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Resumo: 
Esse texto pretende fazer uma analise da trajetoria das reflexoes esteticas de 
Marcuse, associando-o, enfim, atradiciio moderna do sec. XVIII, de valoriza
riio do polo da recepciio estetica em detrimento do aspecto da produciio. 

Abstract: 
This paper intends to analyse the evolution ofthe aesthethic ideas ofMarcuse, 
connecting him to a modern tradition of the XVIII century, the valorization of 
the pole of aesthethic reception in spite ofthe aspect of the production. 

Nesse artigo trataremos da analise de algumas questoes associ
adas aHerbert Marcuse sob 0 ponto de vista estetico, Marcuse, que foi 
conhecido nos anos 60 por suas teses politico-revolucionarias, vai se 
concentrar nos seus iiltimos textos, no campo estetico e artistico como 0 

modo privilegiado da transformacao social. No entanto, a abordagem de 
temas esteticos e a eleicao de deterrninadas categorias por parte do au
tor, se aproxima do universo de nocoes referentes ao sec. XVIII. Eessa 
conjuncao de elementos que sera aqui mapeada. 

A trajet6ria do pensamento estetico de Marcuse revela, no seu 
interior, uma "estetica da subjetividade". No conjunto de seus textos 
filosoficos e politicos, percebe-se que 0 lugar de destaque que esse 
tema ocupa se deve ao interesse pelo aspecto da recepcao e nao da pro
ducao estetica ou artfstica. Seu objetivo maior epensar a transformacao 
social atraves da alteracao da subjetividade. Marcuse recupera 0 sentido 
original do estetico enquanto pertinente aos sentidos, para atraves dele 
poder recuperar os sentidos em sua forca e significado, dado que, se
gundo 0 autor, eles foram recalcados e colocados na marginalidade pelo 
pensamento filos6fico e pelo processo civilizatorio, Isso porque os sen-
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tidos representam uma potencia revolucionaria natural, porquanto exi
jam 0 prazer e a satisfacao como formas basicas de regencia da vida. 

A existencia de uma estetica da subjetividade em Marcuse se 
apoia, basicamente, na ideia de que todos os pontos que ele analisa con
centram seu interesse sobre 0 homem e a sua transformacao, Sendo as
sim trata-se sempre da mesma questao, que recebe nomes sutilmente 
diferentes: ora Marcuse se refere ao homem e sua transformacao atraves 
dos sentidos, ora atraves da sensibilidade, da sensorialidade, da percep
c;ao e, enfim, da subjetividade. Trataremos esses termos como equiva
lentes por se referirem a urn iinico proposito: revelar 0 tratamento 
discriminativo desse universo pela filosofia e pela historia da civiliza
c;ao. Sendo assim Marcuse se posiciona: 

os esforcos para demostrar a posicao central da funcao estetica 
e para estabelece-Ia como categoria existencial, invocam os va
lores de verdade inerentes aos sentidos, contra sua depravacao 
sob 0 principio de realidade prevalecente. A disciplina da este
tica instala a ordem da sensualidade contra a ordem da raziio 
(oo.) essa nocao almeja uma libertacao dos sentidos que, longe 
de destruir a civilizacao, dar-lhe-ia uma base mais firme e in
centivaria muito as suas potencialidades.' 

A subjetividade, entao, eidentificada asensibilidade e aos senti
dos. Para ele sao os sentidos, os instintos, enquanto porcao natural no 
homem, aqueles que guardam a marca maior do processo repressivo que 
impede ao homem 0 acesso a liberdade e a felicidade e, ao processo 
civilizatorio, 0 cumprimento de sua promessa basica de libertacao do 
homem da necessidade e do sofrimento. Seu projeto politico eentao urn 
projeto estetico. A associacao de estetico, politico e etico (afirmacao do 
homem como liberdade) e, inicialmente, 0 elemento motivador do de
senvolvimento de uma dimensao estetica em Marcuse. 

IH.Maro.tse:Emse~(RiodeJaneiro:zahar.l981).p.163. 
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Pode-se dizer que a abordagem desse tema se faz em funcao de 
uma alteridade, de quest6es extra-esteticas e extra-artisticas, atraves de 
urn impulso polftico-instintual. Porque 0 estetico diz respeito aos senti
dos, Marcuse 0 toma como esfera privilegiada: atraves dele e possivel 
recuperar a historia do "sofrimento infinito" causado pela sua negacao e 
controle. Marcuse diz que 0 bela e a manifestacao sensivel da verdade; 
mas para ele a verdade e biologica, e se revela atraves da historia da re
pressao dos instintos. A historia da opressao social e a face acessivel des
sa repressao, enquanto negacao de urn passado arcaico e de uma constitui
~ao individual que reivindica plenitude, rejeita concess6es e significa uma 
ameaca constante a qualquer ordem estabelecida. Porque 0 estetico nao 
diz so respeito aos sentidos mas tambem aarte, Marcuse a elege como 
manifestacao privilegiada dessa repressao basica; ja que a verdade dos 
sentidos nao nos e acessivel imediatamente, a arte pode revela-la de for
ma sublimada. Se a sensibilidade, que permeia toda a realidade (que se 
refere aconstituicao mais arcaica do homem - a sua relacao com prazer, 
abundancia, satisfacao), se refugia na arte, entao "a verdade da arte e a 
libertacao da sensibilidade atraves da reconciliacao com a razao'? . 

A arte e resultado historico do aprimoramento da repressao dos 
sentidos: de forca generica que sustenta a vida, os instintos se transfor
mam em "materia prima" de uma producao especffica, em geral 
desconsiderada socialmente. 0 poder radicalmente transformador da arte 
sustenta-se sobre essa contencao; a reducao do campo traz a intensifica
~ao do poder da arte. A arte participa da mesma constituicao dos instin
tos, dos sentidos, da sensibilidade; possui uma identidade e uma afini
dade de natureza. 0 exercicio e 0 contato com a arte produz uma comu
nicacao sensivel, urn dialogo corporal e imediato, que ativa a memoria 
biologica da "promessa de felicidade" nao efetivada na realidade, que 
deve se realizar atraves do exercicio da liberdade. A arte autentica inter
vern necessariamente na sensibilidade, altera a percepcao, vivifica-a. 
Essa interferencia generic a de puro contato ja e 0 que da aarte 0 seu 
privilegio; permite 0 despertar para a vida e 0 comprometimento com a 

2 H.Marcuse: ibidem. p.l64. 
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anulacao dos seus processos destrutivos. A arte se mantern, entao, com 
a funcao de alterar a sensorialidade normal, estabelecendo urn novo ver, 
ouvir, ... urn novo conhecer. Marcuse descreve essa experiencia no contato 
com a poesia de Mallarrne: " ... os seus poemas evocam modos de per
cepcao, imaginacao, gestos - uma festa de sensualidade que destroi a 
experiencia de todos os dias e antecipa urn principio de realidade dife
rente'". 

A arte guarda nela, como seu poder mais secreto, os conteudos 
pulsionais. Neles esta sua forca. Mas a arte so conserva esse poder se se 
mantem autonoma com relacao a realidade estabelecida que, por sua 
vez, age no sentido da manutencao da repressao dos instintos. A catego
ria de forma e 0 que garante a transcendencia e a independencia da arte 
com relacao ao "principio de realidade"; e ai que ela afirma realmente 0 

seu poder revolucionario. Sem a forma, a arte possui apenas uma forca 
desordenada e dilufda, A forma representa 0 destacamento espacial e a 
autonornia dos seus temas com relacao arealidade. Com a forma esteti
ca, a arte ganha sentido e direcao, A forma estetica permite que "as 
forcas imediatas, indomadas da materia, do 'material', sejam dornina
das, ordenadas. A forma e a negacao, a vitoria sobre a desordem, a vio
lencia, 0 sofrimento(. ..)"4. 

A arte em autonornia pode entao, atraves do jogo imaginativo, 
construir universos paralelos que expressem verdades ligadas arealiza
~ao, harmonia, felicidade e liberdade humanas. Ao mesmo tempo em 
que materializa tais aspiracoes constitutivas de toda a humanidade, mostra 
que a realidade ordinaria de fato nao as cumpre. Sendo assim, sua mera 
existencia denuncia a realidade, torna-a fragil, revela-a como falsa. A 
arte, entao, cumpre uma funcao de "consciencia" reflexiva e crftica da 
realidade. 

A partir des sa definicao basica do que e a arte e do porque do 
seu privilegio, verifica-se em Marcuse dois momentos diferentes, que 
refletem sua postura diante do fim que a arte deve cumprir: 0 primeiro 
se refere a"realizacao da arte na vida" (e pode ser encontrado nos textos 

3 H. Marcuse: ibidem. p. 30.
 
4 H. Marcuse: LmEnsaiosol:re~(UsOOa: livraIiaBertrand, 1979),p. 63
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Eros e Civilizaciio - 1955 e em Ensaio sobre a Libertaciio - 1969) a arte 
deve existir enquanto forma e em autonomia, pois aponta para as con
tradicoes da sociedade e por isso epositiva; mas, porque Marcuse acre
dita numa utopia estetico-politica transformadora da realidade, a arte 
deve ampliar-se e constituir uma cultura estetica concebendo a vida como 
obra de arte. 

o segundo momenta (ligado a Contra Revoluciio e Revolta 
1972 e A Dimensiio Estetica - 1977) significa uma mudanca: a arte deve 
permanecer na sua identidade porque eurn invariante historico, Eafir
rnativa nao da realidade estabelecida, mas dos instintos de vida. Marcuse 
assume uma posicao tragica com relacao it vida: em primeiro lugar, a 
tendencia totalitarista que a realidade assumiu coloca a arte como urn 
lugar necessario de reflexao e exercicio de liberdade, desvinculado dos 
principios que hegemonicamente regem a sociedade; em segundo lugar, 
ele percebe que as reivindicacoes de libertacao que a arte traz, sao urn 
objetivo permanente e implicam a impossibilidade de sua realizacao ple
na, porquanto envolvam aspectos ligados ao enraizamento do homem 
na natureza (a impossibilidade de conter a dor e a morte). A arte deve 
permanecer como esfera separada da vida e se manter como critica e 
acusacao de uma realidade social repressiva. Em Contra Revoluciio e 
Revolta, Marcuse define sua posicao: 

Falei da 'arte como uma forma de realidade' numa sociedade 
livre. C..) Tinha 0 prop6sito de indicar urn aspecto essencial da 
libertacao, notadamente, a transformacao radical do universo 
tecnico e natural de acordo com a sensibilidade (e racionalidade) 
emancipadas do homem. Ainda sustento este ponto de vista. Mas 
o objetivo epermanente (...) a arte nunca podera eliminar a ten
sao entre arte e realidade' . 

Essa mudanca de posicao em Marcuse pode ser sintetizada, tam
bern, atraves dessa categoria que 0 autor considera basica para a arte: a 

5 CrnIm-ReI.rlu¢roeRetdta(RiodeJanerro: zahar, 1973),p.10? 
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forma. Tudo se passa entre a eliminacao da forma estetica ou a sua ma
nutencao; a passagem do fim da forma estetica enquanto realizacao da 
sociedade livre, para a forma como condicao de permanencia e identida
de da arte. Essa passagem representa, antes de tudo, uma mudanca de 
polaridade: da arte como urn aspecto negativo e repressor, para a arte 
como urn aspecto positivo e libertador. 

Mas, no interior da analise do que seja a arte em Marcuse e da 
defesa do seu fim ou da sua permanencia, perpassa sempre uma mesma 
ideia: 0 polo central e 0 foco de interesse da estetica em Marcuse con
centra-se na recepcao e nao na producao, na subjetividade e nao na de
terminacao de objetos (artisticos ou nao) propicios aexperiencia esteti
ca. Mesmo no segundo momento, onde Marcuse elege a arte como ma
nifestacao privilegiada da verdade contida nos sentidos, reprimidos pelo 
processo civilizatorio, 0 fundamental nao e uma analise imanente ao 
universo artfstico, mas sim 0 poder que ele ganha para intervir de forma 
eficaz na subjetividade, na percepcao, de modo a desperta-la para a sua 
condicao marginal e transforma-la num poder de reivindicacao e liber
tacao de si mesma e do mundo. 0 que nao muda eentao 0 status da arte 
como meio de transformacao da subjetividade/sentidos e a sue funciio 
de acusacao e exercicio de realizacao dos fins utopicos da existencia (de 
liberdade, de felicidade, de plenitude). 

Se a subjetividade e 0 foco de interesse em Marcuse, se 0 que 
ele persegue ea verdade da existencia enquanto aquilo que nela erepri
mido, condenado, se tudo isso sintetiza seu projeto politico, entao todas 
as demais dimensoes ou categorias devem se submeter a ela. 0 que de
termina a experiencia estetica nao e0 objeto, mas a postura do "sujeito" 
(0 como 0 homem eafetado). Sendo assim (e so assim) poderiamos pen
sar que nao existem objetos exclusivos para a experiencia estetica, que 
esgotem as possibilidades dessa experiencia, A beleza, 0 prazer, a liber
dade nao sao fenomenos objetivos, mas sim exigencias da subjetividade 
que, para realizar-se, porem, necessitam da mediacao do mundo extemo 
(e da arte). Logo, quem determina a experiencia estetica aqui e 0 ho
mem e nao a obra. 

*** 
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Na experiencia estetica, a postura caracteristica do homem e a 
de receptividade. Em funcao das opcoes categoriais de Marcuse e da 
receptividade, penso ser significativo chamar para 0 dialogo 0 fil6sofo 
iluminista Kant. No final do sec. XVIII, Kant processou uma grande 
sintese do pensamento estetico da epoca. a partir da nocao de gosto. 0 
gosto e uma categoria central que ira inverter os preceitos do universo 
estetico definitivamente: 0 foco nao esta na arte, na producao de obras, 
mas sim, no sujeito, na recepcao, no gosto, enfim. Par isso, diante da 
postura receptiva dos homens frente aos objetos (artisticos ou nao), Kant 
avalia que 0 sujeito, neste estado, nao determina conceitualmente ou 
previamente 0 que os objetos sao, mas encontra-se em estado de refle
xao. Ha uma abertura do homem ao mundo, sem que ele interfira com 
nenhuma "categoria", nenhum a priori categoria ou funcional. Trata-se 
de uma experiencia de pura conternplacao e contato. Tal experiencia e 
original e permite que os "objetos" (e 0 pr6prio homem enquanto reflete 
sobre si mesmo) se exponham na sua totalidade inesgotavel, na sua ori
ginalidade e multiplicidade de significados. Em funcao desse contato 
nao violento, harrnonico com 0 mundo, se manifesta no homem urn sen
timento de satisfacao e plenitude. Kant chama a isso de sentimento vi
tal. A beleza surge como resultado do prazer vivenciado pelo homem 
nessa experiencia nao hierarquica, tanto no que se refere arelacao ho
mem e natureza, quanta adiferenca no homem entre sensibilidade e 
razao. Nao ha hierarquia, ha contato. Esse tipo de relacao com 0 mundo 
recupera um estado de liberdade e de criacao, renovaveis a cada mo
mento, e par isso se toma exemplar, para Marcuse, do tipo de vivencia 
que 0 homem deveria resgatar, para 0 exercicio de uma existencia plena. 

Marcuse privilegia os sentidos apenas estrategicamente: atra
yes deles, pode recuperar 0 equilibrio das porcoes que comp6em 0 ho
mem como totalidade; do contrario ele restara cindido. 0 resultado dis
so e que 0 homem volta-se sobre si mesmo, sobre a intensificacao das 
suas potencialidades. Temos aqui mais urn dado relevante da caracteris
tica da experiencia estetica e da arte. Ha nela uma atracao que nos re
tern. :E isso que gera uma experiencia de "verticalizacao" do tempo. A 
mobilizacao, a concentracao, gerada pelo prazer, faz com que essa expe
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riencia tenda a se conservar indefinidamente. Eurn estado contemplatiYO, 

onde ha a anulacao dos efeitos destrutivos do tempo e da a<;ao violenta 
do homem sobre a natureza. Eesse estado de plenitude, de ativacao do 
ser total, do prazer como principio basico da existencia, que faz da ex
periencia estetica (e da arte) a experiencia privilegiada de homem e 
mundo e dos homens entresi. 

A arte e ao mesmo tempo urn instante e uma permanencia, urn 
vivendo e uma nostalgia. Enquanto dura, suspende 0 progresso cego e a 
dinamica violenta do tempo em forma de realidade repressiva. A irrupcao 
de uma intensificacao da experiencia rompe com esse fluxo, atraves de 
uma "estatica" revolucionaria. Marcuse exemplifica essa questao atra
yes da seguinte passagem: 

Ao subir ontem pelo vale acima, vi duas jovens sentadas numa 
pedra: uma atava 0 cabelo, a outra ajudava-a; 0 cabelo dourado 
caia, 0 rosto palido muito serio, e contudo era tao jovem, 0 ves
tido preto, e a outra, solicita, querendo ajudar... Por vezes, dese
jaria ser uma cabeca de Medusa para poder transformar em pe
dra urn espetaculo destes que todos pudessem ver. As jovens 
levantaram-se, a bela imagem desfez-se; mas, enquanto desci
am por entre as rochas, vi desenhar-se outro quadro. Os mais 
belos quadros, os tons mais cheios reagrupam-se, dissolvem-se. 
S6 uma coisa fica: uma beleza infinita, que passa de uma forma 
a outra". 

o relata da experiencia estetica como relato daquilo que se pro
cessa fundamentalmente na subjetividade e reforcado pela ideia de ter
ritorio, que podemos retirar de Kant tambem, A sua inclusao procura 
complementar 0 argumento de uma estetica da subjetividade em Marcuse 
pelo polo objetivo. Nao ha, em Kant, urn territorio especffico para a 
experiencia estetica, Ela ocorre em territorio identico ao do conheci
mento (que esta ligado ao conjunto dos objetos dos sentidos). Em ter

6 G. Biiclmer, apudH. Marcuse:ADmensQoEstetim(Usboa: Ed. 70, 1980),p. 72 
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mos de extensao, 0 territorio proprio aexperiencia estetica e 0 mesmo 
passivel aexperiencia de conhecimento. Logo, a peculiaridade dela nao 
esta na determinacao de urn lugar ou de urn conjunto de objetos especf
ficos (ela se amplia para todo 0 ambito da existencia), mas sim numa 
dimensao qualitativa, subjetiva. A sua peculiaridade seria a de, em nao 
tendo lugar, ser possfvel em todo ambito da existencia, num alargamen
to que potencializaria a experiencia em geral. Se os objetos sao apenas 0 

elemento desencadeador de algo que habita 0 sujeito, entao, eu posso 
reter a ideia de urn "nao lugar", urn lugar amplfssimo para a experiencia 
estetica, Para Marcuse, 0 estetico tambem nao possui originalmente ne
nhuma objetivacao necessaria, nenhum lugar propriamente seu. Ele re
presenta a condicao sensivel do homem, que, por ter sido reprimida, 
expressa-se privilegiadamente na arte. So assim a arte vern a se tomar 
"objeto" privilegiado da experiencia estetica, 

De tudo que foi dito, podemos concluir que 0 lugar que a refle
xao de Marcuse ocupa dentro de uma certa tradicao estetica, coloca-o 
como urn "esteta modemo". Concentrando-se na subjetividade, Marcuse 
preserva uma tradicao que comeca em Kant, de ter 0 belo (ou a arte) 
como simbolo de elementos extra-esteticos (em Kant, a moralidade; em 
Marcuse, a polftica). A arte, para Marcuse, interessa menos enquanto 
urn universo com linguagem e codigos proprios, capaz de expressar ver
dades outras e realidades proprias, do que enquanto representacao de 
aspiracoes da realizacao de ideias como liberdade, felicidade, 
tranquilidade e reconciliacao (consideradas generica e positivamente), 
negadas pela sociedade capitalista. 

Nao pretendo construir urn conceito de modemidade que 
extrapole os limites do que esse trabalho pode indicar. Sendo assim, ele 
ficara vinculado a Kant e ao processo iniciado por ele de relativizacao 
dos valores, padroes e metodos da construcao artistica e do ajuizamento 
estetico, em funcao da subjetivacao das regras que regem 0 jogo esteti
co. Em Kant trata-se, porem, de uma subjetividade universal e de uma 
estrutura formal para 0 ajuizamento tambem universal. Diferentemente 
da estetica classica que tinha regras estabelecidas e inquestionaveis li
gadas ao belo, porque tratava-se de urn dado objetivo, a partir de Kant 0 
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belo esubjetivo, refere-se ao sentimento de prazer e desprazer. Marcuse 
nao aceita essa relativizacao radicalizada na arte contemporanea e, por 
isso, rejeita a maioria dos significativos movimentos artisticos desse 
seculo (chamando-os de anti-arte, porque rejeitam a forma estetica), e 
se fixa sobre a literatura dos seculos XVIII e XIX. 

As pretens6es polfticas de Marcuse 0 impedem de avancar com 
radicalidade na analise do estetico e da arte. Nao considera 0 movimen
to intemo de transformacao do universo artistico, nao respeita suas cate
gorias imanentes e, com isso, empobrece 0 potencial daquilo que e a 
"pedra de toque" da estrutura das suas pretens6es polfticas e filosoficas, 
a arte e 0 estetico. Mesmo assim, pelo fato de ter assumido 0 estetico 
como paradigmatico, Marcuse merece ser incorporado a uma tradicao 
estetica. Dessa forma, pela falta de uma analise autoreferente e pela 
avaliacao da arte do ponto de vista "subjetivo", Marcuse aproxima-se 
dos princfpios esteticos do sec. XVIII, de uma Estetica Moderna. 




