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DIVA BENEVIDES PINHO (*) 

O ano 2.000, que parecia remoto, est^ quase diante de n6s, arapliando 

emoqoes, acelerando mudangas e compelindo-nos a rever nossos valores e 

instituiqoes, advertera Naisbitt e Aburdene era recente obra - Megatrends 2000 

(N.Y., 1990). 

Realmente vivemos no limiar de uraa nova era, marcada por grandes 

inovaqoes tecnoldgicas, oportunidades economicas sera precedentes, reformas 

politicas surpreendentes e not^vel renascimento cultural. Os dois autores 

enuraeram, entao, as dez mais importantes megatendencias dos anos 90, que 

representam a porta de entrada do s^culo XXI: o desabrochar de uraa economia 

global, o renascimento das artes, a emergencia do socialismo de livre-mercado, 

os estilos de vida globais e o nacionalismo cultural, a privatizaqao do Estado de 

bera-estar, o aparecimento da franja do Pacifico, a d6cada da mulher na 

lideranqa, a era da biologia, a revivescencia religiosa do novo milenio e o triun- 

fo do individuo. 

importante notar que, nessa lista, as artes aparecem em segundo lugar, 

confirmando a opiniao dos dois autores: nos anos 90 as artes substituirao 

gradualmente os esportes como atividade prim^ria de lazer da sociedade. Isto 

decorrertl, principalmente, de revolucion^ria e monumental mudanga no tempo 

de lazer e nas prioridades de despesas. 

Necessidade de se Reexaminar o Sentido da Vida pelas Artes 

Naisbitt e Aburdene mostram que a megatendencia - renascimento 

das artes - £ comprovada pelos fatos: desde 1966 a aflu^ncia aos museus 

americanos creceu de 200 para 500 milhoes, as temporadas anuais na 

Broadway t6m sido um sucesso crescente e as audiencias it opera quase 
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triplicaram, desde 1970. Na Europa Ocidental, destaca-se a Inglater- 

ra quanto h inaugura^ao de museus: era m^dia, um novo a cada 18 

dias; a Alemanha Ocidental, nofultimo decenip, construiu cerca de 

300 museus. No Oriente, o Japao lidera as estatisticas, com mais de 

200 novos rauseus. E na URSS da perestroika e da glasnost tamb6m 

se verifica not^vel revivescencia cultural e liter^iria. 

A caminho para o novo milenio parece que nao haverd mais as guerras 

internacionais devastadoras, nem a guerra fria que raarcarara o sdculo XX. E a 

humanidade liberta-se tanto do totalitarismo quanto do sentido de tecnologia 

como simples substituigao dos homens por mdquinas. Ou, como dizem os dois 

autores: a humanidade estd mais livre para explorar o que significa "ser 

humano" Ora, esta questao 6 sobretudo espiritual, mas suas implicaqoes 

economicas sao importantes. Ou seja, os novos padroes de riqueza das 

sociedades afluentes possibilitam ao homem desfrutar maior tempo de lazer e, 

ao mesmo tempo, aumentar sua educaqao na ^rea artistica. Dai, a multiplicagao 

de consumidores em condigoes de apreciar a arte e de poder pagar o prego das 

entradas de exposigoes artisticas e de espet^culos. 

Naisbitt e Aburdene constatam a preferencia de se passar as tardes de 

domingo em museus ao inv^s de olhar futebol pela televisao ... Evidentemente, 

essa situa^ao nao 6 a mesma no Terceiro Mundo, onde estao quase ausentes os 

principais fatores de estimulo ao desenvolvimento cultural que os dois analistas 

acentuara - a educagao artistica e o poder aquisitivo. Entao, a megatendencia 

artistica de que falam refere-se aos paises industrialmente avanqados e ^s ilhas 

de prosperidade dos paises em desenvolvimento ... 

Feita essa ressalva, parece que realmente os anos 90 trarao um forte e 

moderno renascimento nas artes visuais, poesia, dan^a e musica era todo o 

mundo desenvolvido, contrastando com o modelo anterior, em que o militar e o 

esportista predorainavam. 

Nos Estados Unidos, por exeraplo, nota-se a tendencia de as empresas 

definirem sua imagem e venderem seus produtos utilizando-se mais das artes 

do que dos esportes. 

O renascimento artistico, que procura atingir os consumidores mais 

sofisticados, nao se limita, entretanto, a Nova York, Paris ou T6quio: floresce 

tamb&n em pequenas ^reas suburbanas e rurais das sociedades afluentes. 
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For outro lado, em paises como os Estados Unidos, nos quais houve 

grandes cortes em fundos oficiais de arte, o efeito foi paradoxalmente 

contrdrio: a comunidade artistica tornou-se mais forte e raais livre para gerar 

recursos e fixar sua prdpria agenda, independentemente do governo e, in- 

clusive, para selecionar o apoio de erapresas privadas atrav6s de marketings 

sofisticados. 

O Boom das Artes 

Naisbitt e Aburdene fazem referencia aos recordes de venda das obras de 

Van Gogh, salientando que representara apenas uma face do boom das artes. As 

outras faces sao o incremento do mercado de estampas e de obras de artistas 

desconhecidos, al^ra do aumento de vendas de pinturas de variadas correntes 

artfsticas. O crescente afluxo a galerias, museus e modemos centros culturais 

tamb^m se enquadra nessa megatendencia. 

O " Eslouro" das Exposi^oes de Arte 

A freqiiencia a museus dos Estados Unidos, insiste-se, dobrou em vinte 

anos; passou de 200 milhdes em 1965 para 391 milhoes em 1984; em 1987, 

alcan^ou 500 milhoes e continua a crescer at6 agora. 

O publico sensivel ^s artes tern tido oportunidade de visitar exibigoes 

extraordin^rias e contemplar obras de grandes mestres. Assim, por exemplo, a 

exposigao dos tesouros da Casa da Inglaterra, na National Gallery, foi visitada 

por um milhao de pessoas, ultrapassando o recorde de 835.000 pessoas, na 

exposigao do Rei Tutankhamen, em 1977. 

Erabora a renda dessas exposig5es nao seja nada excepcional, o impor- 

tante 6 que elas criam nas pessoas o h^bito de visitar museus. Ali&s, nas cidades 

norte-americanas de pequeno e m^dio portes, verifica-se que, aos sdbados, as 

pessoas se acotovelam era centros culturais, galerias, museus e feiras de arte. 

Em Paris, cerca de 6.000 visitantes/dia passam pela Casa Drouot. 

O Explosive Mercado de Arte 

A nossa era € da exploragao da arte, escreve o Diretor do Metropolitan 

Museum of Art, Thomas Roving, citado por Naisbitt e Aburdene. 6 que "nossa 

civilizaqdo equipara arte d. imortalidade" Neste sentido, afirmam os exe- 

cutives da Sotheby's e Christie's podera sentk-se imortais: em 1987, as duas 
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casas de leilao quebraram a barreira de um bilhao de ddlares. Na esla^ao 1988- 

89, as vendas dos dois gigantes exce(Jeram. 4 bilhoes - o que € majs elevado do 

que o PNB da Jamaica. 

O "Art Index" da Sotheby's registra crescentes indices de venda dos im- 

pressionistas e das pinturas modemas, execedendo os indices das agoes de 

primeira linha. 

Para o diretor Hoving, € repugnante a compra de arte apenas como outro 

tipo de investimento. Os colecionadores, por sua vez, costumam afirmar que 

compram objetos de arte para sua prdpria satisfaqao. 

Mas a realidade 6 o grande aumento de venda de obras de arte por duplo 

motivo: amor ^ arte e investimento... 

O Boom dos Museus e dos Teatros 

Novos museus sao freqiientemente abertos em quase todas as grandes 

cidades dos Estados Unidos, enquanto os grandes museus estao sempre criando 

outras alas ou realizando ampliagoes. 

Igualmente, a multiplica^ao de teatros em cidades norte-araericanas, in- 

clusive de mddio e pequeno portes, possibilita not^vel aumento de freqiiencia a 

dperas, teatros, sinfonias, concertos etc. 

Naisbitt e Aburdene insistem na importancia artistica das cidades em 

geral, nos paises desenvolvidos, exemplificando que o maior museu mundial de 

arte contemporanea nao est^ em Paris, Nova York ou T6quio, mas em North 

Adams (Massachusetts) - 6 o Mass Moca, em um antigo complexo industrial, 

especialmente reformado. 

Novas Atividades no Campo da Arte 

A atual revivescencia da arte 6 uraa estimulante oportunidade para novos 

negdcios, em diferentes raraos da arte. Assira, por exemplo, 6 iraportante a 

seguran^a no transporte de obras de arte, sobretudo com os preqos recordes 

atingidos nas grandes Casas de Leilao. 

O expresso de Belas Artes em Boston, por exemplo, coloca os objetos de 

arte era containers especiais, assegura-os e remete-os a seu destino em 

caminhoes de teraperatura controlada, com alarmes contra ladroes. Em outros 

lugares dos Estados Unidos, M empresas de colocaqao de bailarinos, a custo 
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relativamente baixo, e que se encarregam de preparar curnculos e videos para 

mostrar aos interessados. Ou, entao, services de mala postal que localizam o 

objeto artistico desejado pelo cliente, embalam e o enviam para ele; o lema 

resurae-se na frase "se o objeto artistico existe, nds o acharemos para voci 

lambdm erapresas que levam cegos e pessoas visualmente deficientes 

a teatros, colocando & sua disposi^ao aparelhos de audiqao e especialistas que 

narram as cenas, vestu^rios e o ambiente. 

Diversas e variadas profissoes ligadas h arte surgirao, preveem os 

autores, com apoio nessa megatendencia do novo milenio, que tambdm mudar<i 

o piano de carreira dos estudantes e Ihes oferecerd um novo projeto de vida. 

Alugue um Museu 

Al^m da previsao de surgimento de novas e heterogeneas profissoes 

ligadas ao boom das artes, Naisbitt e Aburdene apresentam interessantes 

sugestoes. Assim, perguntam: o que pensa sobre dar uma festa de sua 

organizagao, fazer uma asserabl^ia sindical, a recep^ao de bodas ou um bar 

mitzvah em um imponente museu de tetos altos e de US$ 1 bilhao de valiosas 

pinturas nas paredes? 

Alias, h<i mais de dez anos, o Smithsonian Museum em Washington 

(Distrito Federal) comegou a ser alugado para atividades de grupos de pessoas, 

a fim de obter recursos quando os fundos federais tornaram-se insuficientes. 
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