecnológico e poético que pode ser inflexionado de variadas maneiras, 
mediante diferentes realidades sociais, econômicas, técnicas e culturais. Ou, ainda, alternativas 
mediante um presente e um future cheio de incertezas. Muitas respostas – ou questões – 
podem  encontrar eco na arte, na ciência, na tecnologia e suas transduções.
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“Membro Fantasma”, trabalho criado no contexto pandêmico de 2021, nasceu do convite 
feito pelo produtor e curador Gustavo Portella para participarmos do evento de arte Lumi 
Festival, realizado na cidade de Nova Friburgo no Rio de Janeiro. A chamada para o Festival 
foi direcionada a processos criativos que objetivavam em sua forma final uma intervenção 
luminosa numa praça pública da cidade. Inspirado no Geneva Lux, festival que acontece 
anualmente na cidade de Genebra, Suíça, o Lumi Festival, em sua primeira edição, propôs 
uma aproximação da população com a arte, trazendo um olhar diferenciado para a cidade 
através das obras em local público e de fácil acesso. Tendo como ponto de partida o fenômeno 
luminoso, nós, Guto Nóbrega e Patrícia Freire, artistas convidados, aceitamos o desafio de 
criação de um trabalho de arte pública que dialogasse intimamente com aquele espaço.

A escolha do local para realização do trabalho foi influenciada diretamente pela ocorrência, 
passada há alguns anos na praça central da cidade, cuja polêmica envolveu a prefeitura do 
município, acusada pela população de ter cometido crime ambiental com podas excessivas e 
derrubadas indiscriminadas de árvores centenárias. A primeira visita a praça foi impactada pela 
imagem de dezenas de tocos de árvores, uma natureza genuinamente morta, cuja memória 
era evocada e amalgamada ao contínuo daquele espaço de convívio público. Era impossível, 
pela dimensão das formas duramente delineadas pelas motoserras, não ser afetado pelo 
espaço negativo das árvores, antes ocupado por uma natureza viva. 

Na formação do artista é fundamental a educação sobre as relações de figura, fundo e 
composição. Uma imagem “sangrada” tem a potência de ativar um diagrama de forças 
que remete a uma figura que não se encontra visualmente presente. O corte abrupto de 
uma figura em determinada composição visual ativa um fluxo perceptivo para além dos 
limites da imagem. O fluxo ativa em nosso imaginário a forma da parte que não se encontra 
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circunstancialmente visível. Assim foram percebidos os tocos de árvores, sangrados na 
composição da praça pública. São imagens de uma natureza interrompida, que de alguma 
forma se faziam fantasmagoricamente presentes.

A cena de árvores centenárias ceifadas em praça pública constitui mais que uma imagem 
forte, trata-se de um fato, que toca a todos no contexto espaço temporal da cidade. Árvores 
são entidades vivas que habitam nosso cotidiano e imaginário ao longo de uma existência. 
Árvores centenárias significam uma conexão direta entre passado e presente e reafirmam a 
história daqueles cujas narrativas foram construídas sob suas sombras, seu acolhimento, sua 
presença. Conectam-se com o futuro, na medida que nossa existência se mostra, de forma 
crítica e interdependente, cada vez mais ameaçada, caso o desmatamento desenfreado da nossa 
flora não seja interrompido. Sem as árvores nossa existência é posta em risco. A derrubada de 
árvores, ainda que se apresentem justificativas, pode ser o indício de uma humanidade à deriva, 
cujo rumo da vida parece ter perdido o norte sensível das conexões mais profundas. Talvez 
seja o momento de reavaliarmos nossas perspectivas e construirmos novos pontos de vista. 

Possivelmente, na base deste problema se encontra a ideia de paisagem, exaustivamente 
abordada pela história da arte como uma porção natural do espaço a ser contemplada, a ser 
vista e retratada. Reitera-se a partir de tal modo de ver uma cisão entre homem e natureza, já 
que o fenômeno natural se encontra cada vez mais interposto por imagens, que se espalham 
como camadas a povoar nossos sentidos. Somos cada vez mais mediados por telas. Desta 
maneira temos substituído a conexão com a vida, no sentido mais orgânico e natural, e 
avançamos cada vez mais aceleradamente na direção das imagens e dos conceitos. Dentre tais 
ideias encontra-se a própria noção de natureza, como um domínio geral de tipos animados 
e inanimados, cuja existência espontânea não tenha sofrido interferência do ser humano, 
sua mente ou consciência (ideia posta em xeque na presente era antropocênica). Nesse rumo 
seguimos separados, desconectados de nosso entorno, nos alienando desse macroorganismo 
chamado Terra, sem acesso a sua memória. 

Reclamar nossa humanidade passa por rever as conexões mais profundas com nosso planeta, 
com todos os seres que nele habitam e o resgate de nossa memória. Como nos alerta Ailton 
Krenak, “se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com 
referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco 
que compartilhamos” (KRENAC, 2019, p.14).

Árvores são seres vivos inteligentes. Como as pesquisas científicas vêm nos apontando, desde 
Darwin (1880) aos atuais investigadores, como Mônica Gagliano (2018), Stefano Mancuso (2019), 
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entre outros tantos, o mundo vegetal é uma grande rede de informações e atividades, que 
embora não se apresente de forma dinâmica aos nossos olhos – é preciso reeducar nossa visão 
a outras temporalidades –, desenvolve-se rizomaticamente para tomada de ações coletivas. 
Plantas conectam a terra e o ar através de uma rede simbiótica com outros organismos, ainda 
que ancoradas em seus territórios por centenas de anos. Contrário ao nosso nomadismo, o 
mundo vegetal se fixa à terra para garantir uma presença absoluta. É tal presença que se 
vê abalada quando uma árvore é brutalmente exterminada. Sobre tal presença decidimos 
desenvolver nossa poética.

MEMBRO FANTASMA
Em julho de 1866 um artigo anônimo intitulado “The Case of George Dedlow” foi publicado 
no The Atlantic Monthly Magazine (MITCHELL, 1866). A narrativa, de teor autobiográfico, 
conta a história do cirurgião assistente George Dedlow, quando estava a serviço das forças 
armadas no 79° Regimento de Indiana, perto de Nashville, Tennessee. Em seu depoimento, 
Dedlow relata as mazelas de guerra sofridas na época em que se tornara prisioneiro, após ter 
recebido tiros em ambos os membros superiores e pernas, fato que o levou a ter seu braço 
direito e pernas amputadas após severas complicações infecciosas durante sua internação no 
Hospital de Nashville. Apesar do fato, o artigo descreve em primeira pessoa, detalhadamente, 
a persistência das dores e sensações dos membros amputados, como se esses estivessem 
ainda presentes em seu corpo físico. 

Curiosamente, o caso acima trata-se de uma narrativa de ficção científica, escrita pelo Dr. 
Silas Weir Mitchell, especialista em distúrbios do sistema nervoso no final do século XIX, mas 
fundamenta-se em fatos reais, baseados em sua experiência no comando do Hospital Militar 
Tuner’s Lane na Filadélfia, cujo atendimento era focado em soldados com doenças neurológicas. 
O Dr. Mitchell teve a oportunidade de tratar diversas condições patológicas denominadas 
“síndromes do membro fantasma”, as quais estudou e descreveu em detalhes em seu livro 
de 1872, Injuries of Nerves and Their Consequences (MITCHELL, 1872). Segundo o Dr. Mitchell3:

3   Tradução livre do original: “Nearly every man who loses a limb carries about with him a constant or 
inconstant phantom of the missing member, a sensory ghost of that much of himself, and  sometimes a 
most inconvenient presence, faintly felt at times, but ready to be called up to his perception by a blow, a 
touch, or a change of wind.”  
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Quase todo homem que perde um membro carrega consigo um constante 
ou inconstante fantasma do membro desaparecido, um fantasma sensorial 
dessa parte de si mesmo, e às vezes uma presença muito inconveniente, sentida 
às vezes fracamente, mas pronta para ser chamada à sua percepção por um 
golpe, um toque, ou uma mudança de vento (LIVELY, 2015).

Estudos mais recentes descrevem o fenômeno da seguinte forma4:

Um membro fantasma é a experiência subjetiva viva da presença de um 
membro que está ausente de forma congênita ou através de amputação. Como 
a mente autoconsciente, a nosso ver, é um campo espacialmente estendido, 
extensivo com o corpo físico, então na ausência de um membro físico, uma 
parte da mente autoconsciente ainda se projetará além do amputamento 
como uma espécie de “membro mental” que é experimentado subjetivamente 
como um membro fantasma (MAYS, 2009).

Rupert Sheldrake, autor de “The Sense of Being Stared At and Other Aspects of the Extended 
Mind” (SHELDRAKE, 2003), percebe no fenômeno dos membros fantasmas correlações com 
sua teoria sobre os campos morfogenéticos5.  

Os membros fantasmas levantam questões profundas sobre a relação com 
a mente e o corpo. A teoria convencional é que todos eles [os membros] 
estão no cérebro e são de alguma forma “referidos” onde parecem estar. Eu, 
pessoalmente, penso que os membros fantasmas podem ser a experiência 
mais profunda dos campos morfogenéticos das estruturas em falta. Se uma 
perna em um tritão6 é amputada, o tritão pode regenerar uma nova perna. 
O campo que governa seu desenvolvimento ainda está presente. Os humanos 
não regeneram os membros, é claro, mas o campo do membro ausente pode 

4   Tradução livre do original: “A phantom limb is the vivid subjective experience of the presence of a limb 
that is absent congenitally or through amputation. Since the self-conscious mind, in our view, is a spatially 
extended field, coextensive with the physical body, then in the absence of a physical limb, a part of the self-
conscious mind will still project beyond the stump as a kind of “mind limb” which is experienced subjectively 
as a phantom limb.”
5   Tradução livre do original: “Phantom limbs raise deep questions about the relationship with the mind 
and body. The standard theory is that they are all in the brain and are somehow “referred” to where they 
seem to be. I myself think that phantom limbs may be the inner experience of the morphogenetic fields 
of the missing structures. If a leg on a newt is amputated, the newt can regenerate a new leg. The field 
that governs its development is still present. Humans do not, or course, regenerate limbs but the field of 
the missing limb may still be present, and it may be exactly where the missing limb seems to be from the 
point of view of the amputee.”
6   Espécie de salamandra.
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ainda estar presente e se localizar exatamente onde este se manifesta, do 
ponto de vista do amputado (SHELDRAKE, 2021).

Em outras palavras, o fenômeno dos membros fantasmas, seja ele explicado pela neurociência 
tradicional ou pelas especulações com base nas teorias de campo do Dr. Sheldrake, apontam, 
de uma forma ou de outra para uma memória presente, um campo de informação, como 
sugere sua pesquisa, capaz de orientar a matéria em sua morfogênese – campos organizadores 
que informam a vida, conectando o presente ao passado para assim apontar seu futuro. Não 
é intenção do presente artigo entrar em profundidade em tais teorias. Este assunto pode 
ser investigado mais precisamente no livro A New Science of Life (SHELDRAKE, 1981). Nosso 
propósito é apresentar ao leitor como tais conceitos nos trouxeram pistas criativas para lidar 
com a gênesis de um novo trabalho. Se buscarmos um lugar comum entre os fenômenos 
naturais aqui discutidos e a arte, diríamos que tanto a arte, quanto a natureza se manifestam 
como fenômenos de campo. As duas implicam numa experiência para além dos seus objetos, 
seja a experiência de uma árvore, de uma montanha, de um rio, seja a experiência de um 
desenho, uma pintura ou escultura. Através de sua forma e comportamento (arte cinética, 
por exemplo) um trabalho apresenta um diagrama de forças (NÓBREGA, 2013). Daí surge a 
pergunta: Apesar de decepada, poderia uma árvore manifestar sua presença na forma de 
um membro fantasma?

PROCESSO
Ao sermos convidados a escolher o local para instalação do trabalho não tivemos dúvidas 
de que os tocos de árvores centenárias espalhadas pela praça serviriam de base para nossa 
criação. Tomamos como desafio evocar alguma forma de memória daquelas árvores, que 
permitisse aos visitantes da praça alguma possibilidade de reconexão. Mas antes de tratarmos 
do aspecto prático deste desafio, gostaríamos de refletir sobre o termo conexão. 

Em sua dissertação de mestrado Patrícia Freire (2018) revisita “A Caverna dos Sonhos Esquecidos” 
(HERZOG, 2010), documentário do cineasta alemão Werner Herzog, para refletir sobre o 
distanciamento que criamos entre nós e o mundo. Werner Herzog filmou o interior da caverna 
de Chauvet com imagens de pinturas do paleolítico, lá deixadas nas paredes das grutas mais 
profundas. No filme podemos perceber a importância desse achado através da narrativa 
do diretor e dos relatos de profissionais que tiveram a experiência de trabalhar no interior 
daqueles espaços. A caverna de Chauvet, localizada na França, é considerada uma das maiores 
descobertas arqueológicas de todos os tempos, dado ao estado de conservação das marcas 
encontradas. É grandiosa, com 400 metros de extensão e, em seu interior mais profundo, há 
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inúmeros painéis com pinturas datadas de cerca de 32 mil anos. O que há de especial neste 
documentário, que nos apresenta a majestosa caverna, é o cuidado com que o cineasta e sua 
equipe tiveram em nos revelar tais pinturas como expressões de artistas capazes de tornar 
visível uma forma de ver o mundo totalmente conectado com seu meio. Em um comentário, 
Herzog ressalta: “É como se a alma humana tivesse sido criada aqui” (HERZOG, 2010). Entendemos 
como “alma humana” talvez a própria consciência do ser humano e seu lugar no mundo, sua 
conexão ao ambiente em que vive e seu pertencimento ao espaço que habita. Como pode a 
arte nos instrumentar no pavimento de tais conexões sutis? 

Na era antropocênica em que vivemos a busca pela reconexão com a natureza tornou-se lugar 
comum. Percebemos que algo se perdeu no caminho do progresso e da pós-industrialização 
massiva da vida. No entanto, a busca pela reconexão indica ao mesmo tempo um paradoxo. 
Busca-se reconectar àquilo que em essência nunca esteve separado de nós. À luz da perspectiva 
ameríndia, somos todos natureza. O que necessitamos, talvez, seja a visibilidade desta 
continuidade. Nesse sentido a arte tem muito a nos auxiliar. Com seus ritos e processos, 
seja de forma analógica ou digital, o artista cria interfaces de medição com o mundo, ao 
mesmo tempo que tais interfaces, elas mesmas passam a habitar este mundo como uma 
nova paisagem, uma natureza complementar. O trabalho Membro Fantasma é o exercício 
de criação de uma interface de visibilidade. Trata-se da tentativa de reconstituição de uma 
presença na forma de luz.

O TRABALHO
Em colaboração com o aramista Rafael Turatti, “Membro Fantasma” foi desenvolvido com 
base na tecnologia electroluminescent wire, também conhecida como el wire, fio de cobre 
coberto por camada fosforescente que se ativa segundo passagem de corrente alternada. A 
partir do toco de uma das árvores selecionadas na praça central de Nova Friburgo, o trabalho 
consistiu em criar uma extensão luminosa que remetesse à essência da árvore original, como 
se aquela estivesse ainda ali, viva, germinando. O trabalho dialoga com o fenômeno do membro 
fantasma na medida em que sua associação remete a possibilidade de uma presença sutil, que 
se manifesta na forma de luz. A estrutura do trabalho foi concebida em arame de alumínio, 
cuja forma foi elaborada artesanalmente pelas mãos de Turatti, orientado por um desenho 
guia. Esta estrutura de arame serviu de base para receber o el wire em uma segunda camada. 
Ao receber energia elétrica o el wire se iluminava na cor azul neon, remetendo à aparição da 
árvore como se em seu espectro fantasmagórico. Abaixo podem ser vistas algumas imagens 
do processo e o resultado final.
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Figura 2: Processo de construção da forma espiralada da árvore e colocação do el wire. 
Fotografia: Arquivo dos autores.

Figura 1: Toco de árvore escolhida para o trabalho.
Fotografia: Arquivo dos autores.
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Figura 3: El wire instalado como extensão da árvore cortada. 
Fotografia: Lucas Lima.

Figura 4: Vista lateral do “Membro Fantasma”. 
Fotografia: Osvaldo Enoc
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia de reconexão com a natureza entrou definitivamente para a agenda contemporânea 
desde que nossa presença no planeta foi posta em xeque, em consequência de nossos 
próprios atos. A separação epistemológica causada sobretudo por uma metodologia secular, 
que em grande parte segrega em nome do conhecimento, nos coloca agora como reféns de 
uma natureza que nos parece estranha, que de imediato não reconhecemos em nós. A luz da 
consciência indígena buscamos reconciliar aquilo que de nós nunca deveria ter sido afastado. 
Buscamos uma continuidade invisível que nos conecta visceralmente ao planeta. Somos mais 
que um corpo em matéria, somos fluxos vitais entrelaçados. Fenômenos como a síndrome do 
membro fantasma nos soam estranhos pois fogem a nossa racionalidade cartesiana. Suas 
implicações fogem ao escopo científico, acostumado a verificar, medir, calcular. Nesse sentido a 
arte tem muito a nos ensinar pois sua verificação é sinestésica e multidimensional. A ideia de 
reconexão talvez passe pela inclusão de novos métodos de constatação que nos leve de volta 
a um sentimento de pertencimento. Só assim resgataremos e manteremos uma memória 
sobre a natureza integral que de fato nos habita.

REFERÊNCIAS
• DARWIN, C. R. The power of movement in plants. London: John Murray. 1880.

• FREIRE, Patrícia Barcelos. Olhar em transe: Da natureza da pintura como reconexão com 
o mundo. (Dissertação). Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal 
Fluminense, UFF, 2018.

• GAGLIANO, Monica. Thus Spoke the Plant: A Remarkable Journey of Groundbreaking Scientific 
Discoveries and Personal Encounters with Plants. Berkly, California: North Atlantic Books. 
Kindle Edition. 2018.

• HERZOG, W. Cave of Forgotten Dreams. 2010. Disponível em: https://mubi.com/pt/films/
cave-of-forgotten-dreams/player. Acesso em: 06/01/2023.

• KRENAC, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras. 2019.

• LIVELY, Mathew W. The Phantom Limbs of George Dedlow. 2015. Disponível em: t.ly/QDmD. 
Acesso em: 06/01/2023.



50
MEMBRO FANTASMA. APARIÇÃO, PRESENÇA E MEMÓRIA

Carlos Augusto Moreira da Nóbrega e Patrícia Barcelos Freire

ARTE CONTEMPORÂNEA | INCERTEZAS

• MANCUSO, S. Revolução das plantas: Um novo modelo para o futuro: Ubu Editora. 2019.

• MAYS, Robert G. Mays Suzanne B. Phantom Limb Research. 2009. Disponível em: https://
www.selfconsciousmind.com/phantomlimbresearch/index.html. Acesso em: 06/01/2023.

• MITCHELL, S. Weir. Injuries of nerves and their consequences. Philadelphia: J. B. Lippincott 
& Co. 1872.

• MITCHELL, Silas Weir. The Case of George Dedlow. The bizarre Civil War-era short story by a 
physician, which many readers erroneously mistook for fact. 1866. Disponível em: https://
www.theatlantic.com/magazine/archive/1866/07/the-case-of-george-dedlow/308771/. 
Acesso em: 06/01/2023.

• SHELDRAKE, Rupert. A new science of life: the hypothesis of formative causation. London: 
Blond and Briggs. 1981.

• _____. The Sense of being Stared at and other aspects of the extended mind. United Kindom: 
Arrow Books. 2003.

• _____. Are Phantom Limbs Real? 2021. Disponível em: https://noetic.org/blog/are-phantom-
limbs-real/. Acesso em: 06/01/2023.



51

ARTE CONTEMPORÂNEA | INCERTEZAS

UNA CACEROLA TODAS LAS VOCES

Colectiva CumaSystem
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

NUESTRO TRABAJO SE CENTRA EN EL ESTALLIDO SOCIAL 
DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN CHILE
Los hechos de octubre de 2019 marcan el inicio de una crisis social y política que se hace 
sentir con fuerza a nivel nacional en Chile. Rápidamente, el periodo es denominado como 
“Estallido Social” y, si bien, diversos datos anticiparon la crisis, desde la administración del 
Estado y la Agenda Pública, estos no fueron valorados. Los factores que sentaron las bases 
del estallido dan cuenta de que la crisis es profunda, arraigada hace décadas y muy compleja 
de abordar. En este sentido, la gravedad de la situación requiere de un ejercicio inteligente 
de administración del poder que libere las tensiones en contradicción y genere espacios de 
bienestar y seguridad social, que sean percibidos como tales por la ciudadanía.

UN ESTALLIDO TODAS LAS VOCES
A raíz de las diferentes movilizaciones que surgen del movimiento estudiantil del año 2006 y 
el año 2011 en Chile, se comienza a experimentar un aumento de las movilizaciones sociales y 
protestas colectivas. Octubre del 2019 en Chile fue un mes particular, debido al alza de tarifas, 
los estudiantes secundarios invitan a evadir el pago del pasaje en el transporte público, 
especialmente, el Metro de Santiago. Al mismo tiempo, muchos jóvenes y ciudadanos de 
sectores populares protestan en sus barrios con sus cacerolas y mientras ello ocurre, los días 
posteriores, se masifica e intensifica la protesta social a nivel nacional y el Gobierno actúa 
bajo un discurso centrado en la criminalización de las movilizaciones.

¿De dónde surge este malestar que la sociedad chilena viene experimentando?
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Desde esta perspectiva, se advierte la estructura de descontento o un malestar colectivo, el cual 
es determinado por el modelo de sociedad  que se ha conformado durante los últimos treinta 
años. Se debe indicar que a fines de los noventa el malestar social en Chile era confuso, contenido 
y no se expresa socialmente, mientras que ahora es explícito, activo y se expresa de modo 
colectivo y transversal, esto se aprecia en el notable aumento de las protestas y movilizaciones 
sociales. Otras manifestaciones de este malestar social se expresan en la evaluación/percepción 
negativa y crítica de la ciudadanía hacia su sociedad. Se percibe críticamente la desigualdad 
social, la concentración del poder, la representatividad de las instituciones, la discriminación, 
el abuso y desconfianza predominantes en las relaciones sociales.

Asimismo, la irrupción explosiva de ese malestar social, bajo la inédita forma de protesta 
multiforme o revuelta social extendida durante el denominado estallido social, no es una 
cuestión que no haya sido advertida. Ya había signos importantes de un malestar, no solo 
frente a las cuestiones asociadas con el extremismo en la aplicación del modelo neoliberal 
y las cuestiones de abuso, el agobio, la precariedad y la concentración de riqueza por parte 
de las élites económicas y políticas, sino que se sustentan estructuras, esto es, una forma 
naturalizada de construir el lazo social, mediante el cual todo malestar y fragilidad humana 
es resuelta a través de la gestión de agentes privados. Tampoco responden a la dinámica de 
un movimiento social clásico, con la conducción de líderes.

Los hechos ocurridos en octubre de 2019 conmocionaron a Chile y al mundo.

Una de las primeras cuestiones que se debe señalar es que las movilizaciones actuales 
muestran que estamos en presencia de una transformación de la acción política, la cual se 

caracteriza por su forma inorgánica y 
transversal. No responde a la lógica de 
izquierdas y derechas, tampoco responde 
a la dinámica de un movimiento social 
clásico, con la conducción de líderes. 
No predominan las ideologías, sino las 
causas de diversas procedencias, donde 
lo importante no es tanto quién emite el 
mensaje, sino quiénes lo reciben y qué 
hacen con ese mensaje.

Figura 1: Una cacerola todas las voces
Fotografía: Juan Pablo Cardenas / Periodista
Fuente: http://juanpablocardenas.cl/
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POÉTICA DE UNA CACEROLA
Al observar esta fotografía del estallido social chileno en Plaza Italia, luego renombrada Plaza 
de la Dignidad por el pueblo, nos resulta sumamente simbólica la posición de la bandera 
mapuche, culminando y en lo más alto de la imagen.

Figura 2: Plaza Italia, Santiago de Chile, 2019
Fotografía: Susana Hidalgo / Actriz
Fuente: Reportaje www.theclinic.cl/2019

Esta carga simbólica tiene que ver con lo que trae aparejado ser mapuche en la sociedad 
chilena. Una nación originaria de esta tierra, que ha sido desplazada de sus territorios hasta 
el día de hoy, violentada e invisibilizada. Por este motivo nos resulta de gran contenido poético 
observar como resalta el símbolo, coronando la lucha de una sociedad oprimida por años que 
se levanta y  planta bandera en el estallido social.

Aquí es donde queremos traer las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui las cuales retratan, a 
nuestro entender, este fenómeno social y cultural.

Es como un movimiento en espiral. La memoria histórica se reactiva y a la 
vez se reelaboran y resignifican en las crisis y ciclos de rebelión posteriores.
Es evidente que en una situación colonial, lo “no dicho” es lo que más significa; 
las palabras encubren más que revelan, y el lenguaje simbólico toma la escena. 
(RIVERA CUSICANQUI, 2010, p.13).

https://www.theclinic.cl/2019/10/28/autora-de-la-foto-mas-compartida-del-estallido-social-en-chile-la-imagen-es-de-todos-y-habla-por-si-sola/
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En este texto Cusicanqui nos habla de la rebelión de Tupac Katari y del ciclo de movilizaciones y 
rebeliones que sacudieron a toda la región andina, en respuesta a las políticas de la corona. Según 
la autora, en el presente en nuestros países, continúa vigente una situación de colonialismo 
interno.

La escena reflejada en la imagen nos revela este lenguaje simbólico, del que nos habla 
Cusiqanqui; una nación oprimida que se levanta ante el colonialismo capitalista de sus 
gobernantes. Por estas razones decidimos tomar el símbolo central de la bandera Mapuche 
y el grito colectivo del estallido, como ejes fundamentales de nuestro proyecto.

Al momento de comenzar a plantear este trabajo, nos encontrábamos cursando en Buenos 
Aires, el seminario de Arte Latinoamericano, de la Maestría en Tecnología y Estéticas de las 
Artes Electrónicas UNTREF, Universidad de Tres de Febrero.

En el contexto del seminario desarrollamos el cuerpo de la obra y los prototipos de la misma, 
planteándose cómo colaborar desde este lado de cordillera con ese movimiento que se estaba 
gestando allí. Todo lo que estaba sucediendo nos impactaba directamente, el hecho de no 
poder estar en persona en las manifestaciones y de tener familia viviendo en territorio chileno, 
nos invitaba a querer participar de alguna manera en ese movimiento, fue entonces que 
surgió la necesidad y la decisión de desarrollar un proyecto, en donde el eje principal fuera el 
estallido social chileno.

Para representarlo decidimos construir una cacerola, símbolo de lucha, de hacer ruido, de hacerse 
escuchar, de conjugar entre todos y todas un grito en común. Esto derivó en la construcción 
y el diseño de nuestro dispositivo. 

La cacerola está conformada por dos líneas que dividen en cuatro sectores simétricos su 
superficie, tomamos como referencia el instrumento de percusión mapuche llamado “kultrun”.

Estos representan los cuatro puntos cardinales o terrestres donde viven las cuatro grandes 
familias mapuches: picunches (mapuches del norte); huilliches (del sur); pehuenches (de la 
cordillera) y lafquenches (de la costa).

Los puntos circulares distribuidos dentro de cada uno de esos cuatro espacios simbolizan 
a sus cuatro estrellas o planetas y a sus respectivos dioses. La intersección de las dos líneas 
representan el centro del mundo, el lugar donde está la propia comunidad y su propia tierra.
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Figura 3: “kultrun” tambor ceremonial Mapuche
Fotografía: Claudia Ortiz / Diseñadora Gráfica 
Fuente: Galería www.flickr.com

Tomamos entonces como centro del mundo, el centro de nuestro dispositivo, representado por 
la Plaza Italia y hacia los 4 puntos cardinales. Decidimos distribuir los audios, este ensamble 
de voces, gritos, canciones y poesías, para ello seleccionamos el registro de la “Agrupación 
Chilena de Sonidistas Audiovisuales”. Todos estos gritos unidos que conforman una sola 
melodía un solo grito, y desde allí pensar el dispositivo como parte de un rito colectivo. Un 
grito, una voz que arma su melodía cuando se ensambla con otra y otra y otra, remitiendonos 
a la ejecución de la zampoña, instrumento andino que forma su melodía ejecutándose de a 
pares, lo que quiere decir que necesito de un otro/otra que me acompañe. Solo/sola no puedo 
tocar, no puedo armar la melodía, resultando sumamente imprescindible la presencia de la 
tribu, de la comunidad, esto mismo que ocurrió todos los días de marchas en Santiago, que 
se extendían hacia los 4 puntos cardinales y hacia toda América.

Figura 4: “kultrun” tambor ceremonial Mapuche
Fuente: www.pearltrees.com/patriciatiana40

https://www.flickr.com/photos/claudiaortiz/page2
http://www.pearltrees.com/patriciatiana40
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ASPECTOS TÉCNICOS
El primer montaje de esta obra fue realizado en espacio Nixso, Buenos Aires, en la Maestría de Artes 
Electrónicas de UNTREF, durante la cursada de la materia “Arte y Tecnología Latinoamericana”, 
a cargo de los docentes Leo Nuñez y Laura Nieves.

Para la realización de este proyecto reciclamos cacerolas usadas, con ellas diseñamos y 
construimos una “Gran cacerola”, utilizando una de base y cuatro laterales cortando y uniendo 
con remaches cada una de estas, los cuatro laterales representan los puntos cardinales Norte, 
Sur, Este y Oeste. El objetivo de esta construcción era realizar un artefacto sonoro interactivo 
que pudiera representar e inmortalizar ese momento en la historia de Chile.

Decidimos instalar en cada uno de los laterales de la cacerola, un micrófono de contacto o 
piezo eléctrico conectado a un Arduino que se comunicaba a una computadora.

En Arduino declaramos los pines de este para crear un contador, ya que el objetivo era activar 
“golpeando” la cacerola los sonidos recopilados por la Agrupación de sonidistas chilenos. 
Cada uno de estos micrófonos piezoeléctricos activaba 10 sonidos distintos, en total eran 40, 
el contador programado en Arduino se encargaba de activar estos sonidos cada vez que se 
golpeaba la cacerola con una cuchara de palo o madera, una vez que se llegaba al décimo 
sonido volvía al primero a modo de loop y así con cada uno de los micrófonos de contacto.

Este programa se conectaba a través del puerto serial a Processing, en donde trabajamos con 
librería minim y serial, para leer el contador de Arduino y la intensidad del golpe, ya que su 
resonancia activaba varios sonidos a la vez, por lo que tuvimos que ir ajustando para lograr 
que en cada golpe solo se escuchará un sólo sonido.

El segundo montaje lo realizamos en Valparaíso, Chile en el Museo de la Revuelta Social, un 
proyecto de la organización Tsonami. Este tuvo un grado de complejidad mayor por diversos 
factores. En esta ocasión la cantidad de cacerolas montadas eran 2, la técnica de la sala cortaba 
la luz todos los días por la noche y la exposición tenía una duración de 2 meses.

Por estos motivos, en este montaje decidimos reemplazar la computadora por un  Raspberry 2, 
esto nos otorgaba la disposición para que cada una de las cacerolas fuera autónoma. Realizando 
este cambio técnico nos encontramos con dificultades en la comunicación entre Arduino 
y Processing, ya que la librería minim en Raspberry no funcionaba, decidimos reemplazar 
Processing por Open Framework y realizar una nueva programación, que leyera el contador 
de Arduino y nos permitiera activar los sonidos a partir de los golpes con la cuchara.
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La siguiente dificultad era lograr que este sistema fuera totalmente autónomo, investigamos 
cómo automatizar la Raspberry, con el objetivo de que cada vez que la sala activará la energía 
se encendiera nuestro dispositivo, abriera el sketch de Arduino y luego Open Framework sin 
intervención humana, activando este sistema todos los días durante 2 meses.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Los hechos ocurridos en octubre de 2019 conmocionaron a Chile y al mundo. Sus consecuencias, 
dejan una estela oscura y compleja de dimensionar, en especial en relación a las graves 
violaciones a los Derechos Humanos constatadas por los organismos pertinentes. Asimismo, 
dejan en el plano simbólico, una dinámica constituida por una serie de imágenes de violencia 
contra quienes se manifestaron, frente a un gobierno que se justifica en torno a un discurso 
en donde asegura que el conflicto se trataba de una “guerra”.

Por los motivos señalados anteriormente, la exposición del Museo Sonoro de la Revuelta, es 
a nuestro entender sumamente significativa, teniendo en cuenta que Chile demoró como 
sociedad 40 años en rendir homenaje a sus desaparecidos con un museo de la memoria en 
casa de la moneda en 2010. No es menor que por primera vez y en muy poco lapso de tiempo, 
se montará una convocatoria que rinde homenaje al estallido social chileno, tras la pandemia 
y siendo una de las primeras exposiciones con público presente. 

Este encuentro convocó artistas no solo chilenos sino también de otras latitudes del mundo, 
recreando en este escenario social, ese gran grito que fuimos todos y todas en la calle. Una 
exposición, un acto colectivo que logró reunir la melodía y el grito callejero a los de la “primera 
línea”, a los estudiantes, a las familias, a la nación mapuche, representada con sus símbolos 
en diversas manifestaciones artísticas. Celebramos la existencia de este tipo de convocatorias, 
que nacen de una necesidad urgente por exponer lo que sucede en la sociedad.

El gran “ruido blanco” que se vivía dentro de la sala de exposición eran todos esas voces 
ensambladas, la voces de las obras de los artistas, conjugando una nueva melodía, como dice 
el gran poeta y cantautor chileno Víctor Jara “es el canto universal, cadena que hará triunfar, 
el derecho de vivir en paz”. Este himno de Víctor Jara, fue interpretado desde el inicio en las 
marchas, la gente tomó frases de su letra, para reclamar por justicia y los derechos de quienes 
se manifestaron, rindiendo homenaje a muchos jóvenes que en primera línea, perdieron su 
vista en manos de las balas de carabineros.
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Queremos agradecer en primer lugar a todas las personas que se manifestaron día tras día en 
Chile: honramos su lucha, a FACTO 9 - Festival de Arte Ciencia y Tecnología por la convocatoria 
para exponer nuestro trabajo en Brasil y las reflexiones en torno a él, en el 17° Simpósio de 
Arte Contemporânea. A UNTREF - Universidad Nacional de Tres de Febrero, Maestría en Artes 
Electrónicas, a Leo Nuñez por su asistencia técnica en ambos montajes y durante todo el proceso, 
agradecemos su apoyo y dedicación en nuestro proyecto, y al colectivo que conformamos para 
este proyecto, con Karin Arce Gacitúa, Carolina Baragán Baeza y Darío Osorio Tellería.

Figura 5: Una cacerola todas las voces
Fotografía: Darío Osorio / Diseñador Gráfica 
Fuente: Museo de la revuelta social

Figura 6: Una cacerola todas las voces
Fotografía: Darío Osorio / Diseñador Gráfica 
Fuente: Museo de la revuelta social
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REFLEXÕES SOBRE A CRÍTICA DA ARTE ONLINE

Maria Amélia Bulhões Garcia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Trabalhando desde 2005 sobre as articulações do sistema da arte com a internet, em minhas 
pesquisas anteriores à pandemia analisei como a penetração deste meio comunicacional 
vinha mudando progressivamente as práticas da crítica de arte de diferentes maneiras. Uma 
das principais mudanças era a constante expansão na utilização de sites e redes sociais 
virtuais, respondendo às demandas de compartilhamento, em um mundo estereotipado 
e segmentado. A presença da crítica de arte na internet veio integrar o espaço coletivo em 
diversos suportes, criando situações experimentais e condições de acolhimento inéditas, 
permitindo e solicitando alianças que estabelecem mudanças no sentido usual da arte. Essas 
novas formas de comunicação mais abertas, flexíveis e democráticas levam à diluição das 
hierarquias tradicionais em um mar de conteúdos não tão facilmente classificados, ordenados 
e controlados, ampliando o potencial de experiências que os internautas podem estabelecer 
com os territórios da arte. 

Para pensarmos na posição da crítica de arte neste complexo cenário, é importante retomarmos 
algumas questões relativas a estas práticas. Tendo como ponto de partida seu surgimento, 
na Europa da segunda metade do século XVIII, com os escritos de Denis Diderot, publicados 
em jornais da época, ela vem desempenhando um papel importante no reconhecimento 
e legitimação da produção artística, assim como uma ação de interface entre o campo 
artístico e a sociedade. Arthur Danto (2020) afirma que uma obra se transforma em “obra 
de arte” pelo efeito de uma interpretação que instaura seu significado. O autor estabelece 
o enunciado Io=AO, no qual (I) a interpretação de uma (o) obra é igual a sua transformação 
em (AO) Obra de Arte. Estas interpretações que reconhecem as práticas artísticas no sistema 
da arte estão organizadas em três grandes disciplinas, que se consolidaram a partir da 
segunda metade do século XVIII: História da Arte, Estética e Crítica de Arte. Essas narrativas 
se estruturam e se manifestam de forma substancial e sistemática. Elas alimentam aquilo 
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que Anne Cauquelin (2005) denomina “doxa”, ou seja, um conjunto de crenças que, segundo 
ela, são ideias estratificadas, resíduos de diferentes narrativas sobre a arte que permeiam o 
universo simbólico da sociedade, conduzindo suas relações com os objetos assim nominados. 
A partir da segunda metade do século XX, o questionamento de muitos pressupostos 
conceituais dessas narrativas desencadeou o que foi denominado “crise dos grandes relatos”. 
Ela decorre da falência do pensamento iluminista, que explicava os processos da arte de 
forma evolutiva, fechados em visões do mundo ocidental, oriundas dos modelos europeus. 
Um marco dessa crise no campo artístico se configurou nos anos 1980, quando Arthur Danto 
e Hans Belting, cada um em um lado do Atlântico, em uma época em que a comunicação 
globalizada via internet ainda não existia, publicaram, respectivamente: Após o fim da Arte 
(1984) e O fim da História da Arte (1983). Ambos apontavam, a partir de diferentes abordagens, 
para o fato de que a arte, como a consideramos até então, fora abalada de forma radical 
pelas práticas dos artistas. O fato é que a produção contemporânea cada vez mais rompe 
com a tradição das narrativas hegemônicas da arte ocidental, invalidando em sua análise 
conceitos e metodologias anteriormente utilizados, colocando em xeque as práticas da 
crítica de arte.

A consolidação da indústria cultural, no Brasil através das de comunicação de massa ocorreu 
na década de 19707, com o crescimento paralelo de espaços para a crítica de arte em jornais 
e revistas de grande circulação e mesmo outros mais especializados na área. A crítica de 
arte ganhou gradativo espaço e relevância na sociedade, ainda que restrito aos circuitos 
específicos de uma cultura de elite. Entretanto, a partir dos anos 1990, os meios de comunicação 
tradicionais tiveram de enfrentar mudanças decorrentes do avanço dos meios digitais e da 
internet, que colocaram novas possibilidades de escrita e leitura, alterando decisivamente este 
panorama. Jornais e revistas, em busca de novas estratégias de sobrevivência decorrentes de 
sua gradativa perda de leitores, fecharam os lugares da crítica de arte, considerada elitista e 
sem maior interesse para o grande público. Tradicionalmente responsável pela legitimação de 
artistas e obras através dos meios de comunicação, os procedimentos dessa prática discursiva 
têm sido bastante questionados e alterados nas últimas décadas. 

7   Conforme os estudos e Renato Ortiz apresentado no livro A moderna tradição Brasileira.
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Neste panorama, que para muitos, parece apontar o fim da crítica de arte, alguns profissionais 
mais jovens ou mais ousados já vinham expandindo suas atuações em espaços on-line, com 
propostas que exploram essas novas condições; atuando em blogs, sites e outras plataformas 
nas quais desenvolvem possibilidades do exercício crítico, vêm ampliando o acesso de outros 
públicos e oferecendo experiências mais interativas com a arte. 

No Brasil, surgiram alguns novos lugares on-line de difusão, debate e informações sobre 
artes visuais, a exemplo de ArtSoul8 (2017), uma plataforma digital totalmente voltada à 
arte contemporânea brasileira, que conta com uma revista de notícias, artigos assinados, 
informações sobre exposições virtuais e novidades. O Artload9(2015) é outro modelo de espaço 
on-line, focado na criação de conteúdo sobre arte contemporânea através de entrevistas com 
profissionais de todos os níveis do sistema nacional e internacional de arte. O projeto conta com 
vídeos de até vinte minutos, atingindo públicos de várias faixas etárias e origens. Outro espaço 
é o Arte Que Acontece10 (2018), um portal onde desenvolvem projetos, apresentam podcasts, 
publicam textos, a maioria não assinados, com uma lista de transmissão no WhatsApp para 
divulgar assuntos relacionados à arte. O Canal Contemporâneo11 (2002) divulga eventos de 
várias regiões do País, textos críticos e abre debates, desenvolvendo uma rede digital focada 
na arte contemporânea no Brasil. Este espaço mantém-se por contribuições de associados 
usuários (artistas, críticos, curadores, pesquisadores, professores, estudantes, jornalistas, 
museólogos, gestores de instituições culturais, colecionadores, marchands) e organizações 
(galerias, produtoras, museus, espaços culturais, prêmios, festivais), além do patrocínio da 
Petrobras, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Mesmo publicações ligadas ainda a modelos mais tradicionais da crítica de arte, principalmente 
as acadêmicas, mantidas por cursos de pós-graduação, que eram publicadas de forma impressa, 
mais recentemente utilizam somente versões on-line. Como é o caso, também, do jornal 
Arte&Crítica12 da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ABCA, que desde 2012 vem sendo 
publicado unicamente em versão digital. Um outro exemplo são as revistas destinadas a um 
público mais amplo, que, mesmo mantendo suas edições impressas, buscam os espaços on-

8   https://artsoul.com.br/
9   https://artload.com/
10  https://www.artequeacontece.com.br/
11   https://www.canalcontemporaneo.art.br/
12   http://abca.art.br/
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line como alternativas de maior difusão, e entre elas destacamos Das Artes13, ArteBrasileiros14 
e Select15, bastante conhecidas, mas que encontram on-line outros formatos e outros públicos. 
Essas revistas, mantendo ligações com a origem mais literária de suas versões impressas, contam 
com textos assinados de críticos reconhecidos, que desenvolvem conteúdos de especialistas, 
contrastantes com as narrativas mais leves e fluidas que normalmente se encontram na internet.  
No Brasil, assim como em toda América Latina, o contato com a arte tem se dado tradicionalmente 
através de reproduções em livros e revistas impressas, assim, a internet dá continuidade a esta 
prática oferecendo o acesso a um universo muito maior e diversificado de imagens coloridas, com 
detalhes e efeitos. Ao adicionar as inúmeras possibilidades das camadas de informação visual o 
texto on-line aumenta seu potencial comunicacional. Indubitavelmente, lidar com isso requer 
habilidades diferentes daquelas exigidas de um crítico acadêmico ou jornalístico. Além disso, no 
ciberespaço, as ferramentas tradicionais da crítica de arte têm sido postas em xeque, e os críticos 
enfrentam o desafio de criar formas de sobrevivência econômica, dentro de um circuito que segue 
a lógica da reprodutibilidade infinita onde regras de autoria e originalidade não são respeitadas.  
A internet afetou a estética e a ética dessa prática, de forma que a  palavra-chave networking 
desempenha um papel importante, criando mudanças neste domínio. A geração nativa digital 
apresenta um certo senso de marketing que está relacionado à ênfase nas redes, mas que se 
reflete fortemente nas reflexões sobre arte. As trocas nessas mídias conduzem a outros tópicos, 
motivos, formas de escrita e estrutura conceitual. Isso exige também uma nova maneira de 
pensar sobre arte, outras estratégias de construção das narrativas, diversidade de formatos 
e assuntos, um aspecto social rejuvenescido e muitas imagens. Estão sendo publicados na 
internet textos de jovens críticos, quase sempre oriundos dos cursos de pós-graduação, que 
proliferaram no País a partir dos anos 2000, que encontram ali um lugar de fala menos 
hierarquizado. A maioria domina as ferramentas da internet e se adapta facilmente às dinâmicas 
tecnológicas deste meio, dando a esta crítica um novo perfil. Esse é o caso de Vivi Villanova, que, 
sob a denominação de VivieuVi16, mantém canal próprio e apresenta regularmente nas redes 
YouTube, Facebook, Twitter e Instagram pequenos esquetes, onde aborda os mais diferenciados 
temas da arte, sempre sob uma perspectiva bastante dinâmica e articulada com a linguagem 
dos influencers, obtendo grande adesão e intensa interação dos usuários. O interessante de 
seu trabalho é que articula informações resultantes de ampla pesquisa sobre história da 
arte e arte contemporânea com uma comunicação atrativa e acessível ao grande público.  

13   https://dasartes.com.br
14   https://artebrasileiros.com.br
15   https://www.select.art.br/
16  https://www.youtube.com/channel/UCxIruXzvzmLkaH-a-QGnnKQ

https://dasartes.com.br/
https://artebrasileiros.com.br/
https://www.select.art.br/
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O uso da internet e de suas ferramentas vem sendo um desafio também para outro campo 
da crítica de arte, a curadoria, pois como observa Boris Groys (2018) exige o estabelecimento 
de outros mecanismos de atração do público, que rompam com o tribalismo de conteúdos 
e formas que a vida on-line impõe. Para o autor, a ilusão de uma cultura universal digital, 
na verdade, mascara a fragmentação de grupos de interesse que estreitam os domínios da 
existência. Assim, a tarefa da curadoria seria realizar seleções transgressoras, que ofereçam a 
possibilidade de acesso ao novo e indesejado, fora dos padrões estabelecidos pelos mecanismos 
ocultos da internet. Temos alguns exemplos de curadorias que apostam na possibilidade de 
nova fruição da arte, como por exemplo o que está sendo desenvolvido por Livia Benedetti e 
Marcela Vieira no espaço aarea.co17(2017), que se abre para oferecer a artistas que normalmente 
não utilizam este meio a experiência de criar trabalhos especificamente para serem vistos 
na internet. 

Entretanto, apesar de que a utilização da internet pela crítica de arte vinha ocorrendo de 
forma gradual e orgânica, ainda havia muitas restrições, devido a inúmeros fatores. Tais como 
a exigência de novos conhecimentos técnicos para lidar com este meio, principalmente por 
parte dos críticos não nativos digitais. Também o fato de que autoridades, autoria e propriedade 
se confundem neste espaço, onde copiar e colar são procedimentos padronizados e formas 
de apropriação e hibridização são generalizadas. Circunstâncias que geram medo, pois dão 
origem a práticas participativas, excêntricas e inseguras que escapam ao controle social e 
à autoridade do sistema da arte. Mesmo compreendendo a complexidade desses desafios, 
considerando a expansão virtual irreversível na sociedade contemporânea, venho defendendo 
a necessidade de uma abertura consciente e auto reflexiva da crítica de arte em relação a 
esse fenômeno. 

Entretanto, a partir dos tempos difíceis que vivemos nos últimos anos, no mundo e, principalmente, 
em nosso país, quando a pandemia da covid-19 deixa um rastro de consequências imprevisíveis, 
tristeza sem fim, morte, orfandade, desemprego, miséria para a maioria e ganhos para poucos. 
No campo artístico, a crise que desencadeou, inédita na história mundial recente, ocasionou a 
suspensão das atividades em museus, centros culturais, galerias, feiras de arte, residências e 

17  aarea é uma plataforma curatorial fundada em 2017 que comissiona e exibe trabalhos de arte concebidos 
especialmente para a internet https://www.aarea.co/site/
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ateliês, trazendo demissões, cancelamentos de exposições e redução das vendas. Além disso, o 
afastamento físico, imposto para o controle sanitário exigiu condições de isolamento e novas 
experiências emocionais. Neste sombrio panorama, a internet tem se apresentado entre as 
possíveis opções de comunicação e manutenção de vínculos sociais. O que pude observar a 
partir de 2020 foi uma drástica mudança nesse panorama de rejeição, na medida em que 
o uso da internet se apresentou como principal alternativa para manter contatos sociais 
durante a pandemia. Desde então, tenho feito uma reflexão cuidadosa sobre o impacto da 
aceleração e expansão dessa penetração no campo das artes visuais, mais especificamente 
no Brasil que me permite afirmar que está ocorrendo uma virada digital neste setor18.

Minha proposta aqui não é apresentar resultados de um levantamento abrangente e completo 
sobre o que a crítica de arte online fez durante a pandemia, embora este seja um tópico do 
meu interesse e no qual estou trabalhando19. Meu objetivo é apontar observações realizadas 
no olho do furacão, pensando sobre algumas experiências que estão promovendo fissuras 
no sistema da arte, potencializando possíveis mudanças mais profundas e estruturais. 
Parto da constatação de que as práticas de crítica de arte online continuaram sendo, 
predominantemente, distribuídas na redação de textos, curadorias de exposições, palestras, 
participação em eventos (congressos, seminários e encontros) e cursos. Um leque diversificado 
de temas, abordado por profissionais dos territórios mais distantes, que agora estão sendo 
disponibilizados na rede, para acesso de stakeholders20 de diferentes regiões do planeta, 
numa ampla circulação de informações. Durante a pandemia, com o uso intenso da internet, 
a crítica de arte colaborou na formação, diversificação e expansão do público, atingindo 
espaços fora dos eixos hegemônicos metropolitanos, possibilitando que indivíduos até então 
marginalizados participassem no sistema da arte centralizado nos eixos de poder. Ofereceram 
palestras e cursos rápidos, sobre diversos temas, desenvolvendo conteúdo online, atendendo 
à demanda e voltados para um público mais amplo. O sucesso é tanto que algumas galerias e 
instituições estão criando linhas de ação específicas para esses cursos, como as revistas Select 
e Das Artes, galerias como Kura e Aura, e instituições como o Instituto Itaú Cultural, MAM SP, 
MASP e diversos museus, entre outros. Com eles, o internauta tem acesso a novos conteúdos, 
cria interesses, pode aprimorar conhecimentos e, em alguns casos, receber capacitação 

18  O trabalho de pesquisa que está sendo desenvolvido por minha orientanda Jezabel Katz, no PPGAV da 
UFRGS, documenta  estas mudanças na análise se sites de museus no Brasil a partir da pandemia.
19   Há uma pesquisa em andamento, que disponibiliza informações de seus resultados no site do meu grupo 
de pesquisa ConectartBR   https://www.ufrgs.br/conectartbr/ e nas redes sociais do Instagram e Facebook.
20  Termo usado para designar um indivíduo ou grupos de pessoas que podem ter algum tipo de interesse 
por uma determinada empresa.
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profissional. O treinamento à distância não é novidade, mas sempre foi um tema polêmico, 
visto com muitas reservas e pouco expandido. No momento, existem muitos experimentos, 
tanto na forma quanto no conteúdo (duração, gratuidade ou não, interatividade, uso de 
ferramentas digitais, história da arte, arte contemporânea, mercado de arte, colecionismo 
etc.). A educação a distância, com a pandemia, encontrou oportunidades informais para ser 
implementada com maior força no meio artístico. Os críticos têm o desafio de avaliar essas 
experiências, vendo-as como complemento e aprimoramento da experiência física da obra, 
considerando que ampliam o acesso do público a um sistema de arte restrito e segmentado.

Na busca de convívio, quando todos se encontravam totalmente isolados, começaram a fervilhar 
inúmeras lives21, com artistas, críticos, pesquisadores e muitas outras personalidades do circuito 
artístico, individualmente ou em grupos. As lives, que anteriormente serviam para aumentar 
a visibilidade de uma página ou marca, como estratégia de marketing digital, nesse momento 
passaram a cumprir um importante papel afetivo e comunicacional. Os críticos foram muito 
solicitados para falar sobre obras e também com os artistas, de seus processos criativos, de 
suas trajetórias, de suas pesquisas etc. Estabelecem-se diversas trocas, disponibilizando vídeos 
e talks. Buscando manter algum contato com o público, instituições como o Museu Nacional 
de Belas Artes, o Museu Oscar Niemeyer, o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, o Paço das 
Artes, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, entre outros, desenvolveram intensa programação 
na internet, convidando diversos atores do sistema da arte para falar sobre diferentes temas. 
Nunca, como até então, ocorreram tantas comunicações sobre arte disponibilizadas em 
plataformas como Facebook, Instagram e YouTube, oferecendo amplo acesso a conteúdos e 
criando outras dinâmicas e aproximações com novos públicos. 

Além das propostas mais coloquiais e descontraídas, também foram realizados eventos 
mais tradicionais, como programas de conferências, mesas de debate, encontros, seminários 
e congressos, todos on-line. Assim, em 2020 e 2021, os Encontros Nacionais da Associação 
Nacional de Pesquisa em Artes Plásticas, os Colóquios do Comitê Brasileiro de História da 
Arte e as Jornadas da Associação Brasileira de Críticos de Arte, além de outros eventos, foram 
realizados de forma remota, oferecendo uma diversificada gama de temas, abordados por 

21  No contexto digital, live é o termo adotado para designar “ao vivo”. Na internet, a expressão caracteriza 
transmissões ao vivo feitas por meio das redes sociais, de forma simples e ágil, geralmente sem limites de 
tempo de exibição ou de quantidade de espectadores.
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especialistas dos mais distantes locais, disponibilizados na rede para acesso de interessados 
de diferentes regiões, em uma circulação de informações até então nunca realizada. 

Essas mudanças também atingiram as universidades de arte espalhadas pelo País, que 
tiveram que desenvolver suas disciplinas de forma remota, criando inusitadas e desafiadoras 
exigências para seus docentes e discentes que até então nunca haviam ouvido falar, nem 
usado plataformas como Google Meet, Zoom e muitas outras, que hoje fazem parte de suas 
atividades mais corriqueiras. Especialmente no âmbito das aulas de artes visuais, criou-se 
um grande desafio e foi necessária uma grande adaptação, uma vez que ficaram privados do 
espaço e do convívio de ateliê, tão importante nessas formações. Com inúmeras e diversas 
demandas aos profissionais para divulgarem seus conhecimentos on-line, muitos se sentem 
esgotados e com crises pessoais em relação ao meio. 

Pode-se dizer que a geração de conteúdo on-line foi o que mais marcou a atuação no campo 
artístico desde o início da pandemia. Um aspecto importante desta difusão é que, além das 
atividades em tempo real, eles foram gravados e disponibilizados on-line, gerando material para 
consulta e registro de informações que anteriormente ficavam circunscritas em um tempo e 
espaço, restritas ao público que podia comparecer naquele dia e naquele local. De comunicações 
esparsas e quase burocráticas vigentes anteriormente, passamos a manejar ferramentas digitais, 
plataformas e redes sociais. Tudo isso, a partir de poucas experiências anteriores e sem formação 
mais especializada, com grandes esforços na aprendizagem de novos processos de atuação, para 
otimizar postagens e incorporar o funcionamento do algoritmo. Se, por um lado, a visibilidade 
e a oferta de conteúdos on-line são imensas, diversificada e extremamente atrativa, por outro, 
são tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo que fica impossível acompanhar tudo o 
que se gostaria, e muitos se queixam de uma exaustão virtual. Além disso, em um mar de lives, 
talks, cursos, entrevistas, congressos, seminários e outros eventos, com diferenças contrastantes 
na qualidade entre eles, tornou-se uma tarefa difícil selecionar o que assistir. Esta condição 
de demandas, ofertas e exaustão é um tema que precisa ser mais estudado e equalizado 
para um uso futuro mais adequado dessas possibilidades comunicacionais que se abriram. 
Um dos espaços de trabalho importantes para a crítica de arte são os museus. A virada digital 
dessas instituições fica evidente nos dados do Google Trends disponibilizados para a revista 
Galileu22, indicando um crescimento de 50% nas buscas por museus virtuais no Brasil durante a 

22   https://revistagalileu.globo.com/
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pandemia. O Google Trends elaborou rankings dos museus mais pesquisados   nos últimos 12 meses, 
considerando o tipo de pesquisa realizada pelos internautas. Os museus mais pesquisados   com o 
termo “virtual” foram: Museu do Louvre (França); Galeria de Arte de São Paulo; Museu do Ipiranga; 
Museu Nacional; MASP; Museu do Prado (Espanha); Museu do Amanhã; Museu Catavento; 
Museu Imperial; Museu Britânico (Reino Unido). Vale ressaltar que apenas três são estrangeiros. 
No entanto, as simulações 3D, em muitos casos, costumam ser entediantes, frustrantes e 
repetitivas. Como observa Pollyana Quintella, a tentativa de transpor a exposição física para o 
meio digital expõe a necessidade de repensar alguns vícios curatoriais reiterados pelo mundo 
artístico. Continuamos a reforçar o cânone do espaço tradicional de exibição como o único meio 
possível, e raramente vemos instituições abrindo espaços para situações mais experimentais. 
Com isso, parece que ignoramos as infinitas variações que a internet permite, assim como as 
diferenças entre obras físicas que migraram para a web e obras que já nascem com DNA digital.  
A pesquisa do ICOM sobre museus na pandemia23, realizada com 4.210 entrevistados em 412 
cidades (69,8% capitais e 75% no Sudeste), constata a aceitação e a valorização da aceleração 
digital dos museus. Em respostas sobre o futuro dos museus pós-pandemia, os funcionários 
destacam os termos inclusivo, humano e digital, enquanto o público aponta para acessível, 
aberto, interativo, inclusivo, inspirador e digital. O digital e o inclusivo aparecem nas respostas dos 
colaboradores e do público. Também, o resultado de pesquisa do ICOM aponta o Youtube como 
responsável por 64,7% dos acessos a conteúdos de museus, Sites 54,5%, Instagram 53,5%, Facebook 
28,8% e Google Arts & Culture 20,5%. É fundamental neste momento de mudança que a crítica 
de arte esteja presente, com ousadia, flexibilidade e capacidade de propor novos caminhos.24 
Vale destacar que o uso da internet pelo sistema da arte deu um novo impulso para os 
críticos que trabalham com produções artísticas desenvolvidas nos meios online. Este é o 
caso de Fabio Fon, que sempre teve importante atuação e reflexão sobre este tema, colocou 
no YouTube e no seu perfil no Instagram uma série de mini conferências, intitulada Bem Web 
Arte25. Criou também, Falas da web arte no Brasil, na qual ele entrevista vários artistas que 
atuam ou atuaram nestas produções. Oferece, nestes dois projetos de divulgação, complexos 
conteúdos, apresentados de forma clara e bem elaborada, abrindo ao grande público uma 
série de informações e despertando o interesse sobre estes artistas e suas práticas. Divulgar 
esses projetos me parece importante, pois trazem para a cena artística uma produção 

23   https://www.icom.org.br/?p=2121
24  Em sua pesquisa de mestrado, minha orientanda no PPGAV da UFRGS, Jezabel Kantz faz um amplo 
levantamento do uso da internet pelos museus e as grandes mudanças que se implementaram a partir 
da pandemia. 
25  https://fabiofon.com › bemwebart

https://fabiofon.com/bemwebart/
https://fabiofon.com/bemwebart/
https://fabiofon.com/bemwebart/
https://fabiofon.com/bemwebart/
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pouco reconhecida e valorizada, que por conta das novas dinâmicas de uso da internet estão 
reverberando no sistema da arte de uma forma que até então não acontecia. Fabio Fon, 
inclusive, organizou e divulgou nas redes sociais mentorias específicas para artistas que 
desenvolvem ou desejam desenvolver projetos em mídias digitais. Ele assume uma tarefa da 
crítica de arte voltada especificamente para estas produções; um espaço carente desta atuação.  
Aliás, as práticas digitais tiveram um incremento enorme neste momento, principalmente com 
uma nova forma de consumo, que já existia, mas que alcançou maior visibilidade em termos 
comerciais e de mídia a partir do uso intenso da internet que a pandemia estimulou foram 
os NFTs26. Estes ganharam visibilidade em leilões e chegaram a alcançar preços astronômicos, 
com farta divulgação nos meios de comunicação. O que levou galerias brasileiras, tais como 
Bailune Biancheri, Zipper, Verve, Leme, Kogan Amaro, entre outras, a abrirem espaço para sua 
comercialização, e também a criação, em 2021, da plataforma Topix, totalmente dedicada a 
este tipo de produção, agenciando 54 artistas e 16 galerias. A emergência deste fenômeno 
responde às demandas do mercado de arte, principalmente em relação às produções digitais, 
mais fluidas e com dificuldade de oferecer as certificações que o colecionismo exige. Assim, 
obras digitais que estavam fora do mercado e, mesmo algumas realizadas no espaço físico, 
estão sendo transformadas em NTFs para melhor comercialização. Por outro lado, interessa 
ao circuito das criptomoedas, ainda pouco aceito pela maioria dos investidores, incorporar 
o status e a legitimidade social do campo artístico, incrementando assim, a circulação deste 
produto. Com vários interesses em jogo, o tema se torna polêmico, mas muito de moda, o que 
ficou evidente no uso do termo, que teve um crescimento bombástico de 11.000% durante o 
último ano, sendo eleita a palavra do ano 2021 pelo grupo que publica o dicionário Collinis27. 

Alguns debates fixam-se no questionamento se NFT seria arte ou não, sem levar em conta 
que este é um meio de institucionalizar e comercializar uma produção em formato digital, 
ele não torna algo arte, mas viabiliza sua circulação neste ambiente. Na verdade, o que define 
arte não é seu meio de produção e difusão, mas seu reconhecimento pelo sistema da arte, 
onde a crítica tem um importante papel a desempenhar. Vistos como grande inovação, o tema 
tem angariado posições variadas, de críticos e artistas gerando ebulição e disputas. Assim, 
também neste âmbito a presença da crítica de arte se faz necessária neste momento, como 

26  Os non-fungible tokens são formas de registro em blockchain, tecnologia criada em 2008 baseada na ideia 
de blocos de dados encadeados, que documentam cada informação em uma impressão digital própria. Este 
é um método muito seguro de armazenamento e registro de dados, pois cada bloco contém a impressão 
do seu sucessor, tornando praticamente impossível adulterar o que está contido nela. Sua funcionalidade 
é semelhante à de criptomoedas, com o diferencial de que elas são não fungíveis, ou seja, cada NFT é único. 
27  https://www.collinsdictionary.com/pt/
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interface do campo artístico com a sociedade, problematizando critérios e valores da arte em 
um terreno bastante movediço.

Dentre as diversificadas e novas atividades online durante a pandemia, gostaria, ainda, de 
destacar algumas que apontam para abordagens inclusivas, promovendo a visibilidade de 
segmentos marginalizados, como negros, indígenas, mulheres, pessoas trans e comunidades 
mais pobres. É preciso pensar que os processos de inclusão pluralista na sociedade brasileira 
vêm se desenvolvendo no campo da arte como parte de um contexto social e político mais 
amplo e de longo prazo, mesmo que contestados pelo avanço conservador observado nos 
últimos anos. Entretanto, com o uso da internet essas forças inclusivas ativas obtiveram maior 
visibilidade e abriram novos espaços no sistema de arte, em um processo de mudanças sem 
retorno, que abre fissuras no elitismo e na exclusão deste sistema.

Destaca-se pela inclusão de segmentos não hegemônicos a Bienal do Mercosul 202028, 
programada para abrir no início da pandemia, em uma decisão ousada, foi realizada inteiramente 
online. Com curadoria geral de Andrea Giunta e curadoria educacional de Igor Simões, a 
Bienal, além de contar com a presença majoritária de mulheres, abriu um amplo debate sobre 
diferentes concepções e problemáticas do(s) feminino(s). Foram colocadas em pauta questões 
referentes ao lugar social do gênero, suas construções, suas incompatibilidades e o salto na 
exclusão da lógica binária.

Outra atuação online que amplia inserções é o Projeto Afro29, plataforma digital afro-brasileira, 
que mapeia curadores negros, negros e indígenas brasileiros. O projeto teve início no final de 
2019, mas foi colocado no ar em 2020, e já conta com cerca de 76 nomes de pessoas negras 
e 20 curadores indígenas, a maioria mulheres, que atuam na região Sudeste e de forma 
autônoma/independente. A pesquisa foi realizada por meio das redes sociais e contou com 
a contribuição de pessoas que perceberam a importância da iniciativa. Para aprofundar estes 
dados e a forma como essas ações colaboram com o campo curatorial nacional, contou com 
o apoio da Rede de Pesquisa e Formação em Curadoria de Exposição da Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), do Núcleo de Pesquisa do Museu de Arte 

28  https://www.bienalmercosul.art.br/online
29  https://projetoafro.com/
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Moderna Aloísio Magalhães (Mamam/Recife), do Laboratório de Arte-educação, curadorias 
e histórias das exposições da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab/Ceará) e da Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais 
(UEMG). A plataforma, além de ativa atuação nas redes sociais, desenvolveu um aplicativo 
específico para a conexão com artistas negros/as, que está sendo amplamente divulgada, 
visando dar visibilidade e ampliar as suas atuações. A presença indígena também encontrou 
espaço através na crítica de arte a partir da internet em mostras como Presente Ancestral 
Indígena, uma exposição virtual de arte indígena contemporânea, com curadoria de Tássia 
Mila, em cartaz na The Wrong Biennale30. Através de vídeos, fotografias, desenhos e músicas, 
23 artistas indígenas, de diferentes regiões e etnias do Brasil e do exterior, expressam sua 
arte, sua cultura e suas preocupações com a situação atual dos povos originários. Ainda no 
âmbito de propostas inclusivas, a Jornada da Asociación Brasileira de Críticos de Arte 202031 
realizada integralmente online, teve como tema os direitos humanos, com a participação 
de pessoas negras, indígenas e transgêneras, debatendo sua exclusão na arte e na crítica. A 
Conferência deu origem à criação, dentro da AICA Brasil, da Comissão de Pluralidades, que 
propõe atividades para incorporar e promover críticos envolvidos nas práticas da diversidade.
Pelos exemplos acima e muitos outros mais, podemos observar que na ampliação de presenças 
e conexões que a internet oportunizou durante a pandemia outras vozes se fizeram presente. 
Negros, indígenas, mulheres, pessoas trans e comunidades de periferia passaram a ser mais 
ouvidos e a ter maior visibilidade dentro do sistema da arte. Não foi, com certeza, a internet 
que originou estas mobilizações, mas ela foi um importante canal para sua reverberação na 
sociedade. Ela abriu possibilidades de relativizar hierarquias, conectar pessoas de regiões 
remotas e diferentes, rompendo tradicionais barreiras existentes, ativando processos que 
já estavam em desenvolvimento e para os quais a internet foi um facilitador. O sistema da 
arte, contraditoriamente, é conservador em suas estruturas, mas tem muita necessidade 
de inovação, e explorar as estratégias on-line tem sido um caminho no seu processo de 
expansão e renovação. Penso que estudos específicos sobre o papel da internet e das mudanças 
que oportunizou e estimulou neste sistema, a partir da pandemia, ainda necessitam ser 
desenvolvidos sob a forma de pesquisas sistematizadas, avaliando com parâmetros científicos 
as suas reais repercussões. 

30  https://thewrong.org/
31   https://issuu.com/abcainforma/docs/jornada_abca_2020
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Ao analisar as mudanças necessárias e desejadas, é importante considerar que os críticos 
precisam utilizar o meio online de forma mais consciente, articulando novas possibilidades 
profissionais, adotando opções que evitem adaptar os modelos tradicionais ao ambiente 
virtual, utilizando ferramentas digitais apropriadas para propor novas ações. Desenvolver o 
pensamento crítico em relação a essas tecnologias, como faz Giselle Beiguelman em seu livro 
Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera, é um bom exemplo. Não podemos, 
ingenuamente, ter uma visão idealizada deste meio em que grandes corporações cresceram 
vertiginosamente durante a pandemia, acumulando capital e poder nunca imaginados32, 
explorando mão de obra precarizada, reforçando discriminações e dominando as consciências 
através de meios sofisticados de controle. Nem tampouco podemos desconhecer os riscos 
ecológicos planetários desta tecnologia que nos ilude com uma ideia de nuvem e inunda a 
Terra com cabos e outros sistemas contaminantes, além de grandes gastos energéticos que 
danificam de forma irreversível o planeta. Posturas críticas precisam ser intensificadas e 
ampliadas, questionando seus mecanismos de poder, articulando modos de uso alternativos 
e apropriações subversivas deste meio.

Com tantas transformações e incertos futuros à nossa frente, estamos como quando, em 1936, 
em meio às turbulências de seu mundo, Walter Benjamin refletiu sobre a reprodutibilidade das 
imagens no cinema e na fotografia. Mudanças transformadoras irreversíveis estão em curso, 
elas trazem grandes perigos, mas também grandes possibilidades; cabe a nós mergulhar no 
curso destes processos. É evidente que as formas online por si mesmas não substituem o contato 
físico com a arte, parte essencial da atividade do crítico. Modelos híbridos de procedimentos 
on/off surgem como resultado deste intenso momento de aprendizado e experiências na 
web, e temos que enfrentar o desafio da internet com mudanças mais profundas em nossas 
práticas, abordando suas peculiaridades e contradições. 

Os críticos têm pela frente duas tarefas: em primeiro lugar, incorporar recursos da internet 
em suas práticas e, em segundo lugar, voltar-se para as práticas artísticas que usam o digital 
em suas produções. O sistema da arte é muito aberto à inovação, percebo que a rejeição que 

32  O Facebook retomou o primeiro lugar em acessos no Brasil em 2020 e o manteve em 2021. O feito fica 
ainda mais expressivo quando consideramos que ele é dono de outras três redes sociais com aumento 
expressivo de usos durante a pandemia (WhatsApp, Instagram e Messenger). De acordo com o report da We 
Are Social e da Hootsuite, o Instagram é a quarta rede social mais usada no Brasil em 2021, com 110 milhões 
de usuários. Perde para o YouTube, que quase ganha do Facebook também, devido a uma mudança de 
metodologia da própria plataforma de streaming: ela conta apenas usuários entre 18 e 65 anos que podem 
ser impactados por anúncios. Assim, chega a 127 milhões de brasileiros vendo (e postando) vídeos todos os 
meses, ficando em segundo lugar no ranking do Brasil. Referência: Site oficial do Resultados Digitais https://
resultadosdigitais.com.br/marketing/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/
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observei anteriormente em relação ao meio online se dissipou. É possível voltar à utopia 
dos primeiros anos da Internet, agora sob uma perspectiva mais inclusiva e pluralista. Cabe 
a nós entender a magnitude desses processos e participar ativamente deles. Explorar suas 
estratégias e expor suas contradições é o primeiro passo na prática crítica dessas conexões. 
A internet não pode ser analisada de forma ingênua, ela traz muitos riscos tanto em termos 
materiais como a poluição e a proliferação de sistemas de cabo, como em termos ideológicos 
de controle das massas, das mentalidades e das subjetividades. Vários aspectos negativos 
se interligam na penetração da internet no campo da arte, expressando as contradições de 
nosso tempo. 

Gosto de pensá-la na forma de uma energia escura, que, pouco visível, promove uma 
permanente expansão do sistema da arte, em processos imperceptíveis aos olhos daqueles 
que se interessam unicamente pelo que está consagrado no mainstream. Sua penetração em 
todos os segmentos da sociedade contemporânea é inevitável, assim como são incontroláveis 
os avanços da internet 3.033, com a introdução da Inteligência Artificial e as possibilidades dos 
metadados34 e metaverso35. Não será possível que o campo da arte siga indiferente a estas 
grandes transformações tecnológicas. Esta é uma realidade na qual necessitamos nos capacitar 
mais e sobre a qual precisamos refletir, para atuar de forma mais comprometida. Mudanças 
estão em curso, seus destinos dependem de cada um de nós, em cada momento e em cada 
lugar. A internet se tornou uma ferramenta importante nas dinâmicas do sistema da arte, e a 
presença de críticos de arte neste meio se faz mais do que necessária. Podemos caminhar em 
terreno fértil para ambas as áreas, fugindo das fórmulas pré-fabricadas de grandes empresas 
e monopólios de comunicação, construindo caminhos para a inclusão de novos segmentos 
sociais na crítica de arte, utilizando o digital como ferramenta de trabalho e ampliando novos 
e diversificados públicos. O espírito crítico e a atuação disruptiva da arte podem abrir espaço 
para a pluralidade, tornando mais humano e inclusivo este meio comunicacional que molda 
mentes e sensibilidades em nossa sociedade. Como diz Ticio Escobar, “todos os futuros são 
contingentes, precisam ser ganhos passo a passo”.

33   Internet 3.0 é anunciada como a terceira onda da Internet, projeta estruturar todo o conteúdo disponível 
na rede mundial de computadores dentro dos conceitos de Web Semântica, trabalhando com Inteligência 
Artificial, é também chamada de Web Inteligente.
34   Metadados são dados sobre outros dados, são informações que se acrescem aos dados e que têm como 
objetivo informar-nos sobre eles para tornar mais fácil a sua organização.
35  Segundo a definição do Coletivo Keiken, "Metaverso" significa um mundo virtual que se aproxima da 
realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela 
soma de realidade virtual, realidade aumentada e Internet”.
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ENTRADAS E SAÍDAS EM CIRCUITO:
APONTAMENTOS SOBRE UMA POÉTICA DO ATRAVESSAR

Elias Maroso
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Figura 1:Elias Maroso, “Circuitos de Entrada e de Saída: por uma poética do atravessamento”, 2021. Tese de Doutorado em Artes Visuais. Documento de 
investigação prática e teórica, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Impressão a laser sobre papel. Dimensões de 26 x 21 x 5 cm.
 Fonte: Elias Maroso, 2022.

Na forma de um ensaio cursivo que entrelaça escrita e imagem, este texto discorre sobre 
selecionadas realizações de uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre os anos de 
2016 e 2021, na qual procurei construir um pensamento tanto particular quanto dialogante 
em poéticas visuais, culminando em uma tese de investigação prática e teórica voltada à arte 
contemporânea. Entendo que a referida tese, na qualidade de um documento adensador de 
pesquisa, também pode ser entendida enquanto solução poética, ao considerar o contexto 
acadêmico um lugar propício a oportunidades criativas, para elaborações de linguagem atentas 
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a diferentes contextos de produção e de sensível complexidade36. Correspondente à fala do 
17º Simpósio de Arte Contemporânea37, este ensaio também tem a forma de uma divulgação 
de pesquisa, enfatizando a importância de um ensino público de qualidade, comprometido 
com o campo artístico e com seu aprimoramento inventivo, social e pensante.

A tese de título Circuitos de Entrada e de Saída: por uma poética do atravessamento refere-
se a um processo criativo dedicado a sugestões e práticas de passagem no espaço, a uma 
cursividade de entradas e de saídas em diferentes contextos de criação. Para ser mais específico, 
refere-se a uma pesquisa em artes visuais sobre o atravessar, sobre o atravessamento; sobre 
tornar prático, consistente e mobilizante esse tema de investigação. Desde uma perspectiva 
potencial, o atravessamento é, aqui, caracterizado como o transcurso ou o desencadear-se 
que conduz um determinado estado a outro, um movimento que leva a situações diferentes 
desde onde se partiu. Deslocamento esse que buscou ultrapassar a noção de espaço único 
para multiplicá-lo em variações de atmosfera. 

O estudo corresponde, assim, a uma motivação poética que não possui em si imagens ou 
procedimentos predeterminados e que estabeleceu sua consistência prática no decorrer da 
própria investigação em artes. Significa dizer que o atravessamento foi inicialmente tomado 
como termo potencial e consoante à amplitude do fazer artístico contemporâneo, o que lançou 
o desafio de ganhar corpo próprio no desencadear de sua prática. Sem restrição de mídias 
artísticas ou fontes de pesquisa, as quais interrelacionam diferentes referenciais artísticos, 
científicos e filosóficos, vinte e seis proposições artísticas inéditas foram concebidas ao longo 
desse estudo, compreendendo intervenções em circunstâncias fechadas e abertas, instalações 
diagramáticas e pulsos de energia capazes de perpassar fisicamente uma ou duas paredes38.

A metodologia adotada para a produção dos trabalhos e reflexões derivantes considerou as 
particularidades do fazer artístico, no que envolve imersões no processo criativo, experimentações 
técnicas condizentes e apontamentos desde a perspectiva qualitativa de um artista-pesquisador. 
Como aporte teórico, a construção de seu método associou estudos inspectivos da poiética, a 

36  O documento base deste ensaio, a tese de doutorado “Circuitos de Entrada e de Saída: por uma poética 
do atravessamento”, está disponível na plataforma LUME da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
pode ser acessada na íntegra e em formato digital pelo seguinte endereço eletrônico: <https://www.lume.
ufrgs.br/handle/10183/230213>.
37  A fala de referência para a construção deste texto pode pode ser acessada no registro de transmissão do 
17º Simpósio de Arte Contemporânea, a partir do momento 1h04min55s do seguinte endereço eletrônico: 
<https://farol.ufsm.br/transmissao/17o-simposio-de-arte-contemporanea-2#>.
38  Complementar ao acesso eletrônico da referida tese em artes visuais, a documentação de suas realizações, 
com variedade de imagens e comentários textuais, está disponível em: <https://www.eliasmaroso.art.br>.

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/230213
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/230213
https://farol.ufsm.br/transmissao/17o-simposio-de-arte-contemporanea-2%23
https://www.eliasmaroso.art.br
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partir de Rey (2002), Passeron (1997) Cattani e Farias (2004), bem como elementos conceituais 
da cartografia, no que envolve a terminologia da filosofia da diferença e da esquizoanálise, 
principalmente em Rolnik (1987). Na intenção de gerar um repertório prático-teórico implicado 
no tema proposto, esse estudo foi desenvolvido a partir da seguinte questão-problema: qual 
processo criativo possibilita a produção de trabalhos artísticos voltados ao atravessamento de 
espaços? Em outras palavras: como praticar artisticamente, tornar poéticas, indicáveis e tangíveis 
dinâmicas do atravessar? Trata-se, então, de uma investigação que não apenas procurou indicar 
o atravessamento com representações, mas também buscou praticá-lo, fazê-lo tangível. Não 
só sugerir o objeto de pesquisa como também torná-lo presente.

Para desenvolver tal questão-problema, o termo atravessamento foi apreendido em quatro 
etapas-chave, expressas pela sucessão de palavras pensamento → interior → entremeio → 
exterior. As etapas foram sinalizadas na escrita da tese pelos signos da alta tensão ( ), da casa 
( ), do infinito (∞) e da aproximação (≈). Com os quatro momentos (  →  → ∞ → ≈), estabeleci 
um conjunto de atribuições que deram partida ao plano geral da pesquisa. Nisso, foram 
flexionadas as denominações espaço ( ), sala ( ), zona (∞) e área (≈) e, também, as instâncias 
mental ( ), fechada ( ), passante (∞) e aberta (≈). Tal derivação de termos desenvolveu-se em 
pleno percurso criativo, o que resultou em vetores teórico-práticos oportunos à estrutura da 
pesquisa como um todo, agrupados em quatro cadernos-seção. São eles: Caderno Preto, Espaço 
Mental ( ); Caderno Branco, Sala Fechada ( ); Caderno Transparente, Zona de Passagem (∞); 
Caderno Refletivo, Área Aberta (≈). Todas as seções foram paginadas enquanto formulações 
de espaços com características próprias, a serem atravessadas por realizações artísticas. 
Além disso, os cadernos-seção ancoram-se em circunstâncias do cotidiano tanto particulares 
quanto coletivas, sejam elas concretas ou abstratas, materiais ou imateriais. Sendo assim, 
apresento neste ensaio uma síntese dessas formulações para uma poética do atravessamento, 
destacando alguns resultados práticos.

No Caderno Preto, Espaço Mental ( ), detalho a gramática da pesquisa, sua construção 
metodológica e as premissas do fazer artístico, mediante linguagem escrita, anotações em 
diários de bordo e diagramas esquemáticos. O Caderno Preto tem como assunto a prática 
do pensamento da prática, diz respeito ao domínio das tempestades elétricas, das ideias em 
formação, do pensamento enquanto força indisciplinada, ou seja, ainda não circunscrito 
pelo o que separa e categoriza nossa atenção e curiosidade. Sua cor remete aos registros 
de uma caixa-preta, à intimidade do próprio fazer artístico, à escuridão que, consoante à 
Agamben, “é realmente a cor da potência” (AGAMBEN, 2006, p. 19). No Espaço Mental, foram 
produzidos trabalhos sobre o esforço de uma estranha e canhestra linguagem, uma vez que a 
vontade do atravessar não sugere em si formas certeiras à prática artística visual. Exigiu-me, 
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portanto, desenhar uma linguagem outra, assim como um destro reaprende a escrita com a 
mão esquerda. Seus garranchos são notas elétricas de uma plasticidade cerebral ainda não 
conformada. No Caderno Preto, estabeleço, assim, proximidades dessa dificuldade expressiva 
com o esforço de formar novas terminações sinápticas. 

Na instalação de Coisa Curva e Vai, apresento peças em metal fotocorroído, feitas a partir de 
palavras escritas com a mão esquerda e de notações gráficas do diário de bordo. Composta por 
quatro pequenos objetos eletricamente conectados entre si, a instalação também envolveu o 
uso de outros materiais até então não explorados e relacionados à constituição material do 
próprio recinto expositivo. Além disso, algumas notações eletrificadas manifestam propriedades 
vibráteis junto a ímãs de neodímio inseridos em cada um dos pequenos objetos. Os lapsos 
mentais que começaram sem qualquer imagem de apoio deram vez, assim, a formação 
circuitadas entre si e ligadas à rede elétrica que perpassa diversos espaços.

Figura 2: Elias Maroso, “Coisa Curva e Vai”, 2017. Instalação composta por peças em concreto moldado, resina, madeira, cobre, latão, ímãs de neodímio, circuito eletrônico, 
fiação elétrica e água do Lago Guaíba. Dimensões de 160 x 102 x 15 cm.
Porão do Paço Municipal de Porto Alegre. 
Fonte: Elias Maroso, 2021.

A passagem da atividade sináptica à eletricidade física igualmente motivou a formulação do 
díptico Pulso Espiral, com o qual procurei dar visibilidade a correntes de energia por meio de 
duas espirais indutoras e figurativas. Feitas pelo mesmo procedimento de fotocorrosão metálica, 
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as espirais, quando eletrificadas, provocam pulsos eletromagnéticos no ponto onde as ambas 
as figurações estão com os olhos abertos. A saída, a travessia do Espaço Mental, resultou nessa 
materialização de tempestades pensantes em eletricidade criativa. Sua passagem marca, 
assim, a saída da instância mental para entrar em ambientes convencionados à exposição 
artística.

Figura 3: Elias Maroso, “Pulso Espiral”, 2019. Instalação eletrônica composta por peças de acrílico, indutores figurativos de cobre fotocorroído, componentes 
eletrônicos, ímãs de neodímio e fiação elétrica. Dimensões de 74 x 74 x 8 cm. 
Fonte: Elias Maroso, 2021.

Nisso, a transição de impulsos mentais para trabalhos artísticos eletrificados conduziu a 
pesquisa a outro tipo de espaço e, nesse processo, a outra seção de estudo, denominada 
Caderno Branco, Sala Fechada ( ). A segunda formulação de espaço envolve uma atmosfera 
de tendência interna, ancorada em recintos expositivos e institucionais. Nesse momento, o 
processo criativo encontrou-se circunscrito por paredes que transfiguram impulsos criativos 
em produtos de um horizonte convencionado. Ao perceber a inclinação autorreferente do 
Caderno Branco, tive de diferenciar a noção de espaço interno da noção de clausura e de 
disciplina, recorrendo a sua atmosfera contemplativa para produzir proposições autológicas 
e instalações de interesse crítico-analítico. Por consequência, a passagem pela Sala Fechada 
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igualmente envolveu observações sobre o contexto acadêmico desde onde a própria pesquisa 
em artes se desenvolveu.

Figura 4: Elias Maroso, “Um Relatório para Uma Academia”, 2020. Projeção mapeada de vídeo, peça sonora e performance (quadros de registro audiovisual). 
Participação de Camila Vermelho. Biblioteca do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM.
Evento Campus Open Mapping. 
Fonte: Elias Maroso, 2020.

Tais observações motivaram a criação de Um Relatório para uma Academia, uma projeção 
mapeada de vídeo concebida especificamente para a fachada da Biblioteca do Centro de Ciências 
Sociais e Humanas da UFSM. A proposta é inspirada no conto homônimo de Franz Kafka de 
1919, no qual um ex-macaco, Pedro Vermelho, relata a uma comunidade acadêmica fictícia 
como aprendeu a imitar costumes humanos ocidentalizados para sair de um insuportável 
aprisionamento, ao ser capturado por caçadores. No trabalho que concebi, sombras de 
jaula, malhas textuais, aberturas e fechamentos sucessivos são projetados enquanto a 
performer santa-mariense Camila Vermelho, nome artístico da pesquisadora Camila dos 
Santos, desempenha o papel de Pedro Vermelho, junto a trechos gravados do relatório kafkiano 
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– “não, liberdade eu não queria. Apenas uma saída” (KAFKA, 1999, p. 69). De modo transversal, o 
contato com esse conto levou-me a refletir sobre a conduta criativa inserida em salas fechadas 
institucionais, além de indicar possibilidades de saída que flexionam a própria lógica do 
fechamento. No transcurso de toda a pesquisa, as paredes expositivas descritas nas páginas 
do Caderno Branco persistiram como interface que tanto delimita quanto dá visibilidade ao 
fazer artístico. Como praticar o atravessamento em salas voltadas sobre si mesmas? A saída de 
ambientes ensimesmados parece acontecer ao impregnar de vitalidade criativa seus limites 
de linguagem, abrindo, assim, caminhos que extrapolam sua gramática. Saída que se dá por 
uma vontade inquieta de ir além do código através dos termos do próprio código. Saída que 
trabalha a linguagem de um contexto de modo a ser descabida de si mesma.

Significa, então, que é possível estar simultaneamente dentro e fora de um espaço determinado? 
Ao revirar a barreira expositiva da Sala Fechada, estados de entremeio levaram à entrada do 
Caderno Transparente, Zona de Passagem (∞). A formulação desse outro tipo de espaço refere-
se a estágios, dinâmicas ou fenômenos coextensivos de atravessamento, os quais interligam 
espaços interiores e exteriores. Buscando ultrapassar a Sala Fechada, o tipo de espaço que 
condiciona a produção a um recorte disciplinar e de visibilidade, deparei-me com enigmas 
do invisível levantados pela Zona de Passagem, problemas de visão que me demandaram 
atenção a ocorrências imperceptíveis aos sentidos humanos, mas que ocorrem na duração 
do tempo, sendo algumas delas passíveis de serem medidas, representadas ou provocadas. 
Antes, veio-me a potência do preto ( ) e a branco das paredes expositivas ( ). Agora, é a vez 
das passagens que são entrada∞saída, dentro∞fora, visível∞invisível. 

Nesse momento, procurei efetivar dinâmicas pulsadas e circulatórias, assim como acontece 
nas irradiações de um radiotransmissor, presentificando-se dentro e fora de seu local de 
emissão. Pulso do agora na linguagem que é vice-versa da origem e do destino. Atentei-me, 
assim, ao detalhe de que a radioemissão de ondas eletromagnéticas, por exemplo, consiste em 
um fenômeno impossível de ser visto pelas retinas humanas, mas que podem ser estudadas 
e produzidas. É por isso que boa parte do processo criativo voltado ao Caderno Transparente 
resultou na montagem autodidata de dispositivos energéticos, com a emissão de pulsos 
capazes de transpassar a alvenaria de lares, galerias e instituições. Nesse estágio, a poética 
do atravessamento alcança, portanto, sua resolução mais direta.
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Figura 5: Elias Maroso, “Diagrama 88.8 (Infinito FM)”, 2019.
Instalação composta por transmissores FM, cortes de acrílico a laser, peças de latão e cobre fotocorroídos, fios de cobre e lâmpadas LED.
Dimensões de 165 x 152 x 12 cm. 
Fonte: Elias Maroso, 2021.

A instalação eletrônica Diagrama 88.8 (Infinito FM) corresponde a um desses casos, composta 
por onze peças de interesse estético e funcional, todas elas conectadas em corrente paralela 
à rede elétrica do espaço expositivo. Contendo desenhos em metal fotocorroído junto de 
radiotransmissores manufaturados, o trabalho se dispõe no espaço como um pensamento 
esquemático em formação. Consiste na primeira solução expositiva que tomou a radiodifusão 
como assunto e, por esse motivo, toda a vez em que é apresentada, também se realiza a 
transmissão de peças sonoras para aparelhos de rádio em perímetro reduzido, dentro da 
frequência 88.8 FM. O conteúdo da transmissão varia de acordo com a ocasião expositiva. 
O interesse pelas ondas eletromagnéticas está justamente em presentificar um corpo 
transpassante e imaterial; formar um impulso energético que não se mostra aos olhos e é 
vetor de saída infinitesimal enquanto estiver em funcionamento (∞ → ∞ → ∞).

Tal acréscimo técnico ao repertório prático da pesquisa conduziu-me a outra atmosfera, a 
outro espaço repleto de propagações telecomunicacionais. Interessando-me por circuitos 
radiodifusores, percebi o quanto somos permeados por invisibilidades que compõem a ordem 
dos dias, de canais de rádio a telefones celulares. A prática de travessias em circuito não 
terminou, assim, após uma virtuosa conquista técnica ou solução expositiva. Desenvolveu-se, 
na verdade, por uma sequência de saídas que são entradas para outras saídas e que considera 
influências externas no interior do processo criativo.
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No decurso do referido estudo, o quarto e último tipo de espaço voltou-se a noções de 
exterioridade, recebendo o nome de Caderno Refletivo, Área Aberta (≈). Nesse caderno-seção, 
retornei a situações ao ar livre uma vez já percorridas por ações precedentes à pesquisa de 
doutorado. Na Área Aberta, a reflexão é apreendida como rebatimento de incidências externas 
e repaginação de momentos percorridos. Devido à ofuscante incidência luminosa vinda de 
fora, na escrita do Caderno Refletivo tive de recorrer ao ato fotográfico como recurso de registro 
de ações em diferentes ambientes abertos, bem como suporte para pensar a estreita abertura 
necessária que favorece projeções da reflexão difusa do ambiente exterior. Assim, a travessia 
da Área Aberta constelou momentos distantes e mais de um lugar ao mesmo tempo.

Tal princípio se evidencia com a série Dobras no Espaço, um conjunto de intervenções de rua que 
sugere buracos quânticos de minhoca, invaginações embrionárias e estruturas esfincterianas 
na face externa dos muros da cidade. Com ações para ambientes abertos e fechados, o Caderno 
Refletivo percorre espaços na qualidade de variações atmosféricas e confirma que a poética 
do atravessamento não está em um lugar somente. A parede deixa de ser um obstáculo 
espacial para ser revista enquanto membrana porosa e suscetível a pregnâncias, desde onde 
são inseridas sugestões de entradas e de saídas.

Figura 6: Elias Maroso, série “Dobras no Espaço”. Registros de intervenções urbanas com lambes de impressos a laser (mosaico de fotocópias) na cidade 
de Porto Alegre/RS.
Anos de 2017 e de 2019.
Fonte: Elias Maroso, 2021.
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Como mencionado, além dos trabalhos aqui destacados, a pesquisa em artes desencadeou uma 
diversidade de resultados e reflexões, detalhada em uma tese de abordagem ensaísta e pensante. 
Sob o signo do atravessamento, seu desenvolvimento buscou evidenciar os componentes de seu 
processo criativo, além de pensar sobre os limites e excedentes do visível, sobre autonomia técnica 
e trânsitos formadores dentro∞fora, implicados em diferentes contextos de inserção. Ao praticar 
o atravessamento determinei mais de um lócus de pesquisa, não estive em um lugar apenas. E 
quando realmente estaríamos em um lugar só? Agora, por exemplo, quantos lugares acontecem 
ao mesmo tempo? Redes neurais, salas de lógica interna, normas protocolares, telas luminosas, 
transmissões sem fio, desejos de ir além desde onde se está. Todos acontecem agora, neste 
instante. Não há apenas um único espaço para se pensar e praticar arte na contemporaneidade. 
Em suma, entendo que as realizações dessa pesquisa reforçam uma vontade particular de superar 
a si mesmo, o que já foi visto, formulado, comum a todo empenho artístico. Diante das paredes 
que se erguem pela ordem dos dias, a chance está em persistir na elaboração de entradas e de 
saídas em circuito, por mais impensáveis que possam parecer.
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INTRODUÇÃO
O ItauLab - Laboratório de Mídias Interativas do Instituto Itaú Cultural - promoveu em 2002 a 1ª 
edição da Bienal Internacional de Arte e Tecnologia, intitulada Emoção Art.ficial. A Bienal ocorreu 
em seis edições: Emoção Art.ficial 1.0 (2002); Emoção Art.ficial 2.0 - Divergências Tecnológicas 
(2004); Emoção Art.ficial 3.0 - Interface Cibernética (2006), Emoção Art.ficial 4.0 - Emergência! 
(2008), Emoção Art.ficial 5.0 - Autonomia Cibernética (2010); Emoção Art.ficial 6.0 (2012).

A primeira edição do evento ocorreu em três frentes, segundo a crítica de arte Angélica 
Moraes: a exposição em si de obras em arte digital; um simpósio a fim de proporcionar um 
ambiente de reflexões, debates e explanações entre artistas produtores e pesquisadores em 
arte e tecnologia; e ainda a “possibilidade de acesso [aos trabalhos] através da internet”. Tal 
estrutura estabeleceu-se como padrão em todas as seis edições da Bienal.

A proposta geral da Bienal existia em torno de dois objetivos principais segundo Marcos 
Cuzziol, curador da segunda edição: proporcionar espaços à arte digital a fim de não apenas 
legitimar esse tipo de produção no circuito artístico brasileiro no campo da arte contemporânea, 
mas também em uma tentativa de legitimá-la perante ao público; o segundo objetivo seria 
compreender as demandas que a arte digital teria dentro das instituições de arte, no caso 
no Itaú Cultural, como por exemplo as questões expográficas, de manutenção, de restauro 
e conservação das obras. Tais questões explicitam a necessidade de “resgatar a discussão 
estética”, segundo Moraes, e de propor um debate sobre como utilizar a tecnologia não apenas 
como suporte, mas aproximá-la de uma vertente poética.

Seguindo essa ideologia, em 2012 a Bienal apresentou sua última edição, Emoção Art.ficial 
6.0 encerrando assim um o ciclo da Bienal de Arte Tecnologia sob a justificativa de que a arte 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao19229/itau-cultural
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digital já tinha se estabelecido e se consolidado no país. Desse modo, uma nova etapa poderia 
ter início: uma vez que tal proposta já foi absorvida na arte contemporânea, ela poderia dividir 
os espaços expositivos de uma forma igualitária, ou seja, sem disputar espaço com as obras 
mais tradicionais nem as sobrepujando. 

A instituição criou um site específico onde as informações das edições estavam armazenadas, 
bem como os dados sobre as obras, que serviam como referência para pesquisas sobre os 
eventos anteriores. Entretanto, ao realizarmos a presente escrita, não foi possível acessar o site, 
uma vez que ele foi desativado. Atualmente, os dados sobre as exposições e eventos que estão 
disponíveis em domínios públicos pela instituição, através da Enciclopédia Itaú Cultural, são 
breves ao falar sobre a questão curatorial das edições e apenas citam os nomes dos curadores e 
artistas. Apenas o catálogo da 6ª edição está disponibilizado online e na íntegra pela instituição. 
O usuário pode ter acesso aos catálogos virtuais entrando em contato por e-mail com a 
instituição solicitando, mas tal informação não é divulgada para conhecimento comum.

Figura 1: Print da tela de acesso ao endereço institucional das edições da Emoção Art.ficial. 
Fonte: <http://www.emocaoartficial.org.br>

Sendo assim, inicialmente as pesquisas foram realizadas parcialmente com os dados divulgados 
pela instituição na Enciclopédia Itaú Cultural e em vídeos disponíveis no youtube39, onde 
apresentam falas dos curadores, organizadores e artistas participantes, majoritariamente em 
fontes não institucionais como publicações em jornais no período das exposições, teses e artigos. 

39   Complementar a escrita, o canal do Itaú Cultural e seu conteúdo na plataforma está disponível em: 
<https://www.youtube.com/@itaucultural>.

http://www.emocaoartficial.org.br
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A biblioteca do Instituto Itaú Cultural, na qual os catálogos encontram-se disponíveis para 
consulta de exposições estudadas aqui, está localizada na Avenida Paulista, em Bela Vista, 
São Paulo, e tem como público alvo artistas, pesquisadores e estudantes de arte e conta com 
acesso gratuito desde 2015. Entretanto, tentamos contato com o local em janeiro de 2023, mas 
em decorrência de reformas na biblioteca, não foi possível ter acesso ao seu espaço, assim 
como aos materiais físicos requisitados.

Portanto, ao decorrer da escrita do presente artigo, foi possível entrar em contato com a 
biblioteca da instituição e ter acesso aos catálogos completos de modo online das seis edições 
da Bienal. Desse modo, a escrita pôde ser complementada e desenvolvida com o respaldo de 
informações oficiais e mais detalhadas.

EDIÇÕES
EMOÇÃO ART.FICIAL 1.0
O evento foi idealizado para ser uma Bienal Internacional de Arte e Tecnologia promovido 
pelo ItauLab, e surgiu como desdobramento do programa de fomento à criação e pesquisa 
em arte e tecnologia. Ele ocorreu no espaço do Itaú Cultural e ainda na estação Sé do metrô 
de São Paulo, ampliando assim a possibilidade de acesso à arte para além do espaço museal.
Iniciado em 1999, sob curadoria de Gilbertto Prado, no ano de 2002,  Emoção Art.ficial 1.0 trouxe 
ao público o debate sobre as questões emergentes envolvendo arte e tecnologia através de 
palestras e exposição de trabalhos que abordavam a multidisciplinariedade entre arte, ciência 
e tecnologia aproximando assim a tecnologia da arte. 

Foram convidados 14 laboratórios de arte e tecnologia cujos trabalhos e pesquisas concentram-
se no uso e desenvolvimento de novas mídias: Ars Electronica Futurelab (Austria), Art+Com 
(Alemanha), Banff New Media Institute (Canadá), Daniel Langlois Foundation (Canadá), 
Experimenta Media Arts (Austrália), Iamas (Japão), Laboratorio Arte Alameda (México), Mars 
(Alemanha), Media Centre d’Art i Disseny (Espanha), Sarai-Csds-Raqs (Índia), V2_Organisation 
(Holanda), Wro (Polônia), Zkm (Alemanha) e ItauLab (Brasil).

EMOÇÃO ART.FICIAL 2.0 - DIVERGÊNCIAS TECNOLÓGICAS
A segunda edição da Bienal intitulada “Emoção Art.ficial 2.0 - Divergências Tecnológicas” 
ocorreu de 02 de julho a 26 de setembro de 2004 no espaço do Itaú Cultural, em São Paulo, 
sob a curadoria de Arlindo Machado e Gilbertto Prado. O tema do evento, “Divergências 
Tecnológicas” foi proposto pelo artista visual Jeffrey Shaw, que também foi o consultor dos 
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curadores. O argumento curatorial desta edição propôs o debate de situar a arte e a tecnologia 
e sua existência, ou melhor, suas possibilidades e empecilhos de existência no contexto social 
e político brasileiro.

Participaram desta exposição os artistas Andrei Ujica, Anne-Marie Duguet, Antoni Muntadas, 
Christa Sommerer, Cícero da Silva, Clemente Padín, Daniela Kutschat, Davide Grassi, Diana 
Domingues, Eduardo Kac, Fran Ilich, Fred Forest, Giselle Beiguelman, Jean Gagnon, Johannes, 
Fischer, Karen O’Rourke, Katia Maciel, Laurent Mignonneau, Lucas Bambozzi, Malu Fragoso, 
Marcello Mercado, Mario Maciel, Minerva Cuevas, Oliver Ressler, Paulo Bruscky, Rejane Cantoni, 
Simone Michelin, Suzete Venturelli, Tania Fraga e Walter Riedweg.

EMOÇÃO ART.FICIAL 3.0 - INTERFACE CIBERNÉTICA
A terceira edição do evento ocorreu de 18 de julho a 24 de setembro de 2006, na sede do Itaú 
Cultural em São Paulo. Além de trazer como temática “Interface Cibernética”, essa edição 
também abre uma trilogia de discussões sobre cibernética que se seguiu até a realização do 
Emoção Art.ficial 5.0 em 2010.

O texto apresentado na introdução do catálogo do evento aborda a relação entre os conceitos 
de interface e cibernética, a primeira possibilitando a comunicação e relação entre dois 
sistemas distintos, neste caso o corpo do indivíduo e a máquina; e a segunda que pode ser 
compreendida em diversas perspectivas em diferentes áreas do conhecimento, mas que 
tem em seu cerne a concepção de um ciclo, “um movimento circular”, de acordo com o físico 
austríaco Heinz von Foerster. 

O evento teve sua abertura oficial com a palestra do pensador francês Edmond Couchot no 
Simpósio Internacional Emoção Art.ficial 3.0, evento simultâneo à Bienal. Couchot também 
expôs sua obra conjunta com Michel Brett, intitulada “La plume et le pissenlit, 2002”.

Com 18 artistas de dez países, a terceira edição da Bienal teve sua curadoria realizada pela 
equipe do Itaú Cultural, que adquiriu para seu acervo a obra Life Writer, 2005, de Christa 
Sommerer e Laurent Mignonneau.

EMOÇÃO ART.FICIAL 4.0 - EMERGÊNCIA!
A quarta edição do evento ocorreu de 02 de julho a 14 de setembro de 2008, também na sede 
do Itaú Cultural em São Paulo. Essa edição propôs a discussão do tema da emergência no 
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campo da arte cibernética. Mas a emergência pretendida não é a do sentido de urgência, mas 
sim de trabalhar a ideia do emergir no contexto da arte cibernética, compreendendo que o 
evento ocorre dentro da proposta da trilogia iniciada na edição anterior.

O catálogo apresenta dois textos sobre o evento e discussões sobre o conceito de emergência: 
níveis de emergência (CUZZIOL, Marcos) e emergência - a expressão do inesperado (KUJAWSKI, 
Guilherme).

A exposição conta com trabalhos de 14 artistas de diversos países, como Irlanda, Brasil, Portugal, 
Estados Unidos da América, Suécia, Colômbia e Bélgica. As obras são compostas de elementos 
reais ou virtuais que, ao interagir entre si, originam resultados complexos não previstos pelo 
artista.

EMOÇÃO ART.FICIAL 5.0 - AUTONOMIA CIBERNÉTICA
Em sua quinta edição, de julho a setembro de 2010, ocorreu o encerramento da trilogia de 
exposições ligadas ao laboratório de mídias interativas do Itaú Cultural - ItauLab, com Interface 
Cibernética (2006) e Emergência! (2008), cujos temas se interligaram ao analisar a trilogia como 
uma cascata de eventos onde a autonomia deriva da interação e da emergência (PANGARO, 
2010). De acordo com a apresentação do Itaú Cultural, disponível no catálogo desta edição:

Em 2010, em sua quinta edição, a Bienal conclui uma trilogia de exposições 
inspiradas na cibernética, disciplina que estuda as diversas possibilidades de 
interação entre sistemas - que podem ser tanto máquinas quanto seres vivos. 
Os temas Interface Cibernética (2006) e Emergência! (2008) trataram de uma 
percepção mais ampla da interatividade e da consequente imprevisibilidade 
de sistemas embasados na interação. Emoção Art.ficial 5.0 aponta para 
trabalhos que - além de apresentarem resultados imprevisíveis - podem criar 
suas próprias regras de interação.

Com a organização do Itaú Cultural e Marcos Cuzziol, esta edição também teve como diferencial 
o modo de ingresso dos artistas, onde o instituto selecionou projetos inscritos e os financiou 
integralmente.

A Bienal trouxe onze trabalhos, dos quais incluíram artistas brasileiros, alemães, canadenses, 
australianos, norte-americanos e portugueses. Dentro desta lista de artistas, estiveram 
presentes: Grupo Poéticas Digitais, Tânia Fraga, Lali Krotoszynski, Equipe SCIArts, Robotlab, 
SymbioticA, Leonel Moura, Bill Vorn, Stelarc e Karl Sims.
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EMOÇÃO ART.FICIAL 6.0
A sexta e última edição da Bienal Internacional de Arte e Tecnologia, Emoção Art.ficial 6.0, 
ocorreu de 30 de maio a 29 de julho de 2012. Foi organizada pelo Itaú Cultural e os responsáveis 
pelo projeto expográfico foram o Estudio Alvaro Razuk, Alvaro Razuk, Isa Gebara, Marcella 
Verardo e Ricardo Amado, conforme aparece no catálogo da exposição, o único disponível 
online pela instituição.

Três palavras se destacam no encerramento do argumento curatorial da Instituição Itaú 
Cultural, ao se referir ao espírito geral desta última edição: conciliador, poético e “antes de tudo, 
contemporâneo” (ITAÚ CULTURAL, 2012, p.19). Conciliador ao propor um “espaço de convivência” 
(ITAÚ CULTURAL, 2012, p.16) para as obras que estabelecem diferentes relações e aproximações 
com a tecnologia, seja utilizando a robótica e desenvolvimento de “organismos sintéticos”, ou 
também apropriando-se de dispositivos tecnológicos como computadores e celulares; e, também, 
propondo esse espaço para trabalhos desenvolvidos em suportes que já estão estabelecidos 
como tradicionais na arte digital contemporânea, como o cinema e o vídeo. Poético ao expor 
trabalhos que compartilham uma preocupação em estabelecer e instigar um debate estético 
e poético, característica que na verdade é inerente à proposta da Bienal desde sua primeira 
edição. E, por princípio e fim, contemporâneo ao abordar a questão tecnológica e difusão de 
“sistemas de informação e dispositivos tecnológicos” (ITAÚ CULTURAL, 2012, p.15).

INSTITUIÇÃO E POLÍTICA CULTURAL
A instituição recebia financiamento da Lei Rouanet, Lei 8.313, até 2016. A lei foi criada em 1991 
e através dela se estabelecia uma parceria público-privada onde a empresa privada receberia 
isenção total ou parcial de impostos ao investir no setor cultural. O vínculo estabelecia 
ainda que parte dos ingressos deveriam ser distribuídos gratuitamente e para além disso as 
instituições deveriam promover “ações de formação e capacitação junto às comunidades”. 
Tal iniciativa beneficiou ambas instituições e a comunidade em geral no que diz respeito ao 
incentivo e fomento à pesquisas e produções em arte. 

A primeira edição contou com outros patrocinadores e apoiadores além da Lei Rouanet, 
entretanto, as edições posteriores aconteceram principalmente por meio da relação da 
instituição e o ministério da cultura com a lei citada anteriormente.
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OBRAS SELECIONADAS
FALA (2012), REJANE CANTONI E LEONARDO CRESCENTI
Os artistas da obra Fala (2012) são Rejane Cantoni e  Leonardo Crescenti. Rejane Cantoni (1959) 
é artista e pesquisadora em sistemas de informações. Tem como objeto de estudo a interação 
entre homem e máquina discutindo diferentes percepções do espaço ao convidar o visitante 
a tornar-se um participante da obra. Leonardo Crescenti (1954, São Paulo, SP - 2018, São Paulo, 
SP) foi fotógrafo e diretor de fotografia e de cinema em curtas metragens.

A instalação é composta por 40 celulares e um microfone, este último fica ao alcance do público, 
captadores de som e auto-falantes, todos conectados entre si. A proposta é criar um sistema 
audiovisual a partir de uma interação homem-máquina, máquina-máquina ou ainda homem-
máquina-homem. A obra tem início quando o participante fala uma palavra no microfone, 
essa palavra é captada pelos celulares, interpretada por sua sonoridade e significado e por 
fim o celular exibe escrito uma palavra sinônima da que foi dita, em português ou em outra 
língua. Como os próprios artistas disseram, a instalação segue a dinâmica da brincadeira 
“telefone sem fio”, mas através de sinônimos ou sonoridades e com uma configuração de 20 
idiomas diferentes.

A interação com o participante pode acontecer apenas no início, e assim os dispositivos 
continuam a dinâmica, ou o participante pode interferir nessa “conversa”. Assim como na 
brincadeira citada anteriormente, a proposta espera que haja uma falha na comunicação, 
que seja uma experiência induzida ao “ incerto”, “errático”, “caótico” criando uma “cascata de 
palavras”, palavras utilizadas pelos artistas. 

Ao colocar o participante como parte ativa de um sistema mecânico autônomo e ao possibilitar 
que dispositivos tecnológicos inanimados assumam o papel de um indivíduo ao realizar uma 
troca mútua de palavras desconexas que juntas podem funcionar quase como um poema 
concreto, segundo Crescenti, podemos compreender a proposta como coerente ao próprio 
título da exposição “Emoção Art.ficial” ao aproximar a tecnologia do ser humano e suas 
possibilidades de convivência.

VOCÊ NÃO ESTÁ AQUI (2012), FERNANDO VELÁZQUEZ E 
GISELLE BEIGUELMAN
Traduzida do título original UrNotHere, a obra trabalha com a fluidez que as fronteiras 
geográficas podem ser abordadas no âmbito virtual. Apresentando formatos de instalação 
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interativa e Apps para Android e iOS, convida o interator a construir cidades a partir de um 
banco de dados composto de fotografias de diversas cidades do mundo. Esta configuração é 
apresentada em uma interface em 360º que acompanha o movimento do interator, deslocando 
sua noção de posicionamento e simulando a ação de sistemas de GPS.

Giselle Beiguelman (1962) é brasileira, artista, curadora e professora associada da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Pesquisa arte e ativismo na cidade 
em rede e as estéticas da memória na contemporaneidade. É autora de Políticas da imagem: 
Vigilância e resistência na dadosfera (UBU Editora, 2021) e Memória da amnésia: políticas do 
esquecimento (Edições SESC, 2019).

Fernando Velázquez (1970) é artista visual uruguaio, e trabalha com instalações e dispositivos 
interativos e performances visuais utilizando recursos algorítmicos para gerar imagens. 
Pesquisa a relação Natureza/Cultura e as percepções que se tem sobre o corpo humano.

EXPLODED VIEW [COMMUTERS], JIM CAMPBELL
Jim Campbell nasceu em 1956 em Chicago, Illinois. Ele se formou em Engenharia Elétrica e 
Matemática pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts em Cambridge, Massachusetts, 
em 1978, e passou a viver e trabalhar em San Francisco, Califórnia, como engenheiro. Campbell 
também já chegou a ser um cineasta, mas voltou-se para a ciência depois de ter trabalhado 
por vários anos em um filme sobre doenças mentais.

Campbell fundiu suas origens artísticas e científicas e a partir de 1988, onde começou a criar 
instalações interativas usando o que chamava de “eletrônicos personalizados”, projetados por 
ele mesmo para o propósito único de cada instalação. Suas obras de arte eletrônicas foram 
exibidas em museus nos Estados Unidos e na Europa, incluindo o San Francisco Museum of 
Modern Art e o Arizona State University Art Museum.

A obra Exploded View consiste em expandir uma imagem bidimensional em movimento para 
uma estrutura tridimensional composta por mais de mil lâmpadas de LED, criando assim 
um tipo de tela com baixa resolução. A ideia é justamente fazer com que as pessoas possam 
rodear a obra, se aproximar ou se afastar dela para assim interpretar as imagens reproduzidas 
nela mesma. Sendo assim, Campbell questiona em seu trabalho a quantidade de informação 
que precisamos para poder entender uma imagem.
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GENERATION 244 (2011), SCOTT DRAVES E ELETRIC SHEEP
Scott Draves é artista e pesquisador de software, Bacharel em Matemática pela Brown 
University (EUA), e posteriormente PhD em Ciência da Computação pela Carnegie Mellon 
University (EUA), na qual defendeu sua  tese sobre metaprogramação para mídia interativa. 
Scott ficou conhecido por criar o famigerado Eletric Sheep, uma inteligência coletiva composta 
por incontáveis computadores que utilizam equações matemáticas, códigos e IA para criar 
imagens infinitas. Scott já teve seu trabalho exibido mundialmente e  está em coleções e 
consagradas como o 21c Museum Hotel, MQS Capital, Google, Simons Center for Geometry e 
Física e MEIAC.

É impossível falarmos de Generation 244 sem adentrar mais a fundo a inteligência Eletric 
Sheep, já que uma deriva da outra. Electric Sheep é um software colaborativo de produção de 
imagens capaz de ser instalado em qualquer sistema operacional espalhado pelo globo. Esse 
sistema funciona em múltiplas modalidades, percorrendo sites, proteção de tela, aplicativos 
e ambientes de projeção que se utilizam do tempo ocioso dos computadores para gerar essa 
comunicação uns com os outros através da rede de internet. É uma forma de vida artificial, 
baseada nas teorias evolutivas Darwinianas, e cada equação, com incontáveis parâmetros e 
variáveis, resultam em imagens. Para criar a Generation 244, o artista selecionou algumas das 
imagens geradas na Eletric Sheep e as embutiu em um vídeo de sequência infinita. Com isso, o 
artista buscou nos apresentar as infinitas possibilidades visuais que se geraram, e assim como 
na teoria da evolução de Darwin, em Generation 244 algumas imagens sobrevivem e outras 
não, ressaltando uma genética pensada matematicamente e que possui seus genes artificiais 
preservados e reproduzidos, criando de forma autônoma diferentes gerações. Por fim, entendendo 
que a obra de Scott, além de criar a si também cria a outros, torna impossível para nós termos 
qualquer certeza ou previsão do quão essas reproduções genéticas ainda podem evoluir.

FACE MUSIC, KEN E. RINALDO
Ken Rinaldo nasceu em Nova Iorque em 1958, é um artista e educador de artes norte americano, 
conhecido internacionalmente por criar instalações de arte interativas com robótica, animações 
3D e instalações bioart. Seu trabalho está focado na relação entre o biológico e a máquina, 
e sua pesquisa busca entender como os animais, os insetos e as bactérias interagem e se 
organizam e como isso pode contribuir com a inteligência artificial.

Essa obra é composta por uma série de seis esculturas robóticas que compõem peças musicais 
a partir de imagens faciais dos participantes. Essas esculturas formam uma espécie de braço 

https://www.youtube.com/watch?v=Va1KBtI81TY
https://www.youtube.com/watch?v=Va1KBtI81TY
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robótico, com micro-câmeras de vídeo em suas pontas, esses braços movem-se em direção ao 
calor corporal das pessoas e capturam imagens de seus rostos.  Estas capturas são processadas 
digitalmente e transformadas em sonoridades, se transformam em melodias, sons e ritmos. 
O trabalho de Rinaldo explora novas morfologias da “soft robotics”, um campo emergente, no 
qual humanos, robôs e elementos robóticos se fundem em novas formas híbridas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise do surgimento da Emoção Art.ficial, sua proposta de fomento, divulgação 
da produção de arte e tecnologia, os desdobramentos dos conceitos de cada edição e a análise 
da dificuldade de acesso aos dados pesquisados sobre as edições e a proposta do evento como 
um todo, se extraem algumas considerações. Não há como evitar fazer o questionamento 
sobre o porquê da instituição organizadora e patrocinadora, que possui os catálogos virtuais 
de todas as edições do evento, não manter um banco de dados público sobre as mesmas, uma 
vez que foi um marco contemporâneo para a produção da arte e tecnologia no Brasil. Até que 
ponto a falta de responsabilidade com a manutenção dos dados se torna um processo de 
apagamento intencional dos acontecimentos?

Pensando que as instituições responsáveis pelos provedores de internet são hábeis em 
formar um processo de transmissão e de aceitação das informações que interessam mais 
a si mesmas (BAUMAN e MARIO, 2016), em que momento a instituição Itaú Cultural deixou 
de tratar a Bienal como uma documentação que está em andamento, para um segmento 
cultural arquivado e privado de acesso ao público? Qual foi o catalisador para tais decisões?
Bauman e Mario (2016) indicam que há a opção de manter o acesso à informação como um 
diálogo de base informal, aberta e cooperativa, nos privando das incertezas que a modernidade 
nos traz, potencializada com a fragilidade dos dados e as ponderações de quem os detêm. Os 
conhecimentos multiplicam-se exponencialmente de tal forma que ultrapassam a capacidade 
de nos apropriarmos deles; lançam, sobretudo, um desafio para a complexidade: como 
confrontar, selecionar, organizar os conhecimentos de forma adequada, ao mesmo tempo 
religando-os e integrando as incertezas (MORIN, 2020). 

Portanto, quando se dá o acesso universal aos dados de acontecimentos e seus desdobramentos 
sociais, culturais, políticos, históricos e econômicos, se impede o apagamento das vivências e 
produções, fomenta a discussão sobre as reverberações do passado em detrimento do futuro, 
e democratiza o acesso a informação, horizontalizando as relações e privando das incertezas 
da permanência dos dados na internet.
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O PERCURSO DA BIENAL DE ARTE DIGITAL E AS DIVERSAS 
LINGUAGENS ARTÍSTICAS TECNOLÓGICAS

Erick Leal Pacheco | Fernanda Garcia Duarte | Flavia Trevisan de Medeiros | Rafaela Guarienti Pereira | 
Saéli Laureano R. Ramos

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem a intenção de pontuar o percurso da Bienal de Arte Digital em um 
diálogo com a relevância de cinco obras de arte que compõem a segunda edição do evento, 
realizado recentemente na capital do Rio de Janeiro entre os meses de novembro de 2022 e 
janeiro de 2023.

Anterior à sua reformulação, a Bienal de Arte Digital levava o nome de Festival de Arte Digital 
(FAD). O FAD, que teve sua primeira edição no ano de 2007, realizou exposições anuais até o 
ano de 2012 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessa época, o evento contava com edições que 
duravam de trinta a quarenta e cinco dias, todos permeados de exposições com diversas obras 
digitais, instalações audiovisuais, shows e performances envoltas em arte, ciência e tecnologia. 
Além disso, também se ofertava um simpósio e oficinas que eram realizadas por artistas, 
acadêmicos e profissionais de diferentes áreas. Com Tadeus Mucelli na direção e curadoria, 
Alexandre Milagres na coordenação educativa, Luciene Eller na gestão administrativa, Núria 
Bertachini na consultoria jurídica, Fábio Gomides na coordenação de comunicação, Vitor 
Garcia na direção de criação e Ivan Ramos na direção artística, além da consultoria e captações 
por Lilian Oliveira, o Festival era promovido por meio de renúncias fiscais e colaborações 
institucionais com organizações nacionais e internacionais.

Em 2017, o evento que antes contava com quatro áreas principais de atuação (Exposições, 
Performances, Simpósio e Oficinas), foi reformulado e trouxe consigo uma mudança nos 
modos de atuar, passando a ter edições menores, realizadas de três a sete dias. Com edições 
em formatos mais livres, seja em âmbito estrutural e/ou temático, desde 2019 o Festival 
também passa a aceitar parceiros de outros estados do país e inclui a perspectiva do Cone 
Sul, envolvendo assim outros festivais da América do Sul. 
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Atualmente, a Bienal conta com duas edições: a primeira, de 2018, realizada no Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte, teve a participação de artistas de sete países além do Brasil - com propostas 
dentro do tema de “Linguagens Híbridas”. Já a segunda edição, com o tema “Condições de 
Existência”, prevista para acontecer entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, conta com 
produções de artistas de diversas nacionalidades e ocorre apenas na capital do Rio de Janeiro.

Figura 1: identidade visual do Festival de Arte Digital, em 2022
Fonte: https://festivaldeartedigital.com.br

DESENVOLVIMENTO
Possível através do Festival de Arte Digital organizado anualmente em espaço institucional e 
privado, a Bienal de Arte Digital teve sua primeira edição em 2018, sob a curadoria de Tadeus 
Mucelli, com a proposta curatorial de trazer as “Linguagens Híbridas” para a primeira edição 
do evento. Conforme o catálogo dos 10 anos de FAD, Tadeus Mucelli e Ivan Ramos apresentam 
no texto curatorial da primeira Bienal a relevância de se propor meios para articular e refletir 
o desenvolvimento tecnológico e como isso se faz presente e essencial em nossas vidas. 

Gasparetto (2014) denota que “a tecnologia modifica as relações interpessoais, encurta os espaços, 
altera a noção de tempo e, principalmente, as relações inter-humanas e comunicacionais.”. 
Tal afirmação pode de ser exemplificada através do período de isolamento social imposto 
pela pandemia, no qual todos os segmentos da sociedade são repensados e impulsionados 
para esse “hibridismo”; onde, em um primeiro momento se fez fundamental para manter as 
pessoas conectadas e assim encurtar as distâncias necessárias, mas que pode, foi e é pensado 
para novas possibilidades de se viver, existir e coexistir.

A reflexão anterior já apontava um possível tema para a próxima edição da Bienal. A partir de 
2020, o FAD passou a promover a segunda Bienal de Arte Digital, mas em razão das medidas 
sanitárias de saúde impostas pela pandemia de Covid-19, a edição proposta para acontecer 
em 2020 teve de ser adiada sem data prevista. 

https://festivaldeartedigital.com.br
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Retomada após quatro anos desde sua última edição, agora no espaço Oi Futuro da capital carioca, 
a segunda edição da Bienal apresenta o tema das “Condições de Existência”. Responsável pela 
curadoria da Bienal, Tadeus Mucelli, curador e pesquisador em arte, tecnologia e humanidades 
digitais, conduziu proposições através de um evento com mais de 70 artistas brasileiros e 
estrangeiros que propunham questões sobre a existência e a coexistência a partir das infinitas 
possibilidades que as linguagens artísticas instigam. Em 78 dias de exposição, os mais de 43 
mil visitantes tiveram a possibilidade de perceber que

A Bienal continua a produzir perguntas. Sua narrativa é singular e também 
coletiva mediante diálogos possíveis entre obras e artistas que convivem e 
coexistem, juntos ou separados, nessa trajetória expográfica entre lugares 
fisicamente existentes e multiversos virtualmente coexistentes. Iniciamos com 
futuros possíveis a partir da memória, fundamental para não incorrermos 
em erros cometidos no passado recente, e caminhamos revisitando passados 
tão insistentes que se apresentam como um constante presente muitas vezes 
perturbador, que nos coloca sob a inércia. Deixamos ao público as escolhas 
sobre o que fazer nesse presente, por meio de uma ‘imagem’ realista da nossa 
existência no hoje. MUCELLI, Tadeus (2022).

A segunda Bienal de Arte Digital apostou em uma construção coletiva das narrativas de cada 
obra e reflexões dos artistas, para assim pensar nas possibilidades de existir e coexistir. Como 
salientou o curador, “pensar a complexificação do presente, mais do que produzir um futuro 
ingênuo” (MUCELLI, 2018).

A Bienal de Arte Digital de 2022 inovou ainda mais ao trazer ao público a oportunidade de 
adquirir um NFT40 colecionável, desenvolvido em parceria com o artista digital Pug Club Gang 
e o desenvolvedor e educador em web3 CariocaNFT. Cada um dos 10 mil NFTs exclusivos da 
Bienal possuíam características singulares em forma de avatares que podem ser usados nas 
redes sociais. Em temáticas diversas que promovem apoio às causas sociais, como a LGBTQIAP+ 
e a étnico-racial, figuras conhecidas do meio artístico, como Salvador Dalí, referências à cidade 
do Rio de Janeiro e figuras do meio digital também puderam ser localizadas. 

40  A sigla em inglês significa “Non-Fungible Token”, em tradução literal para o português “Token Não-
Fungível". Os tokens são símbolos eletrônicos que representam bens únicos com características singulares, 
insubstituíveis, assim como obras de arte físicas. Quase tudo pode tornar-se um token, músicas, memes, 
postagens em redes sociais, obras de arte, entre outros exemplos. Uma vez comprado, os NFTs rendem lucro 
para seus proprietários sempre que forem revendidos. Caso o mesmo decida colocá-lo de volta no mercado, 
uma porcentagem de seu lucro é repassada ao dono do código original a cada venda.

https://www.instagram.com/carioca.nft/
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É interessante observar o movimento de pioneirismo da Bienal de Arte Digital ao implementar 
a comercialização de NFTs. Com essa inserção, a Bienal abre mão de seu caráter unicamente 
expositivo e assume um papel comercial ao integrar esse novíssimo âmbito ao mercado da arte.

Pelo viés da relevância para uma Bienal de Arte Digital, selecionamos cinco obras de artistas 
nacionais que estiveram presentes na última edição da Bienal, a fim de comentar brevemente 
sobre a importância das pesquisas poéticas desenvolvidas entre uma gama de possibilidades.
A artista Zaika dos Santos desenvolve seu percurso na pesquisa de arte, ciência e tecnologia sob 
o eixo da temática étnico-racial, com foco nos estudos afrofuturistas. Sua obra “Sesa wo Suban” 
é criada a partir de uma inteligência artificial, especificamente redes neurais e mineração de 
dados, no qual a artista utiliza da I.A para desenvolver imagens e trabalhar em cima delas através 
de outros processos artísticos digitais, como a ilustração digital. Sobre a obra “Sesa Wo Suban”:

Obra: Sesa Wo Suban
Artista: Zaika dos Santos - Brasil 
Sobre: Sesa Wo Suban é um cenário utópico das periferias brasileiras na 
transposição da contemporaneidade de 2022 em redes neurais. Se passa 
em uma realidade alternativa que se alimenta da ancestralidade cósmica 
para coexistir diante dos desdobramentos de uma pandemia. Tem como 
ferramenta a tecnologia conectada ao passado e presente para moldar 
futuros especulativos, onde grandes Oris fazem a proteção e a ressignificação 
do agora (BIENAL DE ARTE DIGITAL, 2022).

Figura 2: Zaika dos Santos, Sesa Wo Suban, 2022
Fonte: Exposição - Sesa Wo Suban - Bienal de Arte Digital (bienalartedigital.com)

https://bienalartedigital.com/programacao-2022/exposicao-presencial/exposicao-sesa-wo-suban/
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A obra “Jardim Cibernético 00.02.222”, de Elvys Chaves e Carlo Schiavini, transpõe os limites do 
espaço real e adentra no espaço digital por meio das telas dos dispositivos móveis, transformando 
o ambiente em torno do espectador em um jardim tecnológico. É uma obra imersiva que 
apresenta ao público uma realidade alternativa e distópica, com uma vegetação artificial de 
ruídos e glitches que preenchem o ambiente conforme as pessoas passeiam pela exposição 
com seu dispositivo eletrônico modificando o seu entorno. A obra utiliza da tecnologia e 
inteligência artificial para transformar o espaço de forma virtual e não física, permitindo que 
a obra acompanhe o espectador pelo ambiente e o integre como parte do trabalho. Sobre a 
obra “Jardim Cibernético 00.02.222”:

Obra: Jardim Cibernético 00.02.222
Autor: Elvys Chaves e Carlo Schiavini
Sobre: Jardim cibernético é uma obra imersiva, ativada por dispositivos móveis 
através de recursos de realidade aumentada. Produzido por Elvys Chaves e 
Carlo Schiavini, o jardim cibernético se desdobra em uma paisagem distópica 
e imersiva, onde uma vegetação é composta por espécies que fogem das 
normas do natural em suas e cores e formas e se envolve a estruturas de 
antigas antenas (BIENAL DE ARTE DIGITAL, 2022).

Figura 3: Elys Chaves e Carlo Schiavini, Jardim Cibernético 00.02.222, 2022
Fonte: Exposição - Jardim Cibernético 00.02.222 - Bienal de Arte Digital
(bienalartedigital.com)

https://bienalartedigital.com/programacao-2022/exposicao-presencial/exposicao-jardim-cibernetico-00-02-222/
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“Delírios Digitais, Digital Deliriums Exhibition” é um conjunto de obras que, em colaboração 
entre si, elaboram um metaverso digital, disponível de maneira online para acesso aos visitantes 
e também de modo presencial através da instalação física “Obelisco”, no Centro Cultural Oi 
Futuro. O metaverso é criado pela plataforma Arium que proporciona um “mundo aberto” 
digital com todas as obras colaborativas onde o espectador pode explorar e se movimentar 
livremente pelo cenário, tendo a possibilidade de se comunicar com outros espectadores pelo 
chat ou microfone. O metaverso é utilizado como uma das possibilidades de interatividade 
direta do público com a obra que esta edição da Bienal disponibiliza. Sobre o conjunto de 
obras “Delírios Digitais, Digital Deliriums Exhibition”: 

Obra: Mostra Delírios Digitais, Digital Deliriums Exhibition - 2022
Artistas: Séfora Rios, Yves Marotta, Paulo Stoker e Juliana Fasuolo - Brasil
Sobre: A Mostra Delírios Digitais é um espaço imersivo criado para unir artistas 
comprometidos em fazer as cores e os traços brasileiros, conectarem-se através 
da Arte Digital. A partir da revelação dos nossos delírios e narrativas não 
hegemônicas, buscamos criar uma nova realidade utópica e diversa. Do Sul 
global, surge o “hommo digitales” – neoprimitivista e tupiniquim – que busca 
uma saída ou entrada para a nova pasárgada 3.0: Delírios Digitais. A Mostra 
Delírios Digitais vem para construir e celebrar um espaço no novo tempo, com 
cores e traços de uma brasilidade digital (BIENAL DE ARTE DIGITAL, 2022).

Figura 4: Mostra Delírios Digitais, Digital Deliriums Exhibition, 2022.
Fonte: Exposição - Mostra Delírios Digitais - Bienal de Arte Digital (bienalartedigital.com)

A obra “Estrelas do Deserto VR” desenvolve-se tanto no presente quanto na história do povo 
Saaraui através do resgate de sua cultura e história, sendo uma arte contemporânea que dialoga 
com o público e transita entre o real e imaginário. A experiência imersiva proporcionada através 

https://bienalartedigital.com/programacao-2022/exposicao-presencial/exposicao-estrelas-do-deserto-360/
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de óculos VR faz do observador uma figura ativa no desenvolvimento da obra, que possibilita 
trânsitos relações com o espaço de forma interativa. Sobre a  obra “Estrelas do Deserto VR”:

Obra: Estrelas do Deserto VR - 2020
Artista: Felipe Carrelli - Brasil 
Sobre: Estrelas do Deserto é uma instalação imersiva e interativa, representando 
o universo simbólico do povo Saaraui - que, desde 1975, refugia-se no deserto 
do Saara Ocidental, um dos lugares mais inóspitos do planeta, vivenciando a 
história das estrelas que adornam este céu e sua condição como refugiados. Os 
Saaraui são rodeados por lendas e conhecimentos acerca do céu e das estrelas, 
habitando essa região que desde a colonização espanhola enfrenta uma série 
de conflitos. Em 1975 os espanhóis deixaram a colônia, e a área passou a ser 
disputada entre o povo Marroquinho e Saaraui. Após grande perseguição 
e expulsão de suas terras, os saarauis passaram a buscar pela Argélia, onde 
habitam, até hoje, como refugiados. Seus conhecimentos sobre o céu, as estrelas, 
e a habituação às condições climáticas da região são importantes fatores para 
a manutenção de suas vidas na comunidade (BIENAL DE ARTE DIGITAL, 2022).

Figura 5: Felipe Carrelli, Estrelas do Deserto VR, 2020
Fonte: Exposição - Estrelas do Deserto 360 - Bienal de Arte Digital (bienalartedigital.com)

https://bienalartedigital.com/programacao-2022/exposicao-presencial/exposicao-mostra-delirios-digitais/
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Em “Armário”, conseguimos perceber a angústia que o artista, Pedro Henrique Moreira, tenta 
transparecer com a obra ao estar preso em um armário. Estar preso em um armário é uma 
metáfora utilizada para/por pessoas LGBTQIAP+ que ainda não “assumiram” para a sociedade 
sua forma de ser e se relacionar afetivamente. Na obra, o artista co-relaciona o sentido real de 
estar preso em um armário, tenta arranhar e se debater para sair de lá, o que pode remeter a 
quem assiste a vídeo performance a sensação de dor emocional por estar metaforicamente 
preso ou escondido em um armário por alguma razão. Sobre a obra “Armário”:

Obra: Armário - 2020
Artista: Pedro Henrique Moreira
Sobre a obra: A videoarte “Armário” foi criada em 2018 como Trabalho de 
Conclusão de Curso e em 2020 ela foi atualizada e disponibilizada nas redes. 
Trata-se de uma performance em três atos, que busca romper a barreira da 
invisibilidade e escancarar as violências sofridas diariamente pelos LGBT’s. 
Criada como um site specic para o videowall do Oi Futuro, trabalha o grid e 
as tv como módulos deste armário opressor (BIENAL DE ARTE DIGITAL, 2022).

Figura 6: Pedro Henrique Moreira, Armário, 2020.
Fonte: Exposição - Armário - Bienal de Arte Digital (bienalartedigital.com)

https://bienalartedigital.com/programacao-2022/exposicao-presencial/exposicao-armario/
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Para realizar projetos como o Festival de Arte Digital e a Bienal de Arte Digital é preciso 
promover uma união de trabalho, pensar nos recursos que serão necessários, em como 
adquiri-los através de patrocínios, parcerias e apoio cultural. O FAD teve sua primeira edição 
em 2007 e passou a ser um evento com edições anuais que ocorreram em Belo Horizonte (MG) 
através da renúncia fiscal e parcerias institucionais com organizações no Brasil e exterior. 
Essa dinâmica organizacional se manteve nas edições até 2012, onde o Festival passou por 
um hiato e retornou em 2018 promovendo a Primeira Bienal de Arte Digital no Rio de Janeiro, 
onde teve como patrocinador direto empresas privadas como a Oi e o Instituto Oi Futuro. 
A busca pela captação de recursos para a realização do projeto, seja a nível financeiro ou 
estrutural, organiza-se nas seguintes categorias:
 
• Patrocínio: O patrocinador é quem viabiliza o evento, doando recursos financeiros para 

a realização do projeto. O patrocínio é uma relação de troca entre idealizadores e seus 
patrocinadores, pois mesmo que não haja retorno monetário, a moeda de troca se dá 
através dos recursos de marketing e publicidade;

• Apoio: Uma relação de troca onde o apoiador não precisa necessariamente viabilizar o 
evento por meios financeiros,  mas provendo recursos como serviços, equipamentos ou 
locais para realização do mesmo;

• Parceria: A marca parceira acredita no projeto tanto quanto o idealizador e junta-se através 
da força de trabalho, disponibilizando ajuda direta na logística e organização do projeto/
evento. Em todos os casos, a moeda de troca será sempre o marketing e reconhecimento 
das marcas junto ao projeto. O patrocínio se torna uma oportunidade para as empresas 
ou marcas devido à Lei 8.313 de Incentivo à Cultura, onde prevê que qualquer pessoa física 
ou jurídica pode apoiar projetos culturais através do mecanismo de incentivo fiscal, onde 
o patrocínio pode ser abatido no imposto de renda ou tributação fiscal.

Entendendo essa diferenciação apresenta-se a ficha de realização do último Festival de Arte 
Digital e da Bienal de Arte Digital de 2018.

Figura 7: Lista de Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores da 1° Bienal de Arte Digital, 2018. 
Fonte: https://festivaldeartedigital.com.br/sobre/

https://festivaldeartedigital.com.br/sobre/
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Figura 8: Realizadores e patrocinadores do FAD - 2018.
Fonte: https://festivaldeartedigital.com.br/sobre/

A segunda edição Bienal de Arte Digital teve como principal patrocinador a empresa Oi e o 
Instituto Oi Futuro, com incentivo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, 
tendo seus recursos vindos tanto da Lei de Incentivo quanto do Fundo Nacional da Cultura 
(FNC), que prevê recursos públicos destinados à promoção de projetos culturais compatíveis 
com as definições do Pronac. Essa edição da Bienal estava localizada no Centro Cultural Oi 
Futuro, o instituto de inovação e criatividade da Oi para impactos sociais, atuando como 
um laboratório e ajudando na criação de projetos transformadores em Educação, Cultura, 
Educação empreendedora e sustentabilidade.

Figura 9: Realizadores e patrocinadores da Bienal de Arte Digital de 2022.
Fonte: https://oifuturo.org.br/o-instituto/

CONCLUSÃO
Tendo a incerteza como campo de força atuante também no mundo digital, em razão da 
constante evolução tecnológica ou seu rápido avanço em tornar outros meios “antiquados” ou 

https://festivaldeartedigital.com.br/sobre/
https://oifuturo.org.br/o-instituto/
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obsoletos, trazemos a recordação de uma passagem evolutiva fundamental para o desempenho 
tecnológico que hoje temos acesso.

Ao lembrarmos da evolução do disquete para o CD e do CD para o pendrive, também é possível 
comentar acerca da incerteza que pairava durante as passagens de arquivos entre um formato 
e outro. Hoje, concluímos que a incerteza também ronda a identidade de uma exposição 
que se transforma através do tempo, como foi o Festival de Arte Digital até a Bienal de Arte 
Digital. Assim como a tecnologia digital, ambos eventos foram criados pela ação humana e 
estão sujeitos à ação do tempo e à provável transmutação que esse mesmo fator propicia. 
Da adaptabilidade e, novamente, à incerteza como meio para tudo isso. 

No campo poético das artes visuais a temática das incertezas se faz tão presente quanto na 
tecnologia. As obras se transformam, se alteram, algumas são perdidas e muitas outras são 
atualizadas com o tempo, se ressignificam a cada interpretação de cada pessoa espectadora. 
A arte, a tecnologia e a incerteza dialogam entre si de inúmeras maneiras.
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https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-sul/noticia/2022/11/bienal-de-arte-digital-no-oi-futuro-reflete-sobre-como-seres-humanos-convivem-com-a-tecnologia.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-sul/noticia/2022/11/bienal-de-arte-digital-no-oi-futuro-reflete-sobre-como-seres-humanos-convivem-com-a-tecnologia.ghtml
https://economia.uol.com.br/guia-de-economia/entenda-o-que-e-nft-onde-comprar-e-como-criar.htm
https://oifuturo.org.br/o-instituto/
http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/o-que-e/
http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br/o-que-e/
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MINI-CURRÍCULO DOS AUTORES

Colectiva EcoEstéticas 

Mariela Yeregui (Avellaneda BA, Argentina, 1966)
Artista visual, educadora y académica. Su obra incluye instalaciones, net.art, intervenciones 
en espacios públicos, videoesculturas y robótica y ha sido expuesta en numerosos 
museos y festivales de arte en América Latina, Estados Unidos y Europa. Su búsqueda 
se ve impregnada por cierta idea de desguace de la relación arte/tecnología con el afán 
de transitar caminos diferentes de aquellos que emprenden los discursos tecnocráticos 
dominantes. Propone desplegar experiencias que  articulen escenarios de vida, un “estar-
siendo” con el entorno,  para favorecer las prácticas tecnológicas situadas

Ana Laura Cantera (Monte Grande BA, Argentina, 1983)
Artista, investigadora y docente.  En sus producciones artísticas trabaja con los conceptos 
de naturalezas, territorios y los vínculos horizontales con organismos no-humanos desde 
perspectivas ecofeministas y decoloniales. Es creadora de biomateriales especializada en 
micelio de hongo y actualmente Doctoranda en Artes y Tecnoestéticas por la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero donde investiga y problematiza las prácticas artísticas con 
arraigo territorial y metodologías extractivistas. Integra la Colectiva EcoEstéticas, el 
colectivo de arte y robótica Robotícula y el laboratorio de biomateriales Mycocrea. 

Gabriela Munguia (Ciudad de México, México, 1984)
Artista, investigadora y desarrolladora de proyectos híbridos donde recupera distintas 
cosmovisiones latinoamericanas y tecnologías especulativas para abordar temas de 
geopolítica, reciprocidad entre especies y justicia ambiental para imaginar futuros 
planetarios más sustentables. Fundadora del Laboratorio de Ecologías Invisibles, miembra 
activa de Electrobiota, Colectiva EcoEstéticas y AIseeds Project.
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Juan Agustín Carpinello (Neuquén, Neuquén, Argentina, 1984)
Arquitecto y artista digital. Sus proyectos están orientados en la interacción entre el espacio 
construido (natural y artificial) y el universo virtual, entendiendo a la arquitectura como 
una disciplina complementaria del mundo artístico y tecnológico. Piezas audiovisuales, 
instalaciones site specifics y live shows son parte de las expresiones artísticas que conforman 
su trabajo. Actualmente se encuentra realizando la tesis de Maestría en Tecnología y 
Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF, teniendo como eje la investigación de 
los territorios volcánicos.

Javier de la Fuente (Buenos Aires BA, Argentina, 1964)
Arquitecto, artista sonoro y gestor cultural. Desarrolla su tarea profesional e investigaciones 
estéticas con estrategias transdisciplinares. Su práctica artística se mueve entre lo profundo 
y lo profano, lo punk y lo académico, en la búsqueda obsesiva de estéticas disruptivas 
más allá de lo humano. Alguna de sus presentaciones: Museo de Arte Moderno (MAMBA, 
Arg), Universidad de las Artes (Ecu),  Centro de Arte Sonoro (CASo, Arg), Auditorio Javier 
Fajardo (Pasto, Col), Centro Cultural San Martín (Arg), Centro Cultural Recoleta (Arg), El 
Teatrino (Cartagena, Col). 

Demián Ferrari (Quilmes BA, Argentina, 1989)
Realizó la Maestría en Tecnología y Estéticas de las Artes Electrónicas de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y se encuentra actualmente en proceso de tesis.  Es Técnico 
en Mantenimiento de Aviónica, diseñador 3D, investigador y asesor técnico en obras de 
arte y tecnología. Recientemente obtuvo el 1er Premio Itaú en la categoría Arte Robótico, 
y en 2019 recibió una Mención Honorífica en el 1er Concurso de Arte y Tecnología del 
Fondo Nacional de las Artes.

Suzete Venturelli (São Paulo SP, Brasil, 1956)
Pesquisadora, artista e professora. Pós-doutorado Universidade de São Paulo, Escola de 
Comunicação e Artes (2014); doutorado em Artes e Ciências da Arte, Universidade Sorbonne 
Paris I (1988); Mestrado em Esthétique et Science de l’Art   DEA. Université Paris 1 Panthèon  
Sorbonne, PARIS 1, França (1982). Graduada em Licenciatura em Desenho e Plástica, Universidade 
Mackenzie em São Paulo (1978). Atualmente é Professora Titular da Universidade de Brasília 
(UnB) e Professora da Universidade Anhembi Morumbi. (UAM) Atua nos Programas de Pós-
Graduação em Artes Visuais da UnB e no Programa de Pós-Graduação em Design da UAM, 
área de concentração Design, Arte e Tecnologia. Atualmente é bolsista do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nível 1B.
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Daniel Argente (Montevideo, Uruguay, 1959)
Artista sonoro y visual, Catedrático de la UDELAR, fue coordinador de la Licenciatura en Arte 
Digital y Electrónico y de la Licenciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales, Universidad de 
la República del Uruguay. Es co-coordinador de la Red y Observatorio Iberoamericano de Arte 
Digital y Electrónico y del Seminario Internacional de Narrativas Hipertextuales. Coordinador 
del Grupo de Investigación en tecnologías XR aplicadas al arte “Realidades Aumentadas”. 
Integrante del grupo artístico sonoro-visual-hardware hacker “Esto no es Magritte”, y los 
grupos Nova Express y el ensamble ruidista MAUA. Ha expuesto instalaciones interactivas e 
infografías en diversas salas de Uruguay, Cuba, Venezuela, España y Francia. Tiene como líneas 
de investigación principales el new media art, robótica artística, realidad virtual y expandida y 
la inteligencia artificial en el arte, así como su trabajo de investigación “Videojuego Expandido”.

Camila dos Santos “Camila Vermeho” (Santa Maria RS, Brasil, 1983)
Mulher, latino-americana, ama gatos. Doutoranda e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria (PPGART-UFSM). Integrante do 
LabInter (Laboratório Interdisciplinar Interativo) – UFSM e do Grupo de Pesquisa e Criação em 
Interatividade, Arte e Tecnologia (gpc.InterArtec/CNPq). Formada em Roteiro Cinematográfico 
pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro (IBAV-ECDR), Rio de Janeiro, RJ. Graduada em Artes 
Cênicas – Bacharelado Direção Teatral – e em História – Licenciatura e Bacharelado – ambos os 
cursos pela UFSM. Desenvolve pesquisa e poéticas com som, vídeo, rádio e gambiarras, corpo, 
paisagens e instalações. Recebeu prêmios e editais na área das artes. Uma resistente. E-mail: 
mitanoula@yahoo.com.br (espero seu contato para dialogarmos). Instagram: @ultrasonorofm

Carlos Augusto Moreira da Nóbrega “Guto Nóbrega” (Cabo Frio RJ, Brasil, 1965)
Guto Nóbrega é Pós-Doutor pela UnB, linha Arte e Tecnologia do PPGAV/UnB (2019), é Doutor 
(2009) em Interactive Arts pelo Programa de Pós-Graduação Planetary Collegium, University of 
Plymouth, UK, onde desenvolveu pesquisa sob orientação do Prof. Roy Ascott. É artista, pesquisador, 
Mestre em Comunicação, Tecnologia e Estética pela ECO-UFRJ (2003) e Bacharel em gravura 
pela EBA/UFRJ (1998). É professor associado da EBA/UFRJ onde leciona desde 1995 e professor 
permanente do PPGAV/UnB (2018 - atual). Fundou e atua como um dos coordenadores do NANO 
- Núcleo de Arte e Novos Organismos, espaço de pesquisa para investigação e criação artística. 
Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais / EBA/UFRJ (2015-2017) e 
atualmente atua como representante da linha Poéticas Interdisciplinares no mesmo programa. 

Patrícia Barcelos Freire “Pat Freire” (Rio de Janeiro RJ, Brasil, 1964)
Artista Plástica com bacharelado em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Seus trabalhos 
foram expostos em diversas galerias e instituições de arte no Brasil e no exterior entre as quais: 

mailto:mitanoula@yahoo.com.br
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Museu Nacional de Belas Artes, Galeria Cândido Mendes, Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro; 
Galeria de Arte UFF; Blackheath Gallery em Londres; Galeria Aritza em Bilbao na Espanha; leilão 
Néret-Minet Paris, França 2007/2009. Recebeu Bolsa-residência no International Landscape 
Workshop na cidade de Blanca/ Espanha. Mestre pelo Programa Estudos Contemporâneos 
das Artes na Universidade Federal Fluminense (UFF), com uma pesquisa de título “Olhar em 
Transe: Da Natureza da Pintura como Reconexão com o Mundo”, cujo o foco é sobre a nossa 
conexão com a natureza e nossa capacidade de observar e perceber suas influências em 
nosso comportamento.

Colectiva CumaSystem (Buenos Aires, Argentina)
O Coletivo surgiu no Mestrado em Tecnologia e Estética de Artes Eletrônicas, da Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Buenos Aires, Argentina, visando promover a 
experimentação e experienciação das linguagens tecnológicas ao explorar as relações entre 
sujeito, sociedade e meio ambiente. O Coletivo também se apropria de materiais tecnológicos 
diversos para a execução de seus projetos, tais como LEDs, microprocessadores, controladores, 
softwares, hardwares, projeções, audiovisuais, programas e sensores, e trabalha em parceria 
com a plataforma de inovação de projetos Web Outsider.

Carolina Barragan Baeza (Villa Gesell, Argentina, 1980)
Estudió Artes Visuales, con orientación en Cerámica y Escultura. Actualmente Maestranda 
en Artes Electrónicas, por la UNTREF en proceso de tesis, investigando las relaciones entre 
Arte, Tecnología, Sonido y Ritual.

Darío José Osorio Tilleria (Santiago, Chile, 1977)
Diseñador, actualmente parte de la organización LAB sonidos visuales, profesor de Diseño 
interacción digital UDD y Maestrando en Artes Electrónicas UNTREF, investigando sobre 
interfases tecnochamánicas.

Karin Arce Gacitúa (Santiago, Chile, 1984)
Actriz, Licenciada en Teatro. Fundadora del proyecto LABtinoamerica (Tecnología, Naturaleza, 
Sustentabilidad). Realizó estudios de posgrados en Gestión cultural y Políticas culturales 
y estudió Maestría en Artes Electrónicas en UNTREF, Argentina.

Maria Amélia Bulhões (Porto Alegre RS, Brasil, 1949)
Pós-doutora pela Universidade de Paris I, Sorbonne (1995-1997) e na Universidade Politécnica de 
Valencia (2006-2008). Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, USP (1990). 
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Crítica de arte e professora titular do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, UFRGS. Primeira Coordenadora do PPG Artes Visuais da UFRGS (1991-
1995) e editora da revista Porto Arte (1991-2013). O foco de seu trabalho é a arte contemporânea 
em suas relações sistêmicas, sua pesquisa atual tem ênfase nas articulações desta produção 
com a internet. Ex-presidente da Associação Brasileira de Crítica de Arte (ABCA), membro 
do Conselho da Associação Internacional de Crítica de Arte (AICA) e ex-diretora do Instituto 
Cultural Brasil Venezuela (2003).

Elias Maroso (Porto Alegre RS, Brasil, 1985)
Doutor em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ênfase em Linguagens 
e Contextos de Criação. Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria, 
ênfase em Arte e Tecnologia. Membro-fundador do projeto Sala Dobradiça. Dedica-se à produção 
de objetos, intervenções no espaço e dispositivos energéticos, relacionando diferentes meios 
e referências de estudo. Possui obras no acervo do Instituto PIPA (Rio de Janeiro, RJ), do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS) e do Centro de Arte, Ciência e Tecnologia SESI 
LAB (Brasília, DF), em parceria com o Museu de Ciência, Tecnologia e Artes Exploratorium (São 
Francisco, EUA).

Autores grupo 01 da disciplina Arte Contemporânea, Ciência e Tecnologia/CAV/UFSM

Aline Dal Pont (Paranaguá PR, Brasil, 1998)
Graduanda no Bacharelado em Artes Visuais e Plástica na Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).

Gabriela Novaczinski (Santiago RS, Brasil, 1993)
Graduanda na Licenciatura Plena em Artes Visuais e Plástica na Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM). Colaboradora no Laboratório de Vídeo, Imagem e Som (VIS) pertencente 
ao Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais da UFSM 
(LABART). Bolsista pelo programa institucional Residência Pedagógica - CAPES.

Isabella Bittencourt (Santa Maria RS, Brasil, 1996)
Graduanda na Licenciatura Plena em Artes Visuais e Plástica na Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), bolsista no Laboratório de Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias 
Digitais (LABART).
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Jordan Rodrigues (Santana do Livramento RS, Brasil, 1994)
Graduando no Bacharelado em Artes Visuais e Plástica na Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).

Mickaella Veríssimo Costa (São Paulo SP, Brasil, 2000)
Graduanda no Bacharelado em Artes Visuais e Plástica na Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).

Autores grupo 02 da disciplina Arte Contemporânea, Ciência e Tecnologia/CAV/UFSM

Erick Leal Pacheco (Rosário do Sul RS, Brasil, 2001)
Graduando no bacharelado em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Pertencente ao Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e 
Mídias Digitais da UFSM (LABART).

Fernanda Garcia Duarte (São Borja RS, Brasil, 1998)
Graduanda na licenciatura em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).

Flavia Trevisan de Medeiros (Itaara RS, Brasil, 2000)
Graduanda no bacharelado em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Pertencente ao Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e 
Mídias Digitais da UFSM (LABART).

Rafaela Guarienti Pereira (Itaituba PA, Brasil, 2000)
Graduanda na licenciatura em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM).

Saéli Laureano R. Ramos (São Gabriel RS, Brasil, 1998)
Graduanda no bacharelado em Artes Visuais na Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). Pertencente ao Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e 
Mídias Digitais da UFSM (LABART). Bolsista FIEX.
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