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I. INTRODV~Ao CARGUHENTO~ 

1. 0 I~inerario do Olhar 

Duran~a ~odo o ~ampo de nossas vidas, dasda qua somos lai~oras, 

vimo-nos impalidos por um in~erassa na~ural pala li~ara~ura a ~odas as 

possibilidades de sonho qua dala advinham. E, ao nos darmos con~a 

das~a aproxima.;:ao que ja sa mos~rava uma coisa "para a vida in~eira", 

come~amos a £azer alguns 

imat.uros. 

quest.iona.ment.os um tanto comuns e ainda 

Lavados, principalmant.a, pala imagina.;:ao, pargunt.avamos sa 

~odos qua liam aquala mesma his~oria qua ~inhamos am maos imaginavam a 

mocinha com aquala ~isionomia, o haroi com aquala ar, 

aquela dimansao a cores, a por ai a~ora. 

0 canario com 

Com o sabio ~ampo a com a cont.inuidada do sabio habit.o, ~omos 

esclarecendo nossas dUvida.s; dascobrimos uma coisa. chamada 

••int.erpret.aca.o de cada um .. e concluimos que em lit..era.t.ura. na.o cont.a. a 

cria~ividada do au~or apena.s,. mas ~ambem a do lai~or, e out.ras 

dadu.;:oas igualmant.e obvias a possuidoras de um t.ampo proprio para 

virem a t.ona - como, por axamplo, qua cada aut.or bam como cada lait.or 

t.em uma idaologia, um pont.o de vist.a, uma visao de mundo. 

Saria t.olica nossa pansarmos qua sa asgot.ara o arsenal de 

pargunt.as a raspost.as a raspai~o do mundo lit.arario a do at.o de 

racap.;:ao da obra ascri~a. Ent.ra~an~o. ~alvaz seguindo o curso na~ural 

de nossas inquiat.a.;:oas, passamos por um moman~o de mudanca a comacamos 

a dasajar sar lidos a nao apanas lar. A i s~o sagui u-sa um l ongo 



periodo de producao li~~raria, qu~ variava do lirico ao con~es~ador 

do in~irnis~a ao ~ngajado, 

mediocridade. 

assim como do lamp~jo criador 

Movidos, ~alvez, pel a agud~za de nos sa aut.o-crit.ica, 

direcionamos nossas pr~ocupacoes para o qu~ supunhamos ser 0 

mei o-t.er mo ou a. conjunca.o ~n~r~ a l~i~ura e a producao: a 

relei~ura ou in~erpre~acao. Nasce a ideia de rein~~rpre~ar urn romance 

de imagens. Es~~ desejo d~ viabilidad~ discu~ivel 

signi~icava querer, a principia, ~o~ogra~ar c~nas que r~pres~n~ass~m 

com exa~idao propria ao m~io ~o~ogra~ico o que 

de l~i~ura de uma de~errninada obra li~eraria. 

"'i magi n.Qvamos •• 

Afunilando cada vez mais nosso percurso, assumimos urn 

no a~o 

desejo 

ou, melhor dizendo, urn obje~ivo esp~ci~ico qu~ nos ~ornaria produ~ores 

C e na.o apena.s .. releit.ores .. ou ••t.radut.ores" ) de um g$nero que, com o 

pa.ssa.r do t.empo, t.ornou-se Unico; genera onde ~ambem correm nao 

paralelos, mas con~iguos, o verbal do romanc~ que liamos e o visual da 

imagem que cons~ruiamos quando ainda nem sonhavamos ser, 

pesquisadores de ~ais quas~oas. 

um dia, 

Es~e ~oi o i~inarario a~raves do qual nosso olhar vislumbrou o 

presen~e ~rabalho. Na par~e qua sa con~igura como ~eorica, 

uma discussao qua sa pra~anda ampla o su~ici~n~a com 

propomos 

ralacao 

a par~icipacao sinergica d~ verbal a visual ~o~ogra~ico na cons~rucao 

do genaro Fo~o-Romanca. Na par~e qua se cons~i~ui como 

aprasen~amos o rasul~ado da concepcao de nosso proprio Fo~o-Romanca 

bas~ado em ~armos as~e~icos a ~~oricos nas produco~s que 

obsarvamos am nossa pesquisa. 
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2. Objet.ivos 

0 objet.ivo dest.e t.rabalho ~ descrever e analisar o Fot.o-Romance 

t.ant.o quant.o em relacao a sua posicao enquant.o ~orma de linguagem, 

como em relacao aos seus m~t.odos de concepcao e producao. Num segundo 

moment.o, pret.endemos conceber e produzir nosso proprio Fot.o-Romance 

com vist-as a desvendar os reais element-os que ~azem, por exemplo, com 

que verbal e visual, em acao mut-ua e concomit.ant.e, conduzam a uma 

int.erpret.acao da narrat.iva que assim se desenvolve. 

0 Fot.o-Romance que se pret.ende invest.igar 

genero classico it.aliano conhecido do publico ha mais de 40 anos e 

sim, precisament.e, algumas ret.omadas at.uais dest.e genero t.ais como 

as que nos t.em o~erecido alguns produt.ores europeus, em part-icular os 

belgas Benoit. Peet-ers C escrit.or de romances, ensaios e hist.6rias-em

quadrinhos ) e Marie-Francoise Plissart. C~ot.6gra~a) 1 
que, no decorrer 

dos dez ult.imos anos, t.em nao apenas revolucionado 0 genero com 

producoes inovadoras, como deixado t.oda uma re~lexao crit.ica sobre os 

seus pr6prios empreendimen~os. 

Dest.a mesma ref"lexS.o imbui-se urn out.ro sll=\:t.ucii n!'l=>o A r.rlt.i c-:o: o 

Pro~essor Jan Baet.ens, pesquisador do Fonds Nat-ional Belge de 

Recherche Scient.i~ique, que procura sist.emat.izar e ampliar as crit.icas 

e observacoes a respeit.o dest.e "genero revisit-ado" que 0 

Fot.o-Romance, e a quem devemos os t.ext.os "Text.e et. image dans le 

1
Temos t.amb~m not.icia de aut-ores como Edward Lachman e Elieba Levine 

que publicaram a hist.6ria ~ot.ogra~ica Chausse-Trappes de qualidade 
visivelment.e in~erior aos t.rabalhos de Peet-ers e Plissart.. 
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roma.n-phot...o'"
2

, .. J:)e.s mot.s dans la. phot.ogra.phie"'
3

, "Du m9me au l'aut.re: 

pour_une comparaison du roman-photo et de la bande-dessin&e"
4

, 

intermediate domain or the photographic novel and the problem o£ 

value"
6 

e o original manuscrito Du Roman-Photo a nos £ornecido em 

1990 e ate hoje nao publicado, 

Os Foto-Romances de Peeters e Plissart aos quais nos remetemos 

sao Correspondance, Fugues, Droit. de Regards, Prague, Le Mauvais Oeil, 

Duel e Aujourd'hui C este ultimo ainda a publicar ). Eles vern a ser 

hist6rias compostas por imagens £otogra£icas e por palavras C dialogos 

e/ou uma narra~ao ) . Apresentam-se, geralmente, numa 6tima 

encaderna~ao, em capa dura, com £olhas de papel muito pr6prias 

a impressao £otogra£ica que e, diga-se, muito bem realizada C ver 

Ilustra~oes I-VII, a seguir ). 

2 Jan BAETENS, Word and Image, Vol. Especial: 
p. 170-176. 
3
Jan BAETENS, Consequences, ng 4, p. 63-74. 

Con£erence Proceedings, 

4
Jan BAETENS, Cahiers de la Bande Dessinee, p. 88-96. 

6
Jan BAETENS, Critical Inquiry, ng 16, p. 280-291. 



DEPOSITION (DE BUT Et\ BLANC) 

!Is se parlent pour la premiere fois apres Ia projection 
de The Rope. Dans Ia petite salle du "Piazza" on se 
presse pour voir ce film il~gendaire. Un spectateur 
pretend que c'est "le plus long plan- sequence jamais 
tournC pour Ia Paramount". La maison de production 
porte en fait un autre nom qui prete ala plaisantcrie. 
La musiquc du film lui fut inspirCe par le Mouvemenr 
pe1phue! 11 I de Francis Poulenc. Rope est pourtant 
une expCrience pardonnable mais pas Les Amanrs du 
Caphconw "Oui. c'est bien l'histoire d'un homme 
oppresse par le besoin de parler, d'avouer." lIs sont 
places de telle sorte qu'il peut sans peine se retourner 
pour lui glisser quelques mots. Illui parle d'un autre 
proces, auquel il participe sans doute, a mains qu'il ne 
s'agisse du Proces Paradinc, le film precedent de rau~ 
teur, qu'il prefere d'ailleurs. 

26 

IltJstra<;;ao I 

Correspondance, p. 26-27. 



Plus je regardais, plus je voyais de 

photos sur lesquelles elle apparaissait. 

Comment avait-elle pu m'echapper ? 

( 

Cette fois, je comprenais tout. Ellc in

tervenait 3 chacun des moments strategi

qu~s, transmettJnt 21. o.::e ZulJi d0:> infor

mations l.ities sans doute .J Ll valise. 

rna pertc, rts m',lV.ti.<.-'tlt t~·t:.lu llL'o> 

grosJ>icrs ct mui j,• n'y .1v.1is vu (]IH.' du fpu, 

I 1 ust.r a..;;ao I I 

Fugues, P• 47. 

6 

47 
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Marie-Franc;oise DR 01 T Avec une lecture 
Plissart de Jacques Derrida 

DE REGARDS 
.- '..._""' -~- ... 

~--· 
! 
-~ ,. 

I ' I j • 

. ti. 
• I , 

l -. ,_ -

Editions de Minuit 

Il ust-r ac;;ao I I I 

Droit, de Regards, Capa. 



PLISSAR.T 

...---..._..;.PEETERS 

Elle dit: "Prague se visite ii pied. C'est ainsi seulement qu 'on peut le com prendre." 
A nouveau, elle lui fait gravir la pente raide de la rue Vlasska, l'escalier qui mime 
au chateau, Ia colline de Petrin jusqua son labyrinthe. Elle lui montre les 
maisons oii vecut Kafka, les ruelles du quartier juif, les jardins du Belvedere ... 

Ilust-rac;;ao IV 

Pragu<;>, Capa. 

8 
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- Pour Ia dernii~re fois, parlez ! 

5 

Ilust.rao;;ao V 

Le Mauvais Ceil, p. 6. 



PLISSART DUEL PEETERS 

Jc !a vis pour !a prcmiCrc fois m1 vcmiss:1ge de B. Jc m'arran)!eai pour lui Ctre prCsentC. Ce soir-liL 

nnu~ n't~ch~l!l["dtnl'~ que qudqtK'S mots. 

D.m.~ k.s sernatnc.s qui ~uivin:nt.y: la croisai plu~icurs fois. J';lppris qu'cllc habitait scule un immense 
app:111l'mcn! vide. que son mari voyagcait beaucoup, qu'e!Jc ne l'accompagnait pas. 

fYJ Md., SOiA, /OUJL. citf) 0\_ (~ ffJIJ\ 

f~fu 

I 1 ust.r a.;;ao VI 

~. primeira pagina ( sem numera<;:ao ), 

10 
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_ .. : 

136 -
Ilust.racao VII 

Aujourd'hui, p. 136 do t.EJ>xt.o dE> Jan BaE>t.EJ>ns "La reglE> E>xcedeEJ>", 

in Correspondance n2 2, O..zEJ>mbr o/1 QQ1 
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0 lugar do verbal varia de obra para obra, podendo ser sob'" 

sobre,. ao lado ou na fo~ografia. A ~ema~ica a, na maioria das vezes, 
~ 

de suspense, ~endendo para o es~ilo policial. A u~ilizacao da 

me~alinguagem fo~ografica a marcan~e c fo~os de personagens 

fo~ografando ou fo~ografias de fo~ografias ) e e grande a impor~ancia. 

obviamen~e, das mensagens visuais. 

Ha mui~a riquaza narra~iva na mon~agem sequencia! in~arna das 

fo~os a uma alagan~a su~ileza na relacao qua a con~ra-capa man~am, am 

alguns 
6 

cas o s ,. com o recheio da hist6ria. Es~e racurso poda 

reprasan~ar, por vazas, a chave da narra~iva. Em Correspondanca, por 

example C vera nossa p. 90 ), explica a propria corraspondencia a qua 

0 ~i~ulo sa rerara. Ja em Droi~ de regards, leva-nos, anquan~o 

lai~oras, a daduzir qua a parsonagem calva ascraveu a fo~ografou a 

his~6ria - uma, en~ra ou~ras in~arpre~acoes possivais C var p. 96 

des~e nosso ~rabalho ). 

a analise do alcanca narra~ivo 

dassas Fo~o-Romancas, uma vaz qua alas sao, na maioria dos casos
7 

am 

pau~a, compos~os por fo~ograrias dispos~as am sequencia paralalaman~a 

a aprasan~acao de urn ~e~o li~arario con~iguo, formando uma his~6ria 

qua e con~ada verbal a visualman~a. 0 fio condu~or des~a analise sara 

a impor~anci a do alaman~o ~ampo qua a, em narra~ivas verbais, 

essencial, e assim tamb6m se mostrou no caso do visual, muito embora 

6 
Correspondance a Droi~ de Regards. 

7
uma axcacao de dimansao: Droi~ de Regards, onda OS au~ores ~rabalham 

unicaman~e a fo~ografia C a ~ambem Aujourd'hui qua, infalizman~a. 

ainda nao ~amos am mAo~ para procadar a analisas mais profundas ). 
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nes~e ul~imo 0 elemen~o espaco ~enha uma par~icipacao igualmen~e 

releyan~e. 

Alem daquela ~are£a anali~ico-descri~iva, pre~endemos urn 

obje~ivo maior: produzir uma his~6ria, uma narra~iva com ro~ogra£ias e 

palavras devidamen~e precedida de ques~ionamen~os rela~ivos 

elaboracao. 

a sua 

As principais ques~oes que desejamos abordar sao as seguin~es: 

seriam essas palavras que acompanham as imagens algo dispensavel 7 

Seriam as £o~ogra£ias meras ilus~racoes da par~e escri~a. que seria, 

des~a rorma, o elemen~o narra~ivo cen~ral 7 E possivel a urn Fo~o-

Romance compos~o somen~e por £o~ogra£ias realizar com ef'icS.cia, com 

bons resul~ados, sua in~encao narra~iva 7 Que di£erencas exis~em en~re 

ler urn romance e ler urn Fo~o-Romance 7 

Tais ques~ionamen~os acompanham nosso in~eresse em inves~igar 

como se da a narra~iva com a par~icipacao da imagem, uma vez que a 

concepcao e mesmo a lei~ura de urn ~ipo de narra~iva como es~a permi~e 

~rabalhar com canais de comunicacao humanos muilo sxercilados nesses 

nossos ~empos em que a imagem e impera~riz de mensagens. 

Escolheu-se a £o~ogra£ia por ques~oes de pr oxi mi dade e 

iden~i£icacao pessoal com es~a que £oi o embriao de uma revolucao no 

mundo das imagens. Embora ~ecnologicamen~e dis~an~e de bi~s e bytes da 

ramilia digi~alizada, a ro~ografia conserva sua aura ~an~o quan~o seu 

mis~erio encobridores da quimica e fisica 6bvias de suas luzes e 

pra~as. Prova ~ambem, den~ro de uma propos~a de sequencialidade, que e 

susce~ivel de produzir movimen~o; sem dUvida, urn movimenlo narralivo 
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menos ligeiro que o cinema~ografico, mas capaz, ~odavia, de sa 

oferecer a nossa percepcao de urn modo singularmen~e convida~ivo e 
~ 

original. 
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3. Nosso Trabalho Quadro a Quadro 

Dando prosseguiment.o est. as consi Cler ac;oes gerais 

i nt.rodut.Or i as , f'alE>mos agora do Fo~o-RomancE> E>nquant.o g.S.nero 

pE>r~E>ncE>nt.E> a ca~E>goria da VE>rbo-visualidadE>. 

Na deli mi ~acao de nos sa me~odol ogi a C g_ ~ pi t. ul o I I ) , ap6s 

termos relat.ado os primeiros rumos que nossa pesquisa t.omou, damos 

~nf'as"' aos mo~ivos P"'los quais nos u~ilizamos das consid..,rao;;o"'s 

apr"'s"'nt.avam como nas 

Est.es nomes vieram em nosso auxilio cada urn a sua vez: Jacques 

M"'uris apr .. sent.ou-s"' prim..,iro, ao discut.ir d"' maneira global a r"'lac;ao 

verbal/visual
9

; em seguida, ent.ramos "'m con~at.o com Ph. 

f'o~6graf'o !'ranees 

Jan 

9 
Jacqu"'s MEURIS. Ecrire, phot.ographi .. r. 

Brux .. lles, p. 99-109. 

9
Philippe 

Cahi .. rs d"' 
DUBOIS, ""L"' cai ll ou 

la Phot.ographi..,, n2 83, p. 70-99. 

Dubois num 

d .. 

precipice"". 

10
s6 para ci~ar os t. .. ~os mais import.ant. .. s, t. .. mos o s"'u original 

ma.nuscri~o Du Roman-Photo, 1990, 166 p.; T"'~"' .. t imag"' dans 1"' 
roman-pho~o. Word and Image, 1999, p. 170-176; Des mo~s dans la 
phot.ographi ... Consegu .. nc .. s, 1974, p. 67-74; Th"' int. .. rmediate domain or 
t.he photographic novel and the probl"'m of' value. Critical Inquiry, 
1999, p. 890-891. 



£icou clara, para nos, a necessidade da producao de urn Fo~o-Romance de 

noss~ au~oria, o qual, pensamos, podera servir ul~eriormen~e a ou~ros 

p~sq~isadores a~en~os as ques~5es re~eren~es a compreensao e avalia~ao 

da es~ru~ura de urn Fo~o-Romance e ao seu signi£icado den~ro de uma 

concepcao ar~is~ico-expressiva da comunicacao. 

No Capi~ulo III serao abordados, concei~ual a his~oricamen~e. 

~res generos que se carac~erizam pelo uso da palavra e da imagem como 

ins~rumen~os narra~ivos: a His~oria-em-Quadrinhos, 

Tradi ci onal ou A I~aliana e a Sequencia Fo~oqra£ica. 

ja es~abelecidas 

Quadrinhos e Fotonovela enquanto narrativas conhecidas 

e a Sequencia Fotogra£ica, embora nao consagrada, 

c 

a Fo~onovela 

Pensa.mos que 

His~oria-em

mundialmen~e 

enquanto nova 

~enta~iva de unir palavra e £o~ogra£ia) servira de introducao ao 

signi£icado e a de£inicao do que realmente pode vir a ser 0 

Foto-Romance moderno, uma vez que elas se cons~i~uem na propria genese 

e es~rutura deste genero. 

E no Capi~ulo IV que mergulhamos e£e~ivamen~e no Foto-Romance. 

Questoes relativas a nomencla~ura, ao surgimento, aos au~ores e as 

obras sao abordadas. Apresentamos, ~ambem, ~oda uma par~e comparativa 

do Foto-Romance com aqueles generos que lhe deram origem para 

veri£icar em que, exatamente, eles sao semelhan~es e di£erentes. 

Julgamos ser o Capitulo V o mais importante de nosso trabalho. 

Nele o£erecemos elemen~os de analise do verbal e do visual no Foto-

Romance, alem de apresen~armos alguns ou~ros relatives aos 

espaciais e ~emporais, essenciais na cons~rucao des~e 

marca.dores 

~ipo de 

narrativa. Para tan~o, recolhemos o testemunho dos aut ores com 
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I I . METODOLOOI A C ROTE 1 RO:> 

1. 0 Corpo a Corpo Verbal/Visual 

No seu inicio en~enda-se - es~e ~rabalho in~i~ulava-se 

Fo~ogra£ia: 0 Mi~o da Camara Escura. Apresen~ava-se uma propos~a de 

comparacao en~re £o~ogra£ia e li~era~ura enquan~o linguagens. 

A inL9nc~o primAir~ Ar~. An~ao, medir o valor di£erencia1 da 

imagem, em nossos dias, com relacao a palavra e pergun~ar se es~a 

perdia ou nao seu podar a cada avanco Lecnol6gico dos meios de 

comunicacao. Naquela ~ase da pesquisa. Linhamos ainda a conviccao de 

que a imagem nao men~e - salvo na ~rucagem - ao passo que a palavra 

podia enganar au esconder a£irmacoes nas en~re!inhas. Propunha-se 

t..amb&m quest..ionar a clas:sica assert.iva "uma imagem vale mais que mil 

palavras" e apresen~ava-se, en£im, uma ~en~a~iva de es~abelecer um 

paralelismo en~re imagem e palavra C ou escri~a ) e/ou £o~ogra£ia e 

lit..erat.ura. que poderiamos resumir no quadro abaixo: 

VISUAL VERBAL 

- ima.gem - palavra 

- sin~e~ico - anali~ico 

- ins~an~aneo na lei~ura - len~o na lei~ura 

- incomple~o .. sele~ivo ao recort.ar - descreve ~odo um cenario 

apenas uma £a~ia da realidade e/ou acon~ecimen~o 

- copia a realidade - imiLa a realidade 

- obje~ivo - prolixo 
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Est.e quadro gracas a leit.uras post.eriores most.ra-se. 

hoja~ caido por ~urra, en~ra ou~ras coisas porque sabemos que o visual 

pode nao ser inst.ant.aneo na leit.ura e que a objet.ividade de imagens e 

algo absolut.ament.e quest.ionavel. Ist.o dit.o, volt.emos para o hist.6rico 

de nossa pesquisa. 

Por se est.ar numa £ase muit.o embrionaria do plano, opt.ou-se por 

concluir que £o~ograria a li~era~ura podiam ser linguagens 

complement-ares, e que £alar a respeit.o do poder de uma ou de out.ra era 

desnecessario, uma vez que elas nos chegam a percepcao por vias 

di£erent.es. 

0 leit.or ha de concordar que a percepcao que t.emos de uma rot.o 

e diferent.e da que possuimos com relacao a um t.ext.o lit.erario. A 

leit.ura de uma ou de out.ro se da de maneira t.ambem di£erent.e e os 

pr6prios elemen~os ic&nicos, indiciais e simb6licos que os cons~it.uem 

sao de nat.ureza adversa ( a imagem da rot.ograria X a palavra do 

t.ext.o lit.erario ). 

Tinhamos clareza, sim, daquilo que desejavamos fazer: 

t.rabalhar, de algum modo, com duas rormas de comunicacao. S6 nao 

sab!amos. ainda, de que maneira. 0 mat.erial t.e6rico a que t.inhamos 

acesso part.ia de simples e basicos livros de hist.6ria da rot.ograria e 

de conceit.uacao da mesma; passava pelos brilhant.es ensaios de Susan 

1 
Sont.ag sobre £ot.ograria e palos t.ext.os classicos de Walt.er Benjamin 

C "A obra de art.e na era de sua reprodut.ibilidade t.ecnica" e sua 

1 
Susan SONTAG, Ensaios sobre Fot.ograria. 
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"Pequena hist.6ria da fot.ogra:fia"
2 

) e chegava ao enigmat.ico rico e 

cont.rovert.ido livre de Roland 8art.hes: A Camara Clara. 

roi, ent.ret.ant.o, urn breve art.igo de jornal "Fot..ograf'ias., 

ornit.6logos e passaros", de Joaquim Paiva C :fot.6gra:fo e t.radut.or da 

3 
ra:farida obra de Sont.ag para a lingua port.uguasa ) qua primeiro nos 

lancou uma :faisca na :fogueira da verbo-visualidade em que ora nos 

aquecemos. 

Neste t.ext..o, Paiva :fala da fot.ogra:fia enquant.o expressao, 

mensagem e percepcao, da consequent-a necessidade da cont.ext..ualizacao 

da imagem que se apresent.a a leit.ura. de urn modele linguist.ico e out.ro 

semiol6gico capazes de diracionar a crit.ica :fot.ogra:fica, das 

cont.radicoes com as quais a :fotogra:fia se dapara por localizar-sa num 

continuum nebuloso que vai do lit.erario ao pict.6rico e do fat.o ao 

pont.o de vist.a. En:fim - e para sat.is:fazar nossa curiosidade quant.o ao 

titulo do art.igo - J. Paiva apresent.a est.a equacao: os crit.icos est.ao 

para os art.ist.as como os ornit.6logos est.ao para os passaros. Os 

ornit.6logos, a :fim de examinar e classi:ficar os passaros, precisam 

mat.a-los. A conclusao e 6bvia. 

Assim sendo, a partir da analise de a:fastamento e/ou uniao de 

ima.gam a palavra. aprasant...ava.m-sa as seguint.es propost..as: ":f'ot.ograf'ar .. 

um t.ext..o, ou seja, narra-lo atraves de imagens :fotogra:ficas; esc rever 

uma narrat.iva a partir de uma ou mais imagens e realizar um t.rabalho 

:fotogra:fico a partir de uma obra literaria. 

2 
Walter BENJAMcrN, Obras Escolhidas. Magia e Tecnica. Art.e e Polit.ica., 

p. 166-196 e p. 91-107, raspactivament.e. 

3 
Joaquim P/UVA, 

Paulo, Folhet.im nQ 
Fotogra:fias, ornit.6logos e passaros. 
696, p. 86-811. 

Folha de sao 



Com o passar do ~empo, romos descobrindo que podiamos, 

criaP um argumen~o. escraver um ro~eiro, col her imagens a. 

21 

t.ambem, 

a~raves 

dis~o. ~alvez, com mais per~in9ncia, proper algumas consideracoes 

u~eis ao deba~e possivel exis~en~e en~re verbal e visual. 
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Z. Obje~ivos da Comparacao 

Para poder problema~izar melhor a relacao imagem X palavra 

~ornou-se necessario buscar uma bibliografia que pudesse nos conduzir 

a realizacao de ~al in~ui~o. Urn primeiro ~ema-chave que surgiu se 

assim podemos chamar - foi Fo~onovela que, por cert.o. o!"erece um 

exemplo claro de colocacao de verbal e visual fo~ografico lado a lado. 

En~re~an~o. ao ir em busca des~e ~ema, encon~ramos muit.as 

ques~oes ligadas a Sociologia C ques~oes que desembocavam em cul~ura 

de massa e/ou meios de comunicacao de massa ), area que nao 

pre~endiamos abordar, uma vez qua nosso int.eresse est.ava mais 

relacionado as ques~oes oriundas do encon~ro dessas duas linguagens. 

Apesar de nosso pouco in~eresse pela Fo~onovela em si, enquan~o 

considerada par n6s uma import.ant.e 11ancest.ral" do Fot.o-Romance, que 

dela e urn honrado ~ribu~ario. 

Nes~a fase, ~ivemos a chance de en~rar em con~a~o com os ~ex~os 

"A mensagem f'ot..ogr3.f'ica"' e "A ret.6rica da imagem". 

4 
Bar~hes . 

ambos de Roland 

0 primairo ~ra~a da colocacao de ~a~o e fo~ografia lado a 

!ado, par~icularizando o case do fo~ojornalismo. Apesar das fo~os que 

acompanham as no~icias de jornal nao represen~arem, jun~amen~e com os 

~&x~os de repor~agem, hist6rias criadas para serem lidas - o que nos 

in~eressaria muito esta conjuncao constitui-se numa verdadeira 

narrativa, algo que passa pela realidade e que, sabemos, 

4
Roland BARTHES, 

respec~i vamen~e. 

0 6bvio e o Obtuse, p. 11-26 & 

as vezes 

p. 27-4:3, 
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so!'rem uma mani pul ac;:ao "criadora" C !'alamos, aqui, de not.icias 

cons~r ui das • nao var da.d.ai r as • em qua se j oga com pal a vr as a i magans 

:fot.ogra:ficas para. :fabricar uma mat-aria de jornal ) . Alam disso, 

Bart.hes nos conduz a uma import.ant.e discussao a respeit.o de conot.acao 

a deno~acao. ana1isando. en~re ou~ras coisas. a participacao de ta~o 

escrit.o e imagem :fot.ogra:fica na const.rucao de uma mensagem. 

No segundo t.ext.o, o aut.or cont-inua a privilegiar quest.oes 

1 i ngui st.i cas semi ol6gi cas ligadas imagem :fot.ogra:fica, 

quest.ionando, por example, se se encont.ra um "t.ext.o" em t.oda imagem 

!'ot.ogra:fica e onde ele se localiza. 

Mesmo qua .. no primeiro t.ext.o. nao encontremos analises qua 

coloquem imagem e t.ext.o como moment.os sinergicos e uma const.rucao 

narrat.i va - como ocorre no Fot.o-Romance e sim. pelo cont.rario, 

observac5es de carater comparative a, posteriormante. da conjuncao; e 

ainda que, no segundo t.ext.o, nos deparemos com quest.ionament.os 

relat.i vos nao a f"ot.ografia. especificamnet.e. mas a imagem e. ainda 

mais. imagens Unicas e nao sequanciais; ainda assim cremes na validade 

como marcos de part.ida para muit.as de nossas indagacoes. 

Aproximando-nos cada vez mais de nosso objet.ivo de pesquisa, 

t.i vemos a oport.unidade de encont.ar o art.igo "A escri t.a e a viol€mcia 

5 
de Jacques Leenhardt. , cujo t.ema cent-ral a a a.rt..iculacao 

possivel ent-re escrit.a e imagem mediant-e a apresent.acao de seus 

respect.ivos desenvolviment.os no decorrer da hist.6ria. Eis ai a 

5 Jacques LEENHARDT, A escrit.a e a violencia da imagem. Folha de sao 
Paulo, Folhet.im nQ 635, p. Ga-G6. 
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impor~ancia da colocacao de Leenhard~: palavras e imagens ar~iculam-se 

narra~ivamen~& ~amb9m na cons~rucao do Fo~o-Romanca~ 

E aqui que si~uamos a polemica que primeiro se apresen~ou em 

nossa pesquisa: a convivencia verbal/visual na cons~rucao da 

narra~iva. Ha conviv&ncia, obviamen~e, mas Q precise inves~igar de que 

~ipo: de complemen~aridade, de con~iguidade, ent.re ou~ras 

inves~igacao es~a a que procederemos no decorrer de nosso ~e~o. 

Quando o ser humano ve, mui~as coisas se ~ransrormam em seu 

pensamen~o. havendo a~encao C fixacao ) ou nao C con~emplacao ). A 

nossa consci9ncia nao conheca ~odas as informacOes visuais que nos sao 

fornecidas; ha em nos um gravador submerse de imagens do qual nem 

sempre acabamos conhecendo sequer a quan~idade. 0 olhar classifica 

percepcOes, reflet.e os moviment.os do mundo e busca, as vezes, ver 0 

nao visivel e inexoravel fim das coisas, do mundo e de sua prOpria 

exis~encia. 0 homem viva se pergun~ando - a~raves ou nao de crencas 

sa ap6s Cechar pela Ult.ima vez seus olhos ainda t.era imagens a 

perceber. 

t num conjun~o de afirmacoes de Jacques Meuris que fomos 

ancont.rar alguns esclareciment.os para ast.as quest.Oes. Ao iniciar sua 

comparacao en~re escri~a e imagem no ~e~o .. Ecrire, pho~ographier" 6 , 

ale faz duas pergun~as, a nosso ver, fundamentais: como trazer uma a 

out.ra sam que alga seja modificado e como Cazer para que a primeira 

nao seja um comentario da segunda e vice-versa ? No momento em que 

exemplifica esta aproximacao com o que ale denomina, sam se 

6 
Jacques MEURI S, E:cr ire, photogr a phi ar , ~R~e!!.vu~l!e;.,._..;d:l!!e~-..!L=-'.;U!.ln.ll."'- . ..lv~e!!.rus,_,i~t~a!!-....;d~e!!< 

Bruxelles, Le photographe et ses modeles, p. 99. 
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estender, de "photo-fictions" -, afirma que, no caso delas, texto e 

imagem funcionam de maneira au~Onoma, ainda que a in~sncao inicia1 de 

sua proposta fosse associa-los, integra-los; mas conclui ser inutil a 

combinacao dos dois elementos, e que a imagem traz em si seu proprio 

t.ext.o. 

Entret.ant.o, seria o cont.rario verdadeiro ? 0 text.o tambem nao 

traz em si suas pr6prias imagens ? De fato, cremes ser possivel 

escr&v9r - ou usar men~almanta as palavras - a respaito da uma imagem 

que se ve C seria o que chamamos "fazer a leitura da imagem" ). De 

outre modo, quando lemos tambem construimos imagens pr6prias ao nosso 

subconscien~e a ao nosso modo de pensar consciente~ Talve2 asteja ai o 

fio da navalha que separa - ou une imagem a escrita: nas reacOes que 

o reconhecimento delas nos provoca e na observacao dessas reacoes. 

Contudo, Q precise cuidado ao ~azer assas assertivas, pois o 

que podemos "imagizar", por exemplo, atraves de um text.o t.ecnico sobre 

fisica nuclear ou quimica organica, replete de f6rmulas e termos 

estranhos ao nosso conhecimento ? De modo semelhante, que palavra.s 

viriam ao nosso pensamento ao observarmos uma imagem totalmente 

abstrata, como uma obra de Kandinsky ou mesmo de Pollock 
7 

? Neste 

case, talvez pela prOpria caracteristica do abstracionismo, pudQssemos 

partir, igualmente, para uma abst.racao e assim formar conceit..os, 

pensamentos e palavras totalmente subjetivos a respeito da referida 

imagem. Por ora, pensamos ser mais provavel a ocorrencia desta ultima 

suposicao. 

7 
Vassili Kandinsky (1866-1944), abstracionista 

Jackson Pollock (1912-1966), americana ligado 
Abstrato. 

nascido em Moscou; 
ao Expressionismo 
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ancont..ros pr i vi l Qgi ados; ant..rfiii' ..-scrit..or 

~ot..ograCia nao exist..em relacOas sempre precisas de 

causa e e£ei~o ao nivel da comunicacao ou ao nivel das 

respec~ivas opcoes criadoras. Breton £alou da QSCri~a 

au~oma~ica como de uma "verdadeira £o~ogra£ia do 

pensament.o••. Ora. o pensament.o Qt cert..ament.e. a manes 

£o~ogra£avel das coisas. Mas, ~alvez, com e£ei~o C e 

pode ser que Bre~on nao ~enha pensado nisso ) poderia 

e!e ser me!hor cercado pela £o~ogra£ia que pe!a escri~a 

habi~ua!." 8 

0 pensamen~o e mais £o~ogra£ave1 ou ''escrevivel.. ? N6s 

pensamos palavras ou imagens 7 Cremos que as duas coisas, mas a 

principal ques~ao aqui e a seguin~e: dessas imagens e palavras que 

pensamos, quais podemos £o~ogra£ar ? Quais podemos escrever ? Se 

pensamos algo subje~ivo e abs~ra~o como, por exemplo, um sen~imen~o. 

somas capazes de escrever sabre ist..o. nem que seja uma linha apanas. 

Porem. sO podemos ~ot..ogra£ar alga abst..rat.o usando juizos de valor. 

nosso modo de ver a mundo a nossa subje~ividade. E, diga-se de 

passagem, o olhar £o~ogra£ico, por mais ~ecnico e obje~ivo que possa 

parecer, e sempre subje~ivo. Podemos es~ar criando ao eleger uma 

imagem que represen~e. £o~ogra£icamen~e. um sen~imen~o; mas, 

cer~amen~e. um ou~ro olhar £o~ogra£ico ira elaborar uma composicao 

in~eiramen~e di£eren~e. 

Ainda a respei~o do en~relacaman~o escri~a/imagem, Meuris 

8 
Jacques MEURI S. E:cr ire, pho~ogr a phi er • R=e,_,vu 7 e;:-....::d..,e,___..,L,_'_,U.,n_.,i"-"v"'e"-r_,s.,i...,.~.,e,_-'d=e 

Bruxelles, La pho~ographa e~ ses modales, p. QQ. 
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a:firma: 

"Supoe-se que urn 

mas como poderia 

~exto pode descrever uma :fo~ogra:fia. 

g 
uma :fo~ogra:fia descrever urn ~exto ?" 

por&m., que a descricao verbal de uma 

:fo~ogra.:fia sempre incomple~a C uma i mag em vale mai s que mi 1 

palavras ? ). As pa.lavras podem. no maximo, modi:fica.r e a.~e descrever 

0 que esta na imagem. que e. a principia. indescri~!vel. pois cada um 

privilegia urn dado qualquer a~raves da subje~ividade, mesmo que a 

i magem sej a " rna i "' nhj At i V-'> pnssi vel . 

Quan~o a ques~ao de uma :fo~ogra:fia poder ou nao descrever urn 

~exto, julgamos mais di:ficil ainda. se nao i mpossi vel . Bas~a.ria 

lembrar que a ilus~racao de um ~exto pode ser ~ao variada quan~o o 

nUmero da au~ores que a executem. CD)escrever e ~are:fa da escri~a; 

nes~e case. ~alvez possamos ~alar em ilustrar. embora estejamos nos 

arriscando a come~er erros. uma vez que alguns autores ja a~irmaram 

que o verbal • 

con~rario 10 . 

a~ualmen~e. acompanha mui~o mais a imagem que o 

Ainda em seu conjun~o de considerac5es. M 
. 11 

eurJ.s deixa clare 

qua. na sua. opini3.o. e 0 verbal que ganha. a .. compet..ic2.o 11 enquant..o maio 

de expressao em det.rim..,nt.o do visual. Ent.ret.ant.o, podemos demons~rar 

g 
Jacques MEURI S. E:cr ire. pho~ogr a phi er , .,R.,e._vu="'"''--'d=e'--"L,_'..:U"'n'-""i-'v'-'e'"r'-"s"'i'-~=e~-=d=e 

Bruxelles, Le pho~ographe e~ ses modeles, p. 103. 

10 
Jacques LEENHARDT. 

Paulo, Folhe~im n2 
:fo~ogra:fica, 0 6bvio 

A escri~a e a violencia da 
636, p. G2-G6 e Roland 
e o Ob~uso, p. 11-26. 

imagem, Folha de sao 
BARTHES, A mensagem 

11 
JacquO>S 

Bruxelles, 
MEURIS, E:crire, 

Le pho~ographe 
pho~ographi er , !:!R~e~vu~.!!!"'~..:d..,.e~-=L,_'_,U,..n.....,.i..:v:..:e,.r._,s..,i,_~=e'--'d~" 

et. ses modeles, p. 104. 
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uma con~radicao nes~a a!irmacao. Pensemos o que o auLor quer dizer 

quandq,_ sw rwt"'yrsw ~ a.ut..onomia. da. imagem am relac:ao a escrit.a e da 

dependencia desLa com relacao a imagem: 

"Algumas vezes a imagem existiria sem o texto, mas 

nunca o texto existiria sam a imagem. au perderia seu 

senti do". 
12 

Certamente, uma imagem pede ser ela mesma, unica e solitaria, 

sem necessidade de titulo, legenda ou palavra que a explique, narre ou 

anali~v~ Al&m disso~ como a£irma o prOprio Meuris. a imagem traz em si 

seu prOprio t.ext.o; ~la ja carrega em seu conteUdo muitas coisas que se 

pode !alar a respeito dela. Mas, e o texto ? 0 que Meuris quer dizer 

quando a!irma que ele nunca existiria sem a imagem e que sem ela 

perderia seu sentido ? Sera que ele se re!ere a imagens que nosso 

pensamento constr6i quando lemos urn Lexto ? Ou sera que as palavras 

da urn t..YxLo sao descricOes de nosso pensament..o imag9tico e. sam este. 

nao haveria o que Cd)escrever ? Vern dai nossa necessidade de argtiir 

ao autor sua real posicao !rente a esLe debate. 

Num out..ro moment-a. quando nosso int.erlocut.or coloca que a 

imagem a!irma e o texLo explicita, elucida, supomos que ela quer dizer 

que a imagem a!irma e o texto con!irma. EntretanLo, se esLa suposicao 

estiver correta, ha que se re!letir novamente com Meuris. No nosso 

entender, a palavra e que a!irma e a imagem C !otogra!ica, naste 

case) tern o poder de con!irmar, de certi!icar e ate mesmo reLi!icar; 

12 
Jacques MEURI S, E:cr ire, photogr a phi er , !lR~e!.:VU~.!;!e:,_=,;d~e;t__.J,L,_'_U~n~io..:ve=:~..r..=s,.,J.:.· .=L~e.:__.;d"-!e:; 

Bruxelles, Le photographe eL ses modelas, p. 106. 
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lembremos do "ist.o foi" de Bart.hes
13 

para pensar melhor est.a quesUl.o. 

0 t.e~o. apesar de sua capacidade analit.ica que o faz alucidat.ivo, 

pede ment.ir, mas a fot.ografia nao salvo. obviament.e. at.raves da 

t.rucagem. A fot.ografia e limpa, diret.a e t.ransparent.e; diz o que 

most.ra sua imagem, e t.oda a luz do fot.6grafo C e est.a abert.a, t.ambem, 

a qualquer int.erpret.acao de seu event.ual leit.or ). Como coloca o mesmo 

Meuris. a imagem nao pede dizer ao cont.rario do t.ext.o - menos do que 

mos~ra a ver; 0 que 0 olho ve a a Qxpressao t.ot.al da imagem. 

omissoes ou resumes C a nao ser por part.e daquele que a observa ), a 

imagem e complet.a no seu significant-e. 

Para reme~er uma vez mais a Roland Bar~hes. vejamos uma opiniao 

sua com relacao e est.as nossas consideracoes: 

a ess&ncia da Cot.ogra~ia consist.e em rat.i~icar o 

que ala represent-a. C ... ) nenhum escrit.o pode me dar 

est.a. cart.e:za. 

f"iccional". 
14 

c. .. ) a linguagem e, por nat.ureza. 

Aqui t.ambem est.a present.e a ideia de que a fot.ograf"ia nos da a 

a cert.eza de que exist.iu aquela realidade, enquant.o a linguagem verbal 

pode nos colocar em duvida, as vezes, com relacao a verdade do que 

est.a sendo lido ou int.erpret.ado; duvidamos acerca do que e escrit.o 

porque exist.e um grande poder f"iccional na linguagem verbal 

est.amos t.endo oport.unidade de observar que a linguagem f"ot.ografica 

t.ambem e poderosa em t.ermos de f"abulacao. 

13 
Roland BARTHES, A Camara Clara, p. 114. 

14
Roland BARTHES, A Camara Clara, p. 127-129. 
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Ja o autor Michel Thevoz, citado por Meuris
15

, pensa que a 

roto@raria e a producao de uma imagem legivel mais que a producao de 

uma imagem verdadeira; ela simula a raalidade mais do que a restitui. 

Esta e, com ereito, uma opiniao totalmanta contraria a de Barthes: 

.. o sis~Qma ~o~ografico caracLeriza-se. de inicio • 

per uma mensagem sem c6digo, porquanto se pretends a 

pura transcricao do real. Enquanto no discurso textual, 

entre a coisa de qua se rala e a mensagem ralada 

intarp5e-se urn c6digo que C ... ) nao rerleta a 

realidade objetiva, na rnensagern rotograrica, ant.ra o 

objeto verdadeiro e sua imagern nao ha interrarencia de 

• i l . i d' . u
16 

~erce ro e emen~a. mas sim a sua co~nc enc~a. 

Isto nos rornece urn outre ponte para analise do Foto-Romance. 

Chegamos, entao, a uma derinicao satisrat6ria do peso narrative do 

Foto-Romanca: a rotograria sirnula a raalidade e o texto inventa uma 

narrativa C quae tambem uma maneira de simular ) provocando uma 

desamarracao da realidade, pois ele e, essencialrnente, riccional. Sera 

isso o Foto-Romance: simulacao imagetica e invencao verbal da 

raalidade ? Ou - como nos sugara Mauris - rabulacao inventada, riccao 

pura e testemunho do que ja rei conhecido ? 

.. aimagerne urn simbolo C ... ) rnuito pr6ximo da 

15
Jacques MEURIS, La realite comma simulation. Revue de L'Universite de 

Bruxelles, Le photographe at ses modeles, p. 15. 

16
Esta e uma analise de Luis da Costa Lima Cqua representa o pensarnento 

de Barthes) presente num comentario de sua autoria que introduz o 
texto "A rnensagern rotograrica", de Roland Barthes, no livro A Taoria 
da Cultura de Massa, p. 301. Aproveitarnos para rerneter a Philippe 
Dubois, sobre este mesmo assunto, no capitulo 1 C "De la verosimilitud 
al index" ) de sua obra El Acto Fotograrico, p. 19-51. 
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que reprasan~a. C ••• ) a palavra 

constitui urn simbolo indireto, elaborado pela razao e 

C ..• ) rnuito a~astado do objeto. .. 17 

Ou seja, o re£erente da imagern e identico a ela mesma, objeto, 

concret..ude, ••copi ada •• pelo i nstrumento C camera )· 
• enquanto 0 

re£erente da palavra e ideia, abstracao que se elabora atraves do 

pensamento. 

o texto s6 £ala aos sentirnentos atraves do £iltro 

da razao. As imagens da tela 11mitarn-se a £1u1r pelo 

espirito da geornetria para, 

espirito do re£inarnento . .,lS 

em seguida. atingir o 

Quando lemos, temos a capacidade de analisar melhor a mensagem, 

uma vez que ela roi const..ruida racionalment..et ao pa.sso que, quando 

vemos, est..amos presos inicialment..e a enxergar a mensagem para s6 

posteriormente decodi£ica-la. La, a razao predomina; aqui, a emocao 

prevalece~ 

Para Epstein, a leitura promove o poder de abstracao, 

classi£icacao e deducao, enquanto a observacao cinematogra£ica 

privilegia a ernocao e a inducao. 0 livre - ainda segundo este autor 

passa a ser agente da intelectualizacao e o cinema reaviva a 

mentalidade instintiva. Poderiamos falar de cinema enquanto natureza e 

leitura enquanto cultura ? 

Talvez Epstein esteja sendo urn pouco extremista. Que estes dois 

17
Jean EPSTEIN, 0 Cinema do Diabo - Excertos. A Experiencia do Cinema 

C org. Ismail Xavier ), p. 893. 
18

Jean EPSTEIN, 0 Cinema do Diabo - Excertos. A Experiencia do Cinema 
C org. Ismail Xavier ), p. 294. 
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inst.rument..os possuam tais di:ferencas e aceitavel; mas parece 

que~-com car~as a~irmac5es ••••. 0 cinema:l6gra:fo e uma. ascola de 

irracionalismo, de romant.ismo e mani:fest.a caracterist.icas 

19 
demoniacas." - ele deprecia o cinema justament.e ao radicalizar com 

ver,. carac~eris~icas pr6prias a sua condicao,. 

re:forcadas, lembradas ou re:finadas ? Sera que ele se redime ao a:firmar 

que " ... apesar do cinema t.er di:ficuldades em expressar ideias 

racionais, ele tern :facilidade para traduzir poesia em imagem."
20

? 

Trazemos,. ainda,. a cont-ribuicao de Jacques Leenhardt que, 

enquant.o um int.eressado pelas questoes da sociologia da lit.eratura, 

tambem tern algo a dizer a respeito da relacao verbal/visual. Ele 

a~ribui um PQSO as palavras & um cheque as ~o~ogra~ias. onde 0 cheque 

e "realidade primeira, mensagem objetiva denotada" e 0 peso "apenas 

mat-eria de ornament.o moral ou imaginario"
21

. 

Est.e outro prisma t.exto como ornament.o C e no mi to de Thot. 

relat.ado por Plat.ao a escrita e denominada Pharmak6s, que pede 

22 
significar. entre outras coisas, cosmetico, mascara... ) ou quase 

como apendice - at.ribui a :fot..ogra:fia um carater t..rans:formador. na 

medida em que, como sublinha Leenhardt.., :faz com que o texto que a 

19 
Jean EPSTEIN, 0 Cinema do Diabo Excertos. A Experiencia do Cinema 

C org. Ismail Xavier ), p. 296. 
20 

Jean EPSTEIN, 0 Cinema do Diabo Excert..os. A Experiencia do Cinema 
C org. Ismail Xavier ), p. 297. 
21

Jacques LEENHARDT, A escrit..a e a violencia da imagem. Folha de sao 
Paulo, Folhetim nQ 636, p. G4. 

22Marilena CHAUI, Janela da alma, espelho do mundo. 0 Olhar, p. 47. 
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acompanha se torne um sistema advent1cio, que obedece a eventualidade 

dos ~egias~ros ~o~ogra~icos. 

En~re~a.n~o. a. pala.vra Pha.rmak6s pode signi~ica.r ~ambem 

envenenador, magico ou bruxo, e seu subs~antivo Pharmak6n "substancia 

que al ~era a na~ureza de um corpo"
23 E, de ~a~o. a escri~a pode 

al~arar a na~ureza de um corpo. a es~e corpo pede sar per~ei~amen~e 

uma imagem ~otogra~ica. 

Insistindo nessas ques~oes compara~ivas entre imagem e palavra, 

apresentamos um outro autor que, depois de Jacques Meuris, e, para 

n6s. o mQis impor~an~e na busca da me~odologia de ~rabalho. Vajamos o 

que Philippe Dubois ~em a dizer sobre a ~o~ogra~ia em geral. E cer~o 

que ele se preocupa tambem com as questoes que aqui nos interessam 

mais de per~o. mas uma das primeiras comparacOes que ele apresen~a 

entre visual e verbal es~a nes~a citacao de Baudelaire de con~eudo, 

como seve, muito polemico: 

.. E necessaria. pois. que a poesia cumpra com seu 

verdadeiro dever que consis~e em sar a servidora mais 

humilde, como a imprensa 

criaram nem suplantaram a 

e a es~enogra~ia. 

24 
li'lerat.ura ... 

que nao 

Mais adiante, Dubois ~az uma analise em ~orno da mensagem 

~o~ogra~ica C algo ja realizado por Bar~hes, en~re outros ). Para ele, 

a lingua, enquanto convencao e instrumento, possibilita a analise e a 

23
H.G. LIDDELL e R. SCOTT, A Greek English Lexicon. 

24 
Philippe DUBOIS, El Ac~o Fo~ogra~ico, p. 24. 
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interpretacao do real. Por outro !ado, o significado das mensagens 

fotograficas e culturalmente determinado - quer pela expressao verbal 

ou nao - e sua recepcao exige que se conheca os c6digos de leitura: "0 

dispositive fotografico e, par tanto, um dispositive cu!tura!mente 

26 
codificado. " 

Ainda temos de Dubois a importante analise da fotografia sob a 

6tica da teoria pearceana dos signos. Nosso interlocutor afirma 

c!aramente onde se encaixa a fotografia: 

por seu principia const.it.ut..ivo. "A fotografia, 

distingue-se, fundamental mente, de sistemas de 

represent..acao como a pint..ura ou o desenho C icones )~ 

como os sistemas propriamente linguisticos Csimbolos), 

enquanto se aproxima muito significativamente dos 

signos indiciais tais como a fumaca Cindicio de fogo), 

a sombra C projetada ), o p6 C deposito de tempo ), a 

cicatriz C marca de uma ferida ), o semem C residua de 

gozo ). as 

• ,.26 
et..c. 

ruinas C vestigia do que esteve ali ), 

De fato, a semi6tica de Peirce define o indice como um signo 

que mantem uma conexao real, uma co-presenca imediata com seu 

re~erent..e. Qnquant.o simbolo e icone mant..Gm uma rela~ao de convencao 

geral e de semelhanca at.emporal. respect..ivament.e. com seus re~erent.es. 

Dentro de urn contexte determinado, uma fotografia pode ser urn simbo!o; 

26 
A. SEKULLA, apud 

26
Phi1ippe DUBOIS, 

traba!ho de Lucia 
visual. Face n2 2. 

Philippe DUBOIS, El Acto Fotografico, p. 

El Acto Fotografico, p. 66. Ver ainda o 
SANTAELLA. Por uma classificacao da 

p. 43-67. 

39. 

magistral 
!inguagem 



36 

numa ou~ra si~uacao tambem especifica, uma fotografia pode ser um 

icone. En~ra~an~o. ela sempre indicara que seu re~eren~e exis~iu. 

"est.eve 1 a... daquel a manei r a e naquel as condi coes c mesmo que haja 

ficcao, fabulacao; o registro foi fei~o a part-ir do real ). 

Para concluir a respeit.o da visao de Dubois com relacao a 

fo~ografia, vejamos sua opiniao sobre o significado das imagens 

~o~ogra~icas. Para ale. nada sabemos a respei~o da signi~icacao; a 

fot.ografia nao explica, nao int.erpreta, nao cementa - como e possivel 

a palavra, haveria ele de concordar: 

" ... a fot.ografi.a most.r.a simplss, pura "' brut.alments 

signos qua sao seman~icamen~e vazios ou 

fot.ografia e essencia!ment.e enigmat.ica . .,2.
7 

19it.ura e!a se enche de significado ? ) 

brancos. A 

C Sera que na 

Todavia, o que temos de mais valioso em Dubois sao suas 

referencias ao it.inerario de um out.ro aut.or dent.ro das quest.oes 

fotograficas. Ele e, precisament.e, um escr i tor: Denis Roche. Suas 

experiencias fazem fotografia e literat.ura conjugarem-se, 

por 

Dubois - que se refere a Roche tambem em seu livre, exaust.ivament.e 

de fo~orat.ura e li~egrafia 28 . 

Genero embora inqua!ificavel segundo, ainda, Dubois est. a 

colocacao lado a lado de fo~ografia e lit.eratura realizada por Roche e 

27 
Philippe DUBOIS, El Act.o Fo~ografico, p. 80. 

28
Phi1ippe DUBOIS, Le caillou et, le precipice. 

Phot.ographie nO 23, p. 73. 
Cahiers de la 
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o lugar " ... onde o t-axt.o se f'az t-ext.ualrnent-e f'ot-ograf'ico e a 

f'ot-O!;Jra:fia :fot-ogra:ficarnent-a t-ext.ual. "
20 

Tomamos, por :firn, urn out-ro cornant-ario que Dubois :faz da obra de 

Roche, est-e escrit-or que liga sua obra a :fotograf'ia ou este :fot-6gra:fo 

que liga sua obra a lit-erat-ura e que ~ por aquele prirneiro considerado 

uma das :formas de pensarnent-o mais :fort-as no campo da t-eoria 

contemporanea da :fotogra:fia. Dubois a:firma que "a :fotogra:fia e o 

pensament.o da esc:r-it..a. rocheana .. 
30 

ao masmo t.empo em qua decla.ra que a 

:fot-ogra:fia est-a na lit-arat-ura e vice-versa. A f'otogra:fia est-a na 

lit-erat-ura quando esta e capaz de contar a hist6ria contida nas 

imagans; a literat-ura asta na :fotogra:fia quando esta ultima tern a 

capacidade de narrar propria a prirneira. 

20
?hilippe DUBOIS, Le caillou et le precipice. Cahiers de la 

Photograehia n2 23, p. 73. 

30 
Philippe DUBOIS, Le caillou et le precipice. Cahiers de la 

Photograehie n2 23, p. 76-77. 
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3. A Verbo-Visualidade enquanto Processo Narrative 

Seguindo o caminho abar~o par Meuris e con~irmado por Dubois, 

buscamos um gGnero narrative verba-visual para elege-lo como corte 

tematico de nosso trabalho: o Foto-Romance, que~ muito embora nos 

convida insistentemente a mergulharmos em sua hist6ria. representa a 

arriscada aventura de trabalhar com um genero desconhecido no Brasil, 

pelo menos no tocante aos seus novos rumos atuais. 

Para entendermos o que B um Foto-Romance sem termos urn em mKos, 

comecemos por compara-lo a Fotonovela
31

, categoria que primeiro nos 

acenou bam no inicio da pesquisa. Ela e rnelodramatica, romantica e 

agua-com-acUcar quanta a tematica, inconsistente e fragil quanto a 

construcao da narrativa e insuriciente com relacao a tecnica e 

qualidade fotograricas. 

0 Foto-Romance, geralmant.e, tern como temat.ica o suspense, 

tramas que se aproximam do estilo policial; a elaboracao da narrativa 

obedece nitidamente a um argumento e a um roteiro cuidadosamente 

construidos, de modo a privilegiar a criacao de met.aforas visuais au 

verbo-visuais, alem de razer uso quase constante da metalinguagem. 

Mas, o que mais nos chama a atencao e que o Foto-Romance trata a 

fot.ografia como arts e a utiliza, em sequencia, como meio narrative. 

Procuraremos~ em nosso trabalho, a despeito de tudo que 

colocamos acima, nao desmerecer a Fotonovela nem mesmo a Hist6ria-em-

Quadrinhos, uma vez que o Fate-Romance &, de alguma forma, tributario 

31 E, de uma 
Tradicional 
Fot..o-Romancliiir. 

vez por todas, 
ou A Italiana 

nossa decisao e chama-la Fotonovela 
e chamar o Foto-Romance de Moderno 
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Ou~ros responsaveis por esta decisao de ~omar o Foto-Romance 

como nossa principal praocupacao roram os pr6prios criadores de 

algumas obras do genera: Benoit Peeters e Maria-Francoise Plissart, 

que nos orerecem varies tastemunhos da criacao de praticamente cada 

obra existente, e o estudioso Jan Baetens, cuja obra sempre se pautou 

pela analise deste novo genera, se assim o podemos chamar. 

A importancia deste ultimo autor e tambem rundamental dentro de 

todo decorrer deste trabalho. Seguindo seu metoda critico de analise 

preswn~~ nos ~extos especificos e, principalmente, em sua obra 

inVdita, 
32 Du Roman-Photo , pensamos tar reito um escolha consequents e 

digna de ser levada adiante. 

Baetens abarca todo tipo de analise que julgamos necessaria ao 

entendimento do que seja e onde sa coloca o Fate-Romance, seja 

enquanto linguagem, riccao ou expressao artistica. A comparacao com a 

Hist6ria-em-Quadrinhos, a investigacao sabre a runcao e a localizacao 

de palavras e imagens, o levan~ar da tampa da panala onde rervilham as 

discussOes a respeito do valor do Fate-Romance enquanto um tipo de 

rotograria e outras questoes pertinentes - tais como o surgimento do 

genera, o Fate-Romance enquanto linguagem e a estruturacao risica de 

uma obra, entre outras - sao realizadas por Baetens de modo a dar um 

panorama geral e atual do jovem Fate-Romance. 

32
original manuscrito a n6s orerecido e ainda nao publicado, 1990. 
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4. A Producao Pr6pria 

Para dasvendarmos com o maximo da raalismo a ~idadignidade a 

concepcao a a producao de urn Foto-Romance, buscaremos conhecer todas 

as ~ases de producao de uma hist6ria. Tal projeto mostra-se necessario 

na madida em que sairamos do ambianta - a do habito da teoria 

para atuar a observar o da pratica, o que nos proporcionara uma visao 

mais clara a raal a raspai~o dQ nosso obja~o ~Qma~ico. 

Conhecer as rases, os prazeres a os problemas da producao de urn 

Foto-Romance s6 ~ara rortalecer - mesmo que contradiga - o embasamento 

te6rico a que nos submatemos. 

Sa realizaremos a contento este objativo s6 sera possivel 

avaliar num outro memento, quando verificaremos, tambem, se a leitura 

dacodi~ica~6ria qua dascobrimos no Foto-Romanca 

metodologicamente, a uma producao satisrat6ria 

incluida no astudo do genaro ) a se a ala sa aplica, 

rererido metodo. 

( 

nos levou~ 

que possa ser 

0 
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III. AS AVENTURAS DA IMAGEM NA LITERATURA C5INOP5E:> 

1. Introduc;:ao 

0 intuito do capitulo que se introduz a apresentar algumas 

categorias de literatura visual que se mostrarao importantes dentro da 

genese do Foto-Romance, genero de nosso maior interesse. 

A Hist6ria-em-Quadrinhos encabec;:a a 1ista por questoes de 

cronologia e £oi escolhida para £igurar aqui por sua semelhanc;:a e pela 

relacao hist6rica que mantem com o Foto-Romance. Ambos conseguem, como 

veramos~ criar narra~ivas verbal e visualmente atravGs da disposicao 

de imagens em sequencia, sendo a di£erenc;:a primordial existente entre 

eles a natureza da imagem de cada urn. 

A Fotonovela ~unda-se, numa sequ,.ncialidad<> de 

imagens/palavras que conta uma hist6ria, <>mbora sua proposta s<>ja 

totalmente diferente, uma vez que suas tematicas possuem urn carater 

mais popular qu .. 0 Foto-Romanc<> .. sua part<> ~otogra~ica e tratada S<>m 

maiores preocupaco<>s <>steticas. Isto nao tira, s<>m duvida, 

meritos da Fotonov<>la, da qual o Foto-Romanc<> e tributario. 

todos os 

A SequGncia Fotogr&£ica. por sua vez, como logo t<>ntar<>mos 

most.rar, marca, tambem, de algum modo, a origem ~orma1 do Foto-

Romance. 

0 principal, contudo, qu<> 

caracterizam-s<> pela narrativa verbo-visua1, cada uma com propostas, 

tematicas e tracos pr6prios. 
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2. His~6ria-em-Quadrinhos 

Quadrinhos, ~iras ilus~radas, comics, gibis, en~re ou~ros: 

~odos podem ser incluidos na ~erminologia His~6ria-em-Quadrinhos, 

pois, ao p9 da le~r-~ e isso mesmo que ales sao
1

. 

Segundo Claude Moli ~erni 2
, au~ or especialis~a em 

His~6ria-em-Quadrinhos, seu surgimen~o se deu no f'inal do seculo XIX, 

na Alemanha, embora ou~ros afirmem que ~enha sido em da~as e lugares 

dif'eren~es C nos Es~ados Unidos com o garo~o chines de roupa 

amarela Yellow Kid
3 

- onde a f'ase aurea da His~6ria-em-Quadrinhos vai 

de 1929 a 1939 )
4

. 

1 uma vez 
~abulaire. 

Quadrinhos 
Quadrinhos. 
2

Apud Roman 
72-79. 

que Pierre FRESNAULT-DERUELLE, no ~exto Du lineaire au 
CCommunica~ions n2 24, p. 7) iguala os ~ermos His~6ria-em

e comic, resolvemos usar um Larmo Unico: His~6ria-em-

GUBERN, Li~era~ura da Imagem, Rio de Janeiro p. 9-16 e 

3
Apenas a ~i~ulo de curiosidade, ci~amos, a seguir, alguns examples 

cronol6gicos de Hist6rias-em-Quadrinhos com seus respectivos 

criadores e ano de aparecimen~o: Yellow Kid C Richard 
Ou~coul~.1996); Mu~~ and Jef'f' CBud Fisher, 1907-1909); Felix ~he Ca~ 

CPa~ Sullivan, criado em 1917 e levado a His~6ria-em-Quadrinhos em 
1923); Popeye CElzie Segar, 1929); Be~~y Boop CMax Fleischer, 1931); 
Tarzan Ccriado em 1914 por Edgar Burroughs e levado a 
His~6ria-em-Quadrinhos por Harold Fos~er em 1939); Ba~man CBob Kane, 
1939);Cap~ain America (Joe Simone Jack Kirby, 1941); Peanu~s CCharles 
Schulz, 1960); The Flin~s~ones CHanna e Joe Barbera, 1969); As~erix 

CR. Goscinny eA. Uderzo, 1969); Maf'alda (Joaquin Salvador Lavado, o 
Quine, 1964), alem dos mais recen~es. 
4

A es~e respei~o. ~emos a inf'ormac;:ao de Marshall MCLUHAN:" ... os 
primeiros livros de es~6rias em quadrinhos apareceram em 1936. Nao 
apresen~ando nada li~erario ou em sequencia, e sendo ~ao dif'iceis de 
decif'rar ( ... )logo f'ascinaram OS jovens. ( ... )OS livros de eS~orias 

em quadrinhos eram ~ao ex6~icos quan~o iluminuras do seculo VIII ... ", 
in Os Meios de Comunicac;:ao , p. 193 . Concluimos, por~an~o. que os 
primeiros quadrinhos eram apresen~ados unicamen~e com imagens e es~as 

nao ~inham uma sequencia Cis~o com relac;:ao as publicac;:oes em livros). 



Alem disso, ~amos que a origem da His~6ria-em-Quadrinhos e 

sua - veiculacao ligadas publicacoes jornalis~icas 

'd" 8 per1o 1cas 0 primeiro impulso dado His~6rias-em-Quadrinhos nos 

jornais ocorreu, pode-se dizer, com in~ui~os comerciais. Para melhorar 

e ampliar a di£usao de suas publicacoes, o New York World, copiando a 

ideia aparecida uma semana an~es no New York Recorder, em 1893, 

a publicar aos dorningos uma pagina de desenhos coloridos
6

. 

pass a 

Em seus prim6rdios~ as His~6rias-em-Quadrinhos apresen~avam um 

claro cara~ar cOrnice am suas narrativas, o que prevalacau por mais de 

vin~e e cinco anos; apenas em 1929 roi publicada a primeira 

Hist6ria-gm-Quadrinhos raalis~a. Pode-se de~ini-la, ~amb~m, como uma 

conjuncao do cinema com a li~era~ura dos anos 30; com o tempo, 

~ama~ica passou a ser policial, de aventura ou de £iccao cientirica, 

sem que se abandonasse, entretanto, os temas cOrnices. 

0 periodo que se abre com a eclosao da Sagunda Guerra Mundial, 

em 1939, e que vai ate 1948, mais ou menos, pode ser considerado uma 

fase de crise da Hist6ria-em-Quadrinhos. Os motives, muito ligados a 

guerra. eram aconornicos c crise na industria de papal ) ou politicos 

C as his~orietas eram utilizadas na propaganda belica ), en~re outros. 

AlQm da guerra, urn outre evento ocorre nesse periodo: o avanco 

concorrenta da televisao. 

Atualmente, no Brasil, s6 para ci~ar os mais comerciais, tamos 

8 Es~a periodicidade chegou a ~al pon~o que, an~es 
Mundial, por ocasiao de uma grave de jornais 
prefeito da cidade lia Q comentava no radio 

habitualmente, apareciam no jornal C Pierre 
Du lineaira au tabulaire, Communications n2 24, p. 

6
Roman GUBERN, El Lenquaje de los Comics. 

da Segunda Guerra 
novaiorquinos, o 

as tiras que, 

FRESNAULT-DERUELLE, 
7. 
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a vas~a galeria de personagens d'A Turma da Monica, criada por 

Mauricio d9 Souza e um ou~ro grupo, de publicacao mais recen~e: 

A Turma do Arrepio, com desenhos de Cesar Ccom criacao e producao dos 

Es~udios Ske~ch) da qual ~azem par~e personagens classicos de ~error, 

mirins: Med~ia Cbruxinha), S~ein CFranks~ein), Tu~y Cmumia), Luby 

ClobisomemO, Draky CDracula) e Belredo, o morcego CVer ilus~racoes I e 

II ). 
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I 1 ust-r a.<;:ao I 

Almanague da Monica n2 29, 1902. Capa. 
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20 21 

I 1 ust.r acao I I 

Gibizinho da Turma do Arrapio n2 8, 1992, p. 20-21. 
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3. Fo~onovela Tradicional ou A I~aliana 

A Fo~onovela ~ um genero narra~ivo C possivel de aproximar-se 

da li~era~ura e do cinema ) que se da a~raves de fo~ografias e de 

7 
palavras En~re~an~o, definicao simples pode conduzir a 

conclusOas arrOneas, como, por exemplo, achar que Fo~onovela e outras 

ca~egorias que sa u~ilizam da imagem fo~ografica e da palavra para 

criar narra~ivas sao a mesma coisa. 

Embora a imagem ja ~enha sa ligado a palavra, em moment.os 

ant.arioras, com obje~ivos de . - 8 comunJ.cacao a Fo~onovela s6 ~eve 

condi~Oes de surgir, obviament.e, apos a invencao da fo~ografia e 

~ambem do cinema. 

Jun~o com a fo~ografia e a par~ir do cinema, resumos de filmes 

passaram a ser pub!icados acompanhados por fo~ografias ilus~ra~ivas. 

Pos~eriormen~e, nes~a mesma 1inha, surgiu o que Haber~ chama de 

"cine-romance"
9

, definido como a reducao do cinema a linguagem dos 

quadrinhos: o enredo do fi!me era narrado a~rav~s da co!ocacao, lado a 

lado, de palavras e das fo~os das principais cenas. 

Es~e dado e confirmado palo es~udioso da es~e~ica fo~ografica 

7
Angeluccia B. HABERT, Fo~onovela e Indus~ria Cul~ural, p. 17. 

8
com a xilogravura medieval, com a li~ografia do inicio do s~culo XIX 

e com a propria His~6ria-em-Qu;,ciri nhn"'. o., cini"' 
inclusive, sao considerados por Haber~ como 
fo~ografia. 

a 
pr i mAi rn:c; AVAnt.n~ 7 

pr~-his~oria da 

9
Ange1uccia B. HABERT, Fo~onovela e Indus~ria Cul~ural, p. 36. 
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Jean-Clauda Chirolle~ 10 11 
e palo es~udioso dos quadrinhos Roman Gubern . 

Des~~Ul~imo au~or lemos que d Fo~onovela nasceu da cine-novel a 

em 1947, na I~alia, sua capi~al mundial. Na Franca, ela chegou dois 

anos depois a, pos~eriormen~e aindat na Am9rica La~ina. 

Aprasen~amos, a ~i~ulo de ilus~racao, urn exemplo de cine-

romance C Ilus~racao III ) ~al como sa denominada publicacao em 

ques~ao. o melodrama, o exagero expressive e uma cer~a aproximacao 

desmadida en~re as ro~os e ~ambem en~re as ro~os e 0 ~ex~o e 0 que 

predomina nt:ist..e g9nero. 

7. 
10

Jean-Claude CHIROLLET, Es~he~igue du Pho~oroman, p. 
rrancesa, o corresponden~e de Fo~onovela e Pho~oroman e 
chama o ""cine-romance"' de Habert. de .. cin&-roman-phot..o" C 

ere~ivamen~H. dado origem ao Pho~oroman ). 

Em lingua 
Chi rolla~ 

que t..eria, 

11
Roman GUBERN, Li~era~ura da Imagem, p. 19. Nes~a obra, cuja au~oria 

do ~e~o e a~ribuida a R. Gubern, o "cine-romance" de Haber~ a o 
.. cin&-roman-phot..o.. de Chiro11et.. sao chamados de '"cinenovela... A 

nomencla~ura de cada genero e impor~an~e na clareza de nossa analise. 



---, 
' ' 

Cine Romance: 

• Por quem OS SlDOS dobram· 
J '•1: >', Ji!!~l TJJI-: iH-.LL TllJ.L..; 

: ... 

I"· In''" .,J ,, 

' J 

Banco de Imagem/AEL/UNICAMP 

Ilust-racao III 

·-- .... ,. 
u..<a..:~ ~"' ,,.., "·-··· •. .,_....__,..,. __ .... ,.... .... ·-··~·· ...... ..._., 
a ~~·'-'" •.n~ " f,....,.., ...,,_., 

i,-_ ..... ...-._ i;..""'" • •·4.,. ... ··---- , . ., -•· ... ,~.,.. 

.. ,., ·l- .-J.. <I _, ....._ __ .......... *"'''" 
""'''·" ~ r- .1.11 l.u;.- r~, ,,, .. • .,,,., . ...., 
r ........ !J. ,.,.r> "J .... ,, 1",,. • •• ,_ 
"• P·--:~-- r "'"' ..,;....,,,;...' •u. " • .. ,.,.._ 
t..:.-• _,._.....; ..... •"•-'' ... ,, ............ __ ,..,,._ 

.:c ~~-d •. , ....... u..-.... ' .... ··•. 
L,.,.,._ ..... <1"""""-ko • ~'""''• ,.,.._ <~· 

1.,,.,.,,., ·-'" '"""" .... 4 ,..,., 
r..• Ju· ....... / .... ll.ltl>a """·''" 

L-"- '"rc'" ,._,. '*"-' "·'"' 
L~·:, •. .;~ , .• r:..-.. .. #< ... ;., 

... ' .. ..... 

Exemplo de Cine-Romance: "Por quem os sinos dobram··, 

Revist-a A Cena Muda n 2 32, p. 27. 
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A seguir, ~emos a pagina de apresen~a~ao de uma Fo~onovela 

C Ilus~ra~ao IV): his~6ria roman~ica, a~ores i~alianos, 

personagens posando para as ~o~os, olhares buscando expressividade: 

ingredien~es essenciais na cons~rucao des~a narra~iva. 



Antonella ........................... . 
Danilo Verde ........................ . 
Cinzia Bofantini 
Pascal Persiano 
Adriana Rame 
Fiamma Tulli 

Ilust-rac;:ao IV 

Cristina 
Marco 

Consuelo 

Raul 
Diretora 

Lea 

"'Nosso amor", Al managua de Fot.onovel as n"' 627, 

Agost-o/1990, p. 4. 

60 



61 

Esperamos, des~a ~orma, ~er melhor apresen~ado a Fo~onovela e 

seus~ recursos narra~ivos~ ainda que descompromissados de uma analise 

mais pro~unda com rela~ao aos seus mecanismos £iccionais, a sua 

composicao ~ormal a ao seu alcance am ~ermos de publico consumidor 

es~e, ~alvezt o assun~o mais abordado do gGnero em-ques~ao. 
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4. Sequencia Fo~ograrica 

Podemos pansar que a principal carac~eris~ica de uma Sequencia 

Fo~ograrica saja um cer~o sen~ido narra~ivo que seu conjun~o deve 

~ransmi~ir. expressando a ideia de desenvolvimen~o da acao no ~empo e 

12 
no aspaco ; ala rorma uma unidade onde as ro~ografias que a compoem 

sao maras ~rac5es qua. sozinhas, possuam urn ou~ro sen~ido discursive, 

~ambem rracionado, individualizado pela imagem que se apresen~a so. 

isolada - preanchida, enLreLan~o. de con~eUdo. 

Des~a forma, a Sequencia Fo~ografica pode exis~ir sozinha -

enquan~o genero C acompanhada ou nao por palavras, mas possuidora, com 

cer~eza, de urn ~i~ulo ) ou ser parLe inLegran~e de um g&nero maier 

C a Fo~onovela ou o Fo~o-Romance, por exemplo )
13

. 

Man Ray, 

ro~ograrica por 

no inicio do sSculo, ja propos uma 

associ acao .. como af'irma 
14 

Baetens 

""narra'li va 

-que .a. 

cer~amen~e. o exemplo pioneiro de urn ~rabalho ro~ografico narra~ivo 

sequencia!. En~re~an~o. o americano Duane Michals (1932-... ) e ~ido 

como urn dos pioneiros e o maier 
15 

expoen~e da Sequencia 

Fo~ografica, mesmo ~endo iniciado suas experiencias em 1966 C palo 

menos 30 anos dis~an~e de Man Ray). 

12
Marie-Loup SOUGEZ. His~oria de la Fo~ografia, p. 345. 

13o que diferencia, en~re ou~ras coisas, Fo~onovela de Sequencia 
Fo~ografica e a propos~a de cada uma, a ausencia de ~a~os am boa 
par~e de Sequencias Fo~ograficas a a malhor qualidada de adicao das~a 

ul~ima. As relacoes en~re Sequencia Fo~ografica a Fo~o-Romanca serao 
vis~as mais adian~e. 

14 
Jan BAETENS, Du Roman-Pho~o. p. 13. 

16
Marie-Loup SOUGEZ, His~oria de la Fo~ografia, p. 343. 
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Michals pede ser considerado o de£inidor do genera que, per sua 

vez.-segundo ainda a£irmac5es de 

Fot.o-Romance. 

16 
Baet.ens , deu origem ao moderno 

Com oit.o anos de experiencia e consolidacao de suas series 

fot.ograficas, Michals inicia, em 1974, suas 

hist.oriet.as passam a ser "sublinhadas" por ~e~os manuscrit.os, que 

enriquecem seu discurso imagetico per vezes tao fant.ast.ico e que, 

ent.rGt.ant.o, ora t.ornam-se como complement.o 

compraensao, ora apenas - ou at.e - modiricam-na. Para encarrar est. a 

capitulo, acompanhe est.a "Le voyage de 1 'esprit. apr as 1 a mort.·· 

C Ilust.racao V ), criada por Michals. 

16 
Jan BAETENS, Du Roman-Photo, p. 114-115. 



I 1 u:str a.;::ao V 

S~qu~ncia Fo~ografica C26 fo~os) d~ Duan~ Michals. 

Col~.;::ao Pho~o Poche n2 12, 1983. 

64 



99 

le /t/7J'jO}£ viJ! ~:£.HJ/-vd 
o 0 I 

,o~d:J At:; /f!"'£&L 

/ 

~ __ {-' . 
I 

2. 



66 

i 



67 

7 

• 

I 

! 
/0 

~ f>'AA4/ au_ ~ i' lj 



58 

' 

I 
l'f, 

/_u C<ffr:whrn<J ,' adMn M Sve. 



69 



60 

\' 
' 

~·. 
I 



61 

l 
l 

I 

,_ 



62 

IV. 0 FOTO-ROMANCE CPERFIL DO PERSONAGEH~ 

1. Introduc;:ao 

Ao introduzir este capitulo, julgamos necessaria esclarecer o 

porque dessa denominac;:ao "Foto-Romanca" ao genaro qua sa aprasanta. 

Por qua usar urn termo oriundo da lingua £rancasa na qual sa 

£ala am Roman-Photo ? Ao pe da letra, Roman-Photo, em portugues, 

signi£ica Foto-Romanca. Entretanto, pareca complicado chamar as 

hist6rias que temos em maos de "romance" c com relac;:ao a sua parte 

li~araria ), pois a romance, em Teoria Li~eraria, seria alga maier que 

os Foto-Romances que conhecemos e estudamos. Os dois outros "tipos" de 

narrativa - se assim podemos chamar - sao o conto e a novela. Urn 

con~o, cer~amenLe, nao saLisfaz, ou melhor, nao combina com a producao 

que conhacemos. ResLa-nos, pais, a novela, uma narra~iva m&dia que 

corrasponderia mais de perLe ao FoLo-Romance, em Lermos de exLensao. 

Se aceiLarmos esLa denominacao, Leramos que chamar o genera,. 

entao, de Foto-Novela - ou Fotonovela. Entretanto, no Brasil, !ica 

di£icil £alar em Fotonovela sem £azer com que se panse nas publicac;:oas 

a italiana grandamenta di£undidas nos anos 60 .. 70. 

Nao podemos nos esquecer, tambem, da carga preconceituosa qua 

esta literatura carrega: toda narrativa literaria visual £otogra£ica 

pode sar chamada de £otonovela - independent-a 

leitor e tematicas desenvolvidas assim 

da 

como 

escrita pods ser chamada de liter a tura e qualquer 

pode ser chamada de cinema. 

qualidade, publico 

qualquer hist6ria 

hist6ria £ilmada 
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Dada es~a grande polemica, ~omos ao Dicionario Aurelio e nele 

encoft~ramos como sinOnimo de Fo~onovela o ~ermo Fo~o-Romance. Assim 

sendo, acredi~amos que ao ado~armos es~a ~erminologia - Fo~o-Romance 

es~amos, ao mesmo ~empo, sendo ~ieis a ~raducao do ~ranees para o 

por~ugues, al~m de es~armos seguros quan~o ao signi~icado que o 

~ermo possa ~er em nossa lingua, evi~ando, des~a ~orma, qualquer 

en~endido com relacao ao nosso obje~o de es~udo. 

mal-
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2. Def'inicao 

0 Fo~o-Romance e uma narra~iva visual criada a~raves da 

disposicao de imagens f'o~ograf'icas em sequencia, 

acompanhadas 
1 

ou nao por palavras 

imagens es~as 

An~es de enveredarmos por ques~oes mais especif'icas do 

Fo~o-Romance como, por example, seu dasenvolvimenLo hist6rico e a 

comparacao com ou~ros generos narra~ivos verbo-visuais, julgamos 

necessaria precisar a nomencla~ura impu~ada a ca~egoria. Para ~an~o. 

apresen~amos abaixo as expressoes conf'eridas ao Fo~o-Romance com a 

respac~iva alucidacao da ralacao que cada urn dales mantem, 

e~etivamenta, com o g8nero em questao: 

- Fo~o-Romance Moderno: terminologia conferida a propos~a 

A 2 
contempora.naa os ~rabalhos surgidos no decorrer da decada de 80 com 

Benoi~ Pee~ars e Maria-Francoise Plissar~ 3 - que a dif'erencia de uma 

out.ra, por oposic3.o, an~iga, que convencionamos chamar a qui de 

Fo~onovela Tradicional ou A I~aliana; 

- Fo~o-Romance Tradicional: opondo-se ao Fo~o-Romance Moderno 

a" por t.ant.o' 
4 

para n6s, o mesmo que Fo~onovela . 

1 
Jan BAETENS, Du Roman-Pho~o. p. 6. A prop6si~o da 

existe entre as da£inic0es de Fotonovela, Saqu&ncia 

Fo~o-Romance, reservamos uma par~e sub-sequen~e para 
dessemelhancas def'ini~ivas. 
2

Jan BAETENS, Te~e a~ image dans le roman-pho~o. 
Volume Especial: Conference Proceedings, p. 170-176. 

semelhanca que 
Fo~ograf'ica e 

verif'icar as 

Word and Image. 

3 Es~e dado his~6rico sera de~alhado no decorrer do capi~ulo. 
4 Benoi~ PEETERS e Marie-Francoise PLISSART, A 
roman-pho~o.Revue des Sciences Humaines n2 210, p. 

la recherche 
79 C onde ales 

du 
se 
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Apresent.amos, ainda. a t.i t.ulo de curiosidade,_ duas 

~rancesas e suas de£inic0es: 

Phot-o-Roman: narrat.iva onde a £ot.ogra£ia predomina com 

relacao ao verbal C ela e mais ""phot.o .. do que "roman .. )
6

; 

Phot.oroman: t.ermo com o qual Chirollet. se re£ere 

Fot.onovela e ao proprio Fot.o-Romance Moderno
6

. 

referem ao Fot.o-Romance como sendo, nest.a acep.;::ao t.radicional ou 
""- it.aliana" ) '" Jan BAETENS:, Du Roman-Phot-o, p. 0 C ond"' Ql<> t.r a ca 
as origens do Fot.o-Romance de maneira idemt.ica a que ja £izemo s com a 
Fot.onovela no capit-ulo precedent.e ). 0 mesmo acont.ece na 
Encyclopaadia Universalis France - S/A, Corpus 16. p. 79, bam como no 

Dict.ionnaire des Lit.t.erat.ures V. 2, p. 1248. 
5

Jan BAETENS, Texte at. image dans l"' roman-phot-o. Word and Image, 
que emprest.a a de£inicao de Serge SAINT-MICHEL CLe Roman-Phot-o), que 
se confirma no Dict.ionnaire des Lit.t.erat.ures V. 2, p. 1248. 
6 

Jean-Claude CHIROLLET, Est.het.igue du Phot.oroman, p. 6 C onda ele fala 
da origem do Phot.oroman t.al qual apresent.amos como sendo a da 
Fot.onovela) e p. 9 C em que diz o seguint.e:"Vist.o que o dicionario, 
consagrando a acep;:ao popular do t.ermo 11 roman-phot.o .. ,. de.:finiu-o como 

uma "int.riga romanasca ou policial cont.ada sob a forma de fot.os 
acompanhadas de t.extos, int.egrados as imagens" CLarousse), nos nem 
saberiamos est.ar desobrigados de um exame at.ent.o das possibilidades 
art.ist.icas do roman-phot-o, que nos preferimos chamar de phot.oroman, de 
rest.o, a fim de evit.ar, t.ant.o quant.o possivel, confundi-lo com um 
gQnero romanesco. a de simbolizar,. com ist.o. a preemin8ncia da 
fot.ografia. "). 
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3. Surgi men t-o 

Embora ainda nao clarament-e definido como um genero especifico, 

o Fot-o-Romance t-em sua genese complet-ament-e ligada a Cine-novela, a 

Fot-onovela Tr adi ci onal e a Sequencia Fot-ografica, alem de parecer 

uma exacerbacao visual do nouveau-roman C corren~e li~eraria que 

t-em como caract-erist-ica a producao de romances lit-erariament-e 

cinemat-ograficos ). 

Cronologicament-e, t-emos que a Cine-Novela do inicio do seculo 

C principais cenas de filmes com palavras as acompanhando ) propiciou 

o desenvolvimen~o da roman~ica e popular Fo~onovela. cujo surgiment-o 

dat-a de 1947
7

. Essas duas vert-ant-es sao facilment-e encaixaveis no 

9 dominic da lit-erat-ura de massa . 

Na out-ra margem dest-e curso narrat-ive surge a Sequencia 

Fot-ografica C1966) a part-ir, principalment-e, de Duane Michals. Ela 

parece ser o embriao do Fot-o-Romance C1991)
9 

t-al qual o conhecemos 

hoje. com suas propos~as e preocupacoes art-ist-icas e desejoso de 

ascender ao meio cul~o. 

7
Roman GUBERN, Lit-erat-ura da Imagem, p. 19. 

8 
Remet-emos, a t-it-ulo 

Cine-Romance quant-o 
61 , respect.i vament-e. 
9 

de lembranca, aos examples 
de Fot-onovela present-as 

ilust-rat-ivos t-ant-o 
no Cap. III - p. 49 

de 
e 

Embor a Fugues, de PEETERS e PLI SSART C 1983 ) sej a 
Fot-o-Romanca, em 1091 est-es aut-ores publicaram sua 
experiencia conjunt-a unindo palavra e fot-ografia num album 
Correspondance. 

0 primeiro 
primeira 

int-i t-ulado 
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A von~ade de enveredar por discursos £o~ogra£icos veio de 

fo~6grafos e nao de escri~ores~ embora haja au~ores que caminhem com a 

mesma seguranca nos dois meios, como a o caso de Denis Roche C de quem 

ja £alamos no Capi~ulo II ). 

Aber~os cada vez mais a ~iccao e a sequGncia de imagens, os 

£o~6gra£os represen~aram urn papal signi£ica~ivo na £ormacao do 

Fo~o-Romance. Alam disso, Jan Bae~ens enumera ~res £enomenos que 

f'avorecera.m o surgiment.o de uma. ••nova f'ot.ogra.f'ia"": a const.rucao em 

sarie da £o~ogra£ia de moda; ''a impor~ancia capi~al da £o~ogra£ia na 

ar~e con~emporanea, onde se mul~iplicam as realizacoes des~inadas ao 

regis~ro £o~ogra£ico e a dis~ribuic;:ao sob a £orma de volume" 

enfim, "o encon~ro do fo~ojornalismo e do livro como supor~e" 10 

A decada de 80 marca, efe~ivamen~e. 0 nascimen~o 

Fo~o-Romancg: 

do 

"A verdadeira aber~ura do genero, por rela~iva que 

permanec;:a, provem dos ~res £o~o-romances qug Benoi~ 

Pee~ers e Marie-Francoise Plissar~ publicaram atraves 

das edicoes de Minui t C ••• ) "
11

, 

que sao: Fugues C Fugas ), 1993; Droi~ de Regards C 0 Direi~o de 

Olhar), 1995 e Le Mauvais Oeil C 0 Mau-Olhado ), 1987. 

0 in~eresse desses au~ores es~ava em conhecer di£eren~es formas 

dg discurso, explorando as relacogs possiveis en~re palavra e imagem. 

10
Jan BAETENS, Du Roman-Photo, p. 13. 

11
Jan BAETENS, Du Roman-Pho~o. p. 11. 
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Hoje podemos dizer que o Foto-Romance ja e tido como urn objeto 

para n6s, 

def'inidor apena.s de urn conjunto de obras, sen do est as muito 

respeitaveis, principalmente no que toea aos objetivos narratives 

atingidos a partir de sua proposta original. 

Entretanto, submetido a criticas literarias e a avaliacoes 

fotograficas, o Foto-Romance passa bern pela primeira mas, na segunda, 

aparecem alguns ques~ionamen~os que veremos a seguir. Por ora 

concordamos, obviament.a, que ··o Fot..o-Romance n.3.o est..a, hoje, mais que 

em sua pre-hist6ria'"
12

. E perguntamos, junto com Alain Robbe-Grillet
13

: 

seria o Fo~o-Romance um g9nero radicalmen~e novo ? 

12
Benoit PEETERS e Marie-Francoise PLISSART, A la recherche du 

roman-photo. Revue des Sciences Humaines n2 210, p. 82. 
13

Alain ROBBE-GRILLET, Pour l~ roma.n-phot.o. Int.roduc;:.io Cp. I -IV) ~ 
Chausse-Trappes, urn outre Foto-Romance, produzido por Elieba Levine e 
Edward LACHMAN, p. I. 
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4. Au~o-R~~ra~o ~ Al~o-Con~ras~~ 

.. Prendc;;ou-nos o d~;~~sejo,. diz~m B. P~~~~rs ~ M.-F. 

Pliss•r~ - vindo n&o se soube de onde C mas sus~en~ado, 

s~m duvida, numa ~~imosa admira~ao pelas sequencias de 

Michals, num cer~o gos~o p~las his~6rias em quadrinhos, 

numa paixao comum pelo roman~sco ), d~ 

f'ren~~ a ques~ao do Fo~o-Romanc~ ( ... )"
14

. 

colocar-s~ 

Com base nas~a daclara~ao, pansamos qua chagou o moman~o d~ 

comparar com a~encao o Fo~o-Romance a His~6ria-em-Quadrinhos, 

Fo~onovela a a Sequencia Fo~ognl.f'i ca. 

14 Benoi~ PEETERS a Maria-Fran~oisa PLISSART, A 
roman-pho~o. Revue de Sciences Humainas, n2 210, p. 

la 
78. 

recherche du 
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4.1. Semelhan~as e Direren~as 

A His~6ria-em-Quadrinhos si~ua-se, para Moli~erni 15 , como uma 

forma de ar~e popular de~en~ora de meios pr6prios de expressao, que sa 

divid~ ~m narra~ivas para jovgns;, adul~os g criancas. Exist.em, 

en~re~an~o. alguns escri~ores desejosos de dar His~6ria-em-

Quadrinhos uma rorma mais li~eraria, is~o e, mais precisa e es~udada, 

com urn maier sen~ido de linguagem a com con~eudo comparavel a qualquer 

born ~arlo. 

No~e-se, aqui, a maneira como o verbal ou li~erario e colocado 

como alga supremo ou privilegiado, pois a Hist.6ria-em-Quadrinhos, como 

colocou o aut.or, enquant.o linguagem visual, pede conseguir urn born 

padrao li~erario C enquan~o ~arlo ). Ou seja, a par~e visual da 

His~6ria-am-Quadrinhos poda, as vezes C ou a~e ) a~ingir o nivel 

narra~ivo superior que ela a~ribui ao verbal. 

Depois, ele afirma: 

.. C ... ) t.emos a imagem na.rrat.iva em si mesma, a imagem 

sam ~arlo qua anuncia uma accao (sic) ou que prefigura 

varias out.ras; e ao execut.ar a sint.ese do ''bal.io'', do 

"marco" e da imagem narra~iva, obsarvamos qua o £Q.!lliC 

combina duas formas de narra~iva: a do ro~eiris~a e a 

do grafis~a ."
16 

15
Apud Roman GUBERN, Li~era~ura da Imaqem, p. 8-15 e p. 78-79. 

16
Roman GUBERN, Li~era~ura da Imagem, p. 16. 
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Porcebe-se que Moli~erni coloca a cer~eza de que a imagem,. 

soziftha, e em momen~os em que is~o o permi~a. narra alguma coisa. Ha 

uma jus~aposicao da escri~a - com a possibilidade do balao - que se 

combina com a imagem com a mesma in~encao narra~iva an~erior. 

Compar~ilhamos, ainda com o mesmo au~or, a raspei~o das 

dif'erencas 

Tradicional: 

exis~en~es en~re His~6ria-em-Quadrinhos e Fot.onov .. la 

··o.. momen~o, a f'o~onov .. la 1imit.ou-s .. a ilus~rar cert..a 

f'orma de romance cor -de-rosa. ou hi st.6r i co. A est.9t..i ca 

pura do comic nada ~em a v .. r com a f'o~o n ov .. la. Es~a 

pod .. s .. r <>xecu~ada por d<>z f'ot.6graf'os dif'<>ren~ .. s , p<>lo 

que nunca s .. sab<> qual a 0 t.oqu<> d<> mes~r .. ; en~r .. ~an~o. 

quando vemos urn comic assinado por Jean Giraud, Alber~o 

Uderzo, Jija ou Hugo Pra~~. exis~e urn universe in~eiro 

criado pelo graf'ismo. "
17 

E cons~an~e a desvalorizacao f'o~ograf'ica impu~ada a Fo~onovela. 

Nela, a preocupacao com a t..8cnica e com a est..9t..ica f'ot..ograf'icas 9 bern 

manor que no Fo~o-Romance ou na Sequencia Fo~ograf'ica. Talvez uma 

explicacao para is~o s .. ja o f'a~o de que o publico e a ~iragem da 

Fo~onov<>la f'oram, na Gpoca de seu auge, muit..o ma.iores quando 

comparados com es~es generos mais recen~es. En~re~an~o. a analise 

des~as ques~oes ~alvez caiba aos ~e6ricos da cul~ura de massa. 

Quan~o a comparacao propos~a por Moli~<>rni, cremes que e 

complet..ament..e verdadeira quan~o a sua conclusao: ao f'alar am universe, 

17
Roman GUBERN, Li~era~ura da Imagem, p. 73. 
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ala sa ra~ara ao as~ilo d~s dasanhis~as, na maioria das vezes, 

i ncoR:fundi val . 

Roman Gubarn amplia as~as discussoas
18 

lambrando o na~uralismo a 

o raalismo da fo~ografia a das mulLiplas possibilidades iconograficas 

passar 

id9ia de movimen~o; no desanho, dois simples rabiscos ou uma nuvam de 

poaira rasolvam, tambam com :facilidada, asta problema. Alam dassa 

racurso do gra:fismo, a onomatopaia cultivada pala His~6ria-am-

Quadrinhos, jun~o com 0 dasanho, narra ~oda uma acao. 

ConcanLrando nosso olhar, agora, sobra a Fotonovala, tamos qua 

ala 

··e um genero sam valor nam hist.6ria., Cii'Xerc:icio de 

mesmice perpatua desde a origem movido pelas vitimas 

qua a al a a.derem c o publico culturalman~a 

das:favorecido ) a palos sedu~ores bam dis:farcados C os 

magna~as da adicao )."
19 

Sua ~amaLica nos remaLe aos :folhatins dos saculos XVI a XIX 

romanascos e sentimen~ais - e as mulhares const.it.uem seu pUblico-a.lvo, 

a axplorado a~ravas de con~eudos quimaricos da his~6rias 

padronizadas a par~ir de con:fli~os qua envolvam os aleman~os amor, 

casamant.o, sexo e posicao social, que sao rasolvidos a~ravas de 

solucOes quase sempre magicas. 

18
Roman GUBERN, Li~aratura da Imagam, p. 66-70. 

19 
Apud Jan BAETENS, Du Roman-Pho~o, p. 2, sem re:farencia da au~or. 
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Assim como o cinema inspirou publicacOas ~omo o cine-romance. 

a l.:Lt...Qrat..ura. dQnt...ro da Fot...onovela, t...amb&m t...ava seus momant...os. 

His~6rias como 0 Morro dos Ven~os Uivan~es de Emile Bron~e e 0 Conde 

de Mon~e Cris~o de Alexandre Dumas foram adap~ados para o genero, no 

Brasil, pelas revis~as Capricho C 7, se~embro de 1962 ) e 

Grande Ho~el C n2 762, 02/01/1962 ), respec~ivamen~e. 

A producao de uma Fo~onovela e realizada, basicamen~e. em ~res 

mom1iitnt...os: 

12) concepcao de um ro~eiro que ira orien~ar 

fo~ograficas subsequen~es; 

as ~omadas 

revelacao e ampliacao das fo~ografias segundo 

especificacoes de ~amanho, ~om e ~rucagem requeridos pelo ro~eiro; 

32) mon~agem da sequencia de fo~os. 

0 ro~eiro e baseado, fundamen~almen~e. em argumen~o dire~amen~e 

subordinado as ~ema~icas ja referidas; as fo~ografias devem obedecer a 

cri~erios de drama~icidade e suges~ao; a mon~agem C ou diagramacao ) 

vis~a pelo prisma da linguagem, nada mais e que a disposicao das 

fo~os e do ~exto nas paginas e deve ~er como qualidades principais 

poder ~ransmi~ir uma 16gica narra~iva e re~er na memOria visual do 

lei~or os element...os mais impor~an~es da mensagem ~ot...ograCica, au seja, 

colocar-se como uma unidade de linguagem compos~a pela relacao 

fo~ografia/li~era~ura. 

Vejamos, a par~ir disso, o que diz Angeluccia B. 

respei~o da mon~agem da Fo~onovela enquan~o linguagem: 

"A jus~aposicao dos dois elemen~os C .•. ) nao 

lei~or um grande numero de combinacoes. Pelo 

Haber~ a 

abre 

fa~o 

ao 

de 
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que, na maioria das vezes, o te~o explica a ~o~o, ou a 

f'ot.o e mera ilust.ra~ao do t.exto. A rela~ao ent-re os 

dois element-os e redundant. e • dela se conclui sempre 

univocament.e. Eles se desenvolvem lado a lado, com a 

mesma f'un~ao exposit-iva e explicat.iva, nao se mist.uram 

nunca, n.io 

quadrinhos 

criam uma linguagem 
ao 

desenhados." 

visual como OS 

Com cer~eza, esla a a di~eren~a crucial que se apresenla entre 

Fot.onovela e Fot.o-Romance: enquant.o naquela ha um paralelismo 

narra~ivo de imagem e le~o, nesla G da simullaneidade, da sinergia 

ent-re esses dois element-os que resulta a narra~ao f'iccional. 

Desta f'orma, podemos pensar que a Fotonovela teve uma grande 

importancia a nivel comercial, alem deter servido de ponto de partida 

para OS que dela queriam f'azer um genero menos arido. 

Part-indo, desta vez, para a Sequencia Fotograf'ica, pensemos 

nela como um tipo de f'otograf'ia C como ja f'izemos com 0 

Fot.o-Romance ): teremos que f'azer distin~oes entre f'otograf'ia enquanto 

"golpe", recorte espa~o-temporal da realidade, e sequencia f'otograf'ica 

como um conjunt.o desses recortes e golpes dispostos de maneira a criar 

uma narrat.iva, uma hist6ria, um discurso. 

Ent.retant.o, esta verossimilhan~a propria a f'otograf'ia pode 

modif'icar-se automaticamente em algo ilus6rio quando dirigimos nos sa 

aten~ao para o f'icticio e o inventado que e a Sequencia Fotograf'ica 

20Anl · B g<> UCCJ.a • HABERT, Fotonovela "'Indust-ria Cultural, p. 91-92. 
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como ~ambem e o Fo~o-Romance. 

AlEtm disso,. na sequSncia de imagens, •• a cont..inuidade anula o 

cor~e proprio ao meio fo~ografico .,2!l e ~alvez seja es~a anulacao 

responsavel pela criacao do ~ear ficcional necessaria a Sequencia 

Fo~ografica; quan~o mais con~inua a his~6ria, quan~o melhor cons~ruido 

o encadeament..o, maier a ilusao de moviment..o, de acao e de 

acont..eci ment.o. 

2!2! 
E Bae~ens comple~a. num ou~ro ~ex~o , seu pon~o de vis~a. com o 

qual, por ora, concordamos: 

"6 urn erro grosseiro inst.it.uir no ~ra~o especifico 

do genera o hiper-realismo ~ipico dos elemen~os que o 

const.i t.uem". 

Tal nao e, contudo, a opiniao de Jean-Claude Chirolle~ 23 , que 

acredi ~a que 

"o efei~o do real pode exprimir-se de maneira ainda 

mais for~e: nao es~ando escravizada ao ~e~o. a 

apresant.acao dos planes va!oriza ainda mais os seres a 

as coisas, consagrando-as a sua solid3.o exist.encial." 

Na lei~ura de uma Sequencia Fo~ografica, principalmen~e nas 

des~i~uidas da part.e verbal, not.amos, em nossa axperiencia,. a 

21
Jan BAETEN$, Du Roman-Pho~o. p. 50. 

22
Jan BAETENS, Du mama a l'au~re: pour une comparaison du roman-pho~o 

e~ de la bande-dessinee. Cahiers de la Bande-Dessinee, p. 93. 

2!3 
Jean-Claude CHIROLLET, Esth9~igue du Photoroman, p. 23. 
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necessidade de um movimen~o de ir e vir, de percorrer a sequencia na 

ordem apresen~ada a na ordem inversa procurando~ des~a forma 

desvendar com 0 maximo de clareza a cons~rucao seman~ica da 

narrativa C o que tambam a po:s:si vel no video, na litera~ura, na 

His~6ria-am-Quadrinhos ); percebemos que es~e vai-e-vem ~orna-se quase 

au:sen~e quando ha um texto acompanhando a :sequencia. 

As Sequencias Fo~ograf'icas mais conhecidas sao as de Duane 

Michals. Sao hist6ria:s simb6lica:s e poaticas24 que ele cria por meio de 

trucagen:s f'otograf'ica:s. Grande parte de sua producao requer encenacoes 

e apara~o:s especif'icos sem o:s quais seria impo:ssivel realizar a 

narracao C sendo raros os casos em que ele simplesmen~e ~otografa as 

varias e~apas de um acon~ecimen~o banal e~ quando isto acontece, ha 

quase sempre ar~if'icios de ilurninacao ou de exposicao entre outros -

que al~eram o re:sultado pratico da sequencia ). 

A~rave:s desse:s recurso:s - tecnico:s ou nao - Michals of'erece-nos 

urn ref'eren~e ilusorio, por ele manipulado, que resulta em ~rabalho:s 

verdadeirament.e ricos em t...ermos narratives alem de 

extraordinariamente conciso:s - mesmo que se apre:sentem extritamente 

atraves de imagen:s e ~enham como unica ref'erancia verbal 0 ti~ulo. 

24 
Como exemplos, lembramos alguns de seus ~rabalhos contidos na colecao 

Pho~o Poche: "Le voyage de l'e:spri~ apres la mar~" CA viagem do 
espirit..o ap6s a mort.e), 28 f'ot..os, com palavras; '"Le paradis ret.rouvG" 

CO para.iso reencont..rado),. 6 f'"ot..os,. sem palavras; .. Le mort. vient.. a la 

vieille dame·· CA mort.r.;. VEim'\ a velha.. senhora)' 6 f:ot.os,. sem palavras; 

"L'ange dechu" CO anjo caido), S f'oto:s, sem palavra:s e "La condition 
humaine" CA condicao humana), 6 f'o~o:s, :sem palavras. Alem des~as 

tema~icas metaf'isicas e filos6f'icas, uma ou~ra vertente presents 
ne:sta colecao e a sensualidade. 
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Resta-nos, de tanta informa~ao, a que mais nos interessa: 

"a influancia de Michals sobre o Foto-Romance foi 

total mente deci siva " 26 . 

Alem disso, Baetens "'. 26 a .. ~rma que urn dos trabalhos de Michals, 

"Las choses sont de dr6le de choses"
27 

Cilustracao I ) de ef'eito 

extraordinario, diga-se de passagem - serviu de modelo f'ormal ao Foto-

Romance Droit de Regards , de PEETERS a PLISSART. 

26
Jan BAETENS, Du Roman-Photo, p. 42. 

26
Jan BAETENS, Du Roman-Photo, p. 114-116. 

27E_. , . b 
SYa s~qu9nc~a rec& G o tit.ulo .. Les choscas sont. biza.rres•• na colec:;:&o 

Photo Poche, ja citada. 



Ilust.rac;:ao I 

Sequencia Fot.ografica de Duane Michals C 9 fot.os ) 

Colsc;:ao Phot.o Poche n2 12, 1983 . 
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Para concluir, o que realmente direrencia o Foto-Romance dos 

••gQn•ros irntaos··~ por ora, e a preocupa.c;:a.o com a qua.lida.da f'ot.ogra.f'ica. 

e a publicacao em livro C inexistentes na Fotonovela, mas presente na 

Sequencia Fotograrica ). 

Alem disso, a gra.nda a~ansao da na.rra.t.iva f'o~o-romanesca. - com 

excecao de Duel , que possui 8 paginas - e a presenca marcada do texto 

- a excacao de Droit de Regards chocam-sa com a Sequencia 

imagens. 

Tambem a natureza das imagens do Foto-Romance - rotograricas 

da Historia-em-Quadrinhos, inrlui 

decisivamente nas suas etapas de producao C a Sequencia Fotograrica 

tambem possui esta particularidade ). 

Ha, t.ambSm, uma rnaior quali dada literaria quanto a tematica 

C contrariamente, mai s uma vaz,. a Fotonovela e igual a Sequencia 

Fotograrica ). 

Tem-se ainda que a tematica quase de suspense do Foto-Romance, 

onde ha sempre algo para se descobrir e amarrar toda a historia, est a 

em oposicao a tamatica comica e avanturesca da Hist6ria-em-

Quadrinhos
28 

e a tematica amorosa da Fotonovela Capesar de Duel ser uma 

historia de amor) e em oposicao as tematicas metarisicas e rilosoricas 

da Sequencia Fotografica de Michals C que podem, entretanto, ser 

difergntes ). 

28
Hoje, sabemos, nao sa pode mais ralar da Historia-em-Quadrinhos 

soment.e em t.ermos cOrnices e de avent.ura; o t.error e o suspense, por 

exemplo, ocupam, atualmenta, grande parte das producoas. 
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Trabalhando, ainda~ am l-armos comparatives~ a :fal l-a de 

libe~dade :formal present-a nos Pol-o-Romances conl-rariam a Hisl-6ria-em-

Quadrinhos Ccom seus gra:fismos) a t-ambam algumas Sequemcias 

Pol-ogra:ficas Ccom seus l-ruques 1-acnicos, l-ais como exposicao longa ou 

curta. 
29 :fot_o-monl-agens, et-c) . 

0 Pot_o-Romance coloca-se como um genero localizado numa es:fera 

cull-ural legil-imada - como a Sequencia Pol-ogra:fica - ao conl-rario da 

es:fera popularesca da Pol-onovela. 

Temos ainda que a part-e visual reproduzida no Pol-o-Romance a um 

re:ferenl-e indicia!, o que nao ocorra no desenho dos quadrinhos e, 

algumas vezes, l-ambam nao ocorre nas :fol-os com l-rucagens da Sequencia 

Pol-ogra:fica. 

En:fim - por ora - na grande maioria das Hist-6rias-em-Quadrinhos 

ha o suport-a do balao para dialogos a pensamenl-os, alam de !agendas 

que funcionam como narrador. e no Fot..o-Romance a parte verbal ul-iliza 

varies;; 

bolinhas separando 0 balao do personagem para indicar a acao de pensar 

mas :Crases ent-re aspas, a assim por dianl-e ); na Sequencia Pol-ogra:fica 

C de Duana Michals, palo manos) , qua possui uma part-a verbal, est-a a 

manuscrit.a ··subl i nhando •• as imagens, e nao ha dialogos, como ha em 

alguns Pot_o-Romancas. 

A part-ir desses it-ens comparal-ivos, I-emos nos pergunl-ado o que, 

e:fel-ivament-e, de:fine o Pol-o-Romance anquanl-o um genero. Qual seu 

29
Nada impede, enl-rel-ant-o, que se produza um Pol-o-Romance ut-ilizando 

essas t.ema:t..i cas. 
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perfil, sua personalidade ? 0 que ele possui que nenhuma ou~ra 

possui principal mGnt..~, 

diferencia-lo da Sequencia Fo~ografica. Poderiamos nos arriscar a 

afirmar que e na ~ema~ica - na Sequencia Fo~ografica ala e me~afisica 

~ ~ilos6~ica a no Fo~o-Romance, geralmen~e, de suspense - qua ales se 

dis~inguem 7 Ou ~ambem arriscadamen~e - diriamos que a Sequencia 

Fo~ografica e urn ~ema decompos~o fo~ograficamen~e enquan~o 0 

Fo~o-Romance e uma his~6ria con~ada fo~ograficamen~e 7 

Toda.via, embora na.o ~enhamos uma definicao, nao nos 

a~ropelemos para encon~rar uma raspos~a final, pois o Fo~o-Romanca e 

um genero rec@m-nascido e ~alvez nem ele prOprio ~enha encont..rado sua 

especificidade. 
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V. A VERBO-VISUALIDADE NO FOTO-ROMANCE <:ESTRUTURA DRAMATICA.J 

1. Dos Problemas que sa Colocam 

Comument-e const-it-u.ido por palavras .. f'ot-ograf'ias, 0 

Fot-o-Romance ja t-eve, ant-ret-ant-o, a axperiQncia de narrar apenas 

visualment-e
1

, f'at-o t-ambem present-a em varias Sequencias Fot-ograf'icas 

da Michals a na propria Hist-6ria-em-Quadrinhos. 

Tant-o sint-axe Cf'orma, signif'icant-eJ quant-o sama.nt.ica 

Ccont-eudo, signif'icado, sent-ido) sao f'ornecidas pelas duas unidades 

narrat.ivas t-ext-o a f'ot-ograf'ia com uma varia~ao 6bvia de 

necessidade e cont.ingSncia no moment.o de privilagiar uma ou out.ra. 

As imagens, no Fot.o-Romance, apresent.am-se em sequencia, num 

cont-inuum alinhavado palo anredo a pela escrit-a; est-a, por sua vez, 

t-am a f'uncao da sa somar ao qua a f'ot-ograf'ia ja t-anha most-rado ou 

venha ainda a aprasent-ar. Ist-o nao signif'ica que a f'ot-ograf'ia, am 

dados moment.os, nao esclare~a t.ambem inrorma~Oes da escrit.a pouco 

def'inidas lingtiist-icament-e. 

0 verbal nao pode ser descrit.ivo ou reror~ador 

apresent-adas at-raves de f'ot-os. As imagens, por sua vez, 

d~;;~ acOes 

n.io devem 

expor visualment-a - a at-raves da saquencialidade - o signif'icado das 

sit.uac5es colocadas pela escrit.a. Se assim n.io ror, n.io podemos f'alar 

daf'inidor, por ora, a que o dist-ingue da Fot-onovela. 

1
Benoit- PEETERS e Maria-Francoise PLISSART, Droit- de Regards. 
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A imagem possui urn seman~ismo ~ao vas~o que, as vezes, cabe as 

palavras de£inir urn entre varies signi£icados visuais; as palavras 

podem con~e~ualizar. Muitas vezes, porem, a subs~quencia d~ £o~os 

De man~ira mais global, o que pareca ocorrer na 

1i~~ra~ura/£o~ogra£ia a a par~icipacao simbio~ica qu~ ~scri~a ~ imag~rn 

~em na elabora~ao da narrativa. 

s~ja ~ambern £iccional. 0 literario, ao contrario, a a 

conduzir a urn r~£~r~n~e £o~ogra£ico concr~~o ~ a urn r~£~ren~e 

li~erario abs~ra~o, s~rn que o signi£icado que cada urn ~ngendra seja 

igualrnen~e concre~o ou abs~ra~o, respec~iva~n~e. 

Um ou~ro fa~or a ser considerado ~ a maneira como se depositam 

irao cornpor o Fo~o-Romanc~. Es~a obs~rvacao a n~cessaria pois ~udo qu~ 

se da a ver image~icarn~n~e no Fo~o-Romance e ~ambarn verbalrnen~e 

irnpor~an~~ enquan~o ~l~rnen~o narra~ivo. Palavras colocadas fora e 

abaixo de uma £o~ogra£ia podern es~ar querendo, por exernplo, sublinhar 

es~a imagern. 

2 
Segundo Bae~ens , o ~~~o pode es~ar sob, ~ ou sobre a imagern, 

2 
J•n BAETENS, TQ~Q Q~ imagQ d•ns !Q roman-pho~o. Word and Imaq~. Vol. 

Esp.: Con£~r~nce Proc~edings, p. 171. 



se 

s~ndo qug a ocorrencia dgssas pode se 

in~e~mi~gn~Gm~n~~ OU al~~rnar-sa SQffi qualquer l6gica ( a nao SGr que 

se qu'?ira dar urn scant.ido na.rra:t..ivo at.ravas dist..o ) . 

0 caso de algumas Sequencias Fo~ograricas de Duane Michals a 

exemplar na medida em que es~e au~or manuscreve C sob as ro~ograrias ) 

a par~e escri~a de suas his~6rias. Res~a-nos pensar no signiricado que 

is~o possa ~er de modo a ampliar a compreensao da lei~ura. Es~aria 

ale querendo colocar algo de mui~o pessoal ou in£ormal em suas 

narra~ivas? Sara apenas urn erei~o as~a~ico que o ro~6graro quis dar ao 

sau t.rabalho, uma caract.arist.ica, urn est.ilo ? Ou sera que ainda nos 

proje~a num discurso paralelo e ~o~almen~e direren~e em ~ermos de 

mensagam para nos rama~ar a uma ma~a-mansagam 7 

do Fo~o-Romance const..ruido a pen as 

visualmant..e, e ainda conduzidos palo mesmo Eaetens, concluimos qua 

as~a ausencia quase ~o~al do verbal 

paradoxalmen~ .. analoga ao surgimen~o do cinema ralado. Enquan~o o 

cinema mudo caracia da palavra ar~iculada como urn ul~imo ~oqua da 

raalismo, as axpariencias sam palavras do Fo~o-Romance paracam quarar 

rea~irmar urn poder que a imagem possui ember a a i magem do cinema. 

tanha moviment.o de narrar .. de rabular, provar uma 

verossimilhanca quando colocada em sequ&ncia. 

Com a ausencia do verbal em Droi~ de Regards, 

sen~idos que 0 imaga~ico pode ~ransmi~ir a libarada, permi~indo ~alvez 

uma rica varia~ao ~ambam na lei~ura, na in~arpre~a~ao. 

Quan~o ao predominio do li~erario ou do ro~ograrico den~ro do 

Fo~o-Romance, is~o depende de cada his~6ria, assim como o pon~o de 

part..ida dG cada narrat.iva pede acont.ecer at.rav~s da ~ot.ogra£ia ou da 
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E in~~rassan~a assinalar, lambSm, qua a dire~ao, a ~raje~6ria 

do olhar que le nao e neu~ra: da esquerda para a direi~a, de cima para 

baixo. Esta conven~ao, derivada de nosso proprio sistema de escrita e, 

neste caso, eminentsmente cul~ural 

3 
RomancG . 

e esta presente ~ambem no Foto-

3 
Vale notar, en~retanto, que a leitura da Sequencia Fo~ogra~ica de 

Michals Les choses son~ bizarres C veja p. 79-BP ) pode ser ~ei~a do 
~im para o comeco e, a~raves dis~o, ~em-se urn ou~ro sentido C tambem 
narra~ivo ), 
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2. 0 Procasso de Criacao: A Obra da Banoi~ Paa~~rs a 

Marie-Fran~oisa Plissar~ 
~ 

Embora ~~nhamos no~icia de ou~ros au~ores e obras ralacionados 

4 
ao Fo~o-Romance , o ma~erial qua pra~andamos discu~ir vis~o a 

excelencia e ampli~uda das quas~oes que coloca - e ~odo da au~oria do 

escri~or Benoi~ Pee~ers e da ro~6grara Marie-Fran~oise Plissar~, ambos 

~ambem 

con:st.am os ~i~ulos Correspondance C1981), Fugues Cl983), Droi~ de 

Regards C1986), Prague C1986), Le Mauvais Oeil C1986) e Duel (1988)
6

. 

Propomos, a seguir, um conjun~o de consideracOe:s a respeit.o de 

cada uma dessas narra~ivas segundo a maneira como se es~rut.uram a 

segundo observa~oes rei~as pelos pr6prios au~ores ( a exce~a.o da 

Aujourd'hui, cujos coment.&rios sao de Jan Baet.ens J. 

4
como Edward LACHMAN e Elieba LEVINE, Chausse-Trappes, e H. 

Suzanne et. Louise, por exemplo C o primeiro~ comprovadament.e, 

tao boa qualidada quanto as publica~oas de PEETERS a PLISSART 

GUIBERT, 
na.o de 

). 

6
os au~oras 

o rc;;.curso 

Bra~anha, e 
breve pala 

acabam de realizar urn out.ro Fot.o-Romance, mais uma vez 
unicaman~e da ro~ograria : Aujourd'hui. Raalizado 

com qua~ro personagens des~a vaz, devara ser publicado 
Edi~ora Seuil CParis). 

com 
na 
em 
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A - Corraspondanca C1981) 

"C ... ) am Corraspondanca C1981), 

liga~Oes en~re as imagens sobressai com evidGncia sobre 

a qualidada individual de cada uma das ro~ograrias. 

Est..G livro coloca em cena. a na.o-cr o nolo gia; ale :fa.z 

j ogar , di gamos, a sari a con~r a a sequencia, as r i mas 

con~ra os ancadaamen~os C ... )".
6 

E:st.e n.io G, verdadairament.e, um Fo~o-Romance; 0 livro a 

compos~o por cinco partes e em cada uma int.ercalam-se £ot.ografia e 

escri~a, sendo qua am ~res desses capi~ulos a ro~ograria coloca-se 

primeiramente. Nenhum element.o se repet.e. Ocorre apenas que, na 

con~ra-capa, ve-sa 0 conjun~o da ~odas as ro~os dispos~as da manaira a 

provocar urn san~ido a oraracando-sa a lai~ura a~a masmo an~as da obra 

em si. Es~a disposicao das vin~a a cinco imagans qua compoam 

Correspondance 9 a chave da obra pois G analoga a uma poesia 

concra~a aprasan~ada na in~roducao do livro Cilus~racao I). 

Segundo os aut.ores, a int.en~ao do modo de const.rucao int.erna da 

obra ~oi ~azar com qua cada alaman~o aliman~assa o ou~ro sam ~ar a 

~inalidada, an~ra~an~o. da ilus~ra-lo. Assim, 0 livro roi cons~ruido 

pagina por pagina, ~o~o ap6s ~ ... ~o a ~a~o ap6s ~o~o, sam qua houvassa 

urn arguman~o para guia-lo. 

6 Hubar~us von HAMELUNXEN, En~re~ien avec Marie-Francoise Plissar~ e~ 
B~noit. Peet.~rs: Const.ruire !'instant., in Revue de L'Universit.G de 
Bruxalles n2 210, p. 88-89. 
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Correspondance, p. 7 e Contra-CapaC Montagem ). 

90 



91 

B - Fugues C1983) 

"Em Fugues, em razao da complexidade da hist.6ria, havia 

exist.ido uma ~ase purament.e argument.ist.ica. c. .. ) Em 

seguida, t.inha-se verdadeiramente experiment-ado nao ter 

uma ~ase narra~iva mui~o in~ensa, au seja, nao concluir 

a uma decupagem de tipo cinematogra~ica. mas pensar sam 

int.errupc;:3.o na passagam a. imagem."
7 

Tem-se, aqui, realmen~e, uma hist.6ria, embora construida de um 

modo que da 0 que pensar. 0 que conduz 0 enredo e uma serie de 

perseguicoes que acabarao muit.o mal para t.odos Cilust.racao II). 

Est.a t.rama clarament.e policial apresent.a, em t.res capit.ulos, 

seus t.res principais personagens C Didier Marchant., o det.et.i ve; 

Chant.al Clebert., a mulher; Bertrand Zoldi, o homem calvo) e, ao ~inal 

de cada capit.ulo, ocorre o desenrolar do epilogo, que t.era des~echo 

soment.e ap6s a apresent.acao de Zoldi. 

Tentou-sa, nest.a obra, const.ruir concomit.ant.ement.e a parte 

escrit.a e a part.e ~ot.ogra~ica para se veri~icar os e~eit.os de tal 

experiencia. Os aut.ores mont.aram o argument.o a part.ir de problemas 

fotogra~icos e descobriram, depois mesmo da publicacao, que a 

fot.ogra~ia nao ~oi, de modo algum- e como eles o desejavam- o mot.or 

da narrat.iva, mas apenas um t.ema. 

Mesmo assim, const.ruiu-se uma hist.6ria que muit.o se ut.ilizou da 

gradacao: ha imagens que preparam t.oda uma sequencia; a pagina nao e 

7
Hubert.us von HAMELUNXEN, Ent.ret.ien avec Marie-Francoise Plissart. at. 

Benoit. Peet.ers: Const.ruire l'inst.ant.. Revue de L'Universit.e de 
Bruxelles n2 210, p. BB. 
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apena:s deposit-o ~:spa~ a mas urn ins~rumen~o de dis~ribuicao 

"lemp~ral. 
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-
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21 

I 1 ust.r ac;::ao I I 

Fugues, p. 21. 
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C - Droi~ d~ R~gard~ C1986) 

Incomodados p~lo r~sul~ado d~ Fugu~s, P~~~~rs ~ Plissar~ 

resolver&m colocar 8 
a fo~ografia no comando g~ral d~s~a nova obra . 

""Droit. d~ Regards foi realizado cena por cena. Havia um 

quadro g~ral, mas verdadeiramen~e geral demais. Assim, 

desde que uma sequ~ncia fosse conhecida, era cons~ruida 

~ depois mon~ada. Is~o nos p~rmi~ia ~~r mais ~m con~a 

os dados fo~ograficos, e ~irar par~ido do que realmen~e 

~inha ~ide lugar ... 
9 

Por ~azar uso unicamen~a de elemen~os visuais exce~o pela 

presenca d~ um cad~rno ab~r~o a pagina 60 ~ do qual se pode l~r 

perfei~amen~e o con~eudo escri~o em cas~elhano, con~eudo es~e que 

parece descrever poe~icamen~e algo que se observa CI!us~racao II!) - a 

obra abusa de jogos imagG~icos, a comecar palo ~ema do voyeurismo, 

algo indiscu~iv~lmen~e ligado ao olhar. AlSm disso, as primeiras 

imagens da his~6ria sao ~ambam as Ul~imas, como se urn circulo se 

fechasse: olho. 

Jogando com a duplicidade das paginas, um jogo de fo~os maiores 

e manores 4 apresen~ado em saquGncia, sam ~alar da ambigua rafer6ncia 

8
Embora cons~e em algumas refer~ncias e bibliografias - e na propria 

capa da obra - apenas a au~oria fo~ografica de Droi~ de Regards de 
Marie-Francoise Plissar~ - e u~il que se saiba que Benoi~ Pee~ers 

part.icipou da realizacao do argumen~o e da mon~agem. 

9 
Huber~us von HAMELUNXEN, En~re~ien avec Marie-Francoise Plissar~ e~ 

Benoit. Pee~ers: Cons~ruire l'ins~an~. Revue de L'Universi~a de 
Bruxelles n2 210, p. 98. 



95 

a urn jogo da damas C o jogo ludico am si a o jogo axis~en~e en~re as 

mulheres da his~6ria ) . . 
Alem disso ~udo, alguns acon~ecimen~os nos levam a pensar que a 

voyeur e a £o~6gra£a das cenas que abram e £echam a narra~iva. Is~o 

nos conduz a ~er as~a personagam como a narradora da his~6ria: 

no momen~o em qua ascreve no caderno a pagina 60 a no momen~o am qua 

£echa a cane~a na con~ra-capa C indicada como sendo a pagina 100, o 

dobro de 60, coinciden~emen~e ) quan~o nas indicacoas de que se 

u~ilizou de uma maquina £o~ografica. 

Des~a £orma a curiosaman~e a par~e verbal 

~o~almen~e ausen~e em Droi~ de Regards. 



Ilust-rac;;ao III 

Droit- d ~~~~~e~R~e~g~a~r~d~s. p. 50. 
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D - Prague C1986) 

"Reabilit.ando o ascrit.o a o f'ot.ograf'ico como ent.idades, 

~m par~G, comple~as, o album ranuncia a cer~os avan~os 

de saquancialidada. Ela a romance a f'ot.ograf'ias muit.o 

mais que F'ot.o-Romanca."
10 

Nast.a F'ot.o-Romanca, uma cgrt.a. a.ut.onomia f'oi dada t.ant.o a 

gscrit.a quant.o a imagem, lembrando urn pouco 0 modo como se const.ruiu 

Corraspondanca. 0 pont.o da part.ida narrat.ivo most.rou-sa raduzido a 

Urn t.aor o dasanrolar da uma dupla 

narrat.iva - uma am 1948 a out.ra cont.amporanaa Cilust.racao IV) qua 

apresent.am ent.re si sit.ua~Oes comuns e ambivalent.es e uma maneira 

dif'erent.e de dispor as imagens na pagina C nao mais como nas 

Hist.6rias-em-Quadrinhos, mas ocupando grandas aspacos como a dupla 

pagina ), t.udo isso e elaborado em t.orno das f'ot.ograf'ias e at.raves 

del as. 

lOBQnoit. PEETERS 

roman-phot.o. Revue 
Q MariQ-rrancoisg PLISSART, A 
des Sciences Humainas n2 210, p. 

1a 
82. 

recherche du 
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n'ayant pour seule qualitC que cet anonymat Cta· 
blissant une sorte de communaute marne entre 

tous lcs voyageurs Ju monJe. 

Prague, vendrt'di 20 Jivricr 194 8, 23 h. 

Un homme arpente neroeusement lr 

hall glacial de l'airoport. La masse 

grouillante des VO)'G{!,CUrs s'e.<.{ peu d peu 

risorbie: seuls deux vieillards, as5is sur 

un bane, attendrnt encore qu'on vienne 

les chercher. Dehors, la neige continue de 
tombrr avrr obstination. 

Lorsqu'enfin !'employe reapparatt, 
l'homme lui demande a queUe heure par

lira le prochain avian pour Vienne. Il dit qu'il n'a d{jd 

perdu que trojJ de temps, que ce vol supprimi ne fait pas 

.wn ajjaire, qu 'il doit ftre en A utriche ce soir. 

- Kcin Flugzeug heute .' ripCte l'employf Morgen 

vielleicht ... 

Et devant son imistance, if renonce d lui ripondre, 

Jermant brusquement Le valet de son guichet, 

Le froid saisit L'homme Lorsqu 'il sort de l'airoport, ses 

deux vaLises d La main. Une vieille Tatra, dont Le chaU:f 

]cur parle providentieLLement quelques mots defranfais, 

le dipose au centre de La vilLe apri:s une course qui Lui 

pararl interminabLe. 

- lei pLace T-Venceslas, monsieur. Vous trouvera 

ptut-Ctre une chambrc. 

II marche a travers la chambre, 

allume la television, I'eteint. reste 

longtemps devant la fenetre, 
reprend son livre. 

II lit : 

H II y a peu de pays au monde qui 
puissent se vanter de possCder une 

ville dont la b~autf> approch<>, mCmc 

de loin, celle de Prague. Je dirais 

meme que sous ce rapport la capi· 
tale bohCmienne dCpasse des villes telles que 

Nurcmhf'rg, Viennc, Wroclaw, voire la vieille 
C:nlogtw, c·t jc IH' s;1i" n.1itnn11 1,,~_.., _..,j nu'·11u· de_., 

villes tellt>s (luf' Rome, V<'nisc, Florence ct 

d'aurres villes du monde peuvcnt concurrcnccr 

I 1 u:st-r acao IV 

Prague, p. 11. 
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E - L~ Mauvais QQil C1Q96) 

"Aqui ast.amos volt.ando a um t.ipo da co-pras~n.;;:a de 

t.~xt.o a ~ot.ogra~ias: as imagans ast.ao amancipadas da 

t.ut.ala do discurso continuando a ~uncionar no quadro da 

d~ uma narrat.iva, a.ceit.ando Gst.e out.ro que Q o t.exlo. ••
11 

Nasta ~ot.o-romanca, a part.a verbal corra t.oda por cont.a da um 

int.arrogat.6rio Cilust.ra.;;:ao VJ. 0 reu, arguido v~rbalmant.a, 

rasponde ao lait.or at.ravas de imagans cuidadosamant.e aprasant.adas am 

~lash-back c isso nao signi£ica qua palavras nao ~a.;;:am part.a de suas 

raspostas ) . 

Raunidos, ao £inal, visual a verbal, dant.ro dast.a out.ra t.rama 

da t.aor policial, most.rarao a qua 0 parsonagam principal a condanado. 

Ha um movimant.o temporal da primaira para a ultima ~ot.o: o 

parsonagem anvelhaca visivalmant.a - um cast.igo C mau-olhado ) ou um 

tempo narrative qua dura t.oda a vida do parsonagam 7 

11
HubQrtus von HAMELUNXEN, Ent.ratign avQc Maria-Fran.;;:oisa Plissart. at. 

Banoit. Peat.ars: Const.ruira !'instant.. Revue de L'Univarsit.e de 
Bruxelles n2 210, p. 94. 
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- Jls m'avaient rejoin!, ils me tenaient. Je ne sais comment j'avais Ia force de res!ster. J'ai 
erie que je !utter& is jusqu'au bout, que jamais ils ne parviendraient a me faire taire. 

I 1 ustr a.;:ao V 

Le Mauvais Oeil, p. 76. 
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P - Dual C 1 988) 

Est. a 9 um ""mini -f'ot..o-romance•• que se desenvol ve em oi t.o 

paginas c anquanto qualquer um dos out.ros com excecao da 

Correspondance, que nao Q, e~et.ivament.e, urn Fot.o-Romance - ult..rapassa, 

garalmanta, oitanta paginas ). 

Sua astrutura C quanto a colocacao da verbal a visual na 

pagina, por example) rameta-nos a Le Mauvais-Oeil, embora am Dual 

nao haja dialogos, estrategia verbal utilizada naquala Poto-Romance. 

Palavras a fotografias tern uma importancia conjunta a a 

p<>lo 

mesmo t.om de mist.erio que sa 

Cilustracao VI). 

procurou pa.ssar nas out.ras hist.6rias 



Longtemps, je continua! mon rCcit, comme indifferent i1 scs caresses. J'attcndis qu'elle soil ames 
picds. Nous fimcs I' amour touw Ia nuiL 

Phmographtc~: Marie-l'rant;ot'e P!t~~an Tc,te: !kmJit p,_.,_•ter~ -\\·c·c Sandnm; !'.t•>lctttc·r Stephan~.· Men:u·ur 

Tou; nos remernemc-nh a _loK<jU<:S et J.tr<judm<· dt· (;rout(', Con nne\\ engn, J'\larrd Do~~ogne tt jcom-l.out~ GuJ, 
frwd 

I l ust.r ac;:ao VI 

Duel, ult.ima pagina c sam numerac;:ao ). 
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G - Aujourd'hui C1998) 

"DE>st.a hist.6ria sem palavras, a f'ot.ograf'ia propoe urn 

resumo e o lei~or acrescen~a men~almen~e o que possa 

~er acon~ecido duran~e os in~ervalos . Assim £unciona, 

n6s asseguramos, as narra~ivas visuais com imagens 

". ..18 
~. ~xa.s. 

Se ja podemos f'alar dest.e novo Pot.o-Romance 9 soment.e at-raves 

das consideracoes elaboradas por Jan Baet.ens. 

Embora seja dif'icil t.ecermos observacoes a respeit.o dest.a obra 

sem t.ermos f'eit.o a leit.ura da mesma, ja 9 ut.il sabermos que Baet.ens 

inicia seu ar~igo "La regle excedee" C "0 principio ult.rapassado" ), 

onde t.raca alguns aspect-os do t.empo f'ot.ograf'ico na mais nova producao 

f'ot.o-romanceada de Marie-Francoise Plissart., usando o subt.i t.ul o 

Uma obra, urn genero. Ele chama, abert.ament.e, a obra de Plissart. de 

urn genero novo, sem duvida. DE>st.a forma, conlirma uma mesma 

conclusao def'inida em nosso t.rabalho. 

0 t.it.ulo da nova hist.6ria, parece querer af'irmar uma 

oposic&o a ~o~ogra~ia enquan~o l~mbranca ou memOria 

colocando no imediat.ismo t-emporal que Hoje pode signif'icar t.oda a 

compreensao de sua lei~ura. E Hoia - uma dura~ao, urn caminho a, a~$ 

masmo, urn aspaco -, nos limi~as paginais, que se opera a cap~acao do 

discurso f'ot.ograf'ico; 0 t.empo a urn out.ro - 0 da narrat.iva dif'erent.e 

18 
Jan BAETENS. La regle excedee. Correspondance, p. 134. 
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do ~empo-mem6ria. 

Para n6s,. qua t-rat-amos da quasUl.o do t-empo na.rra.t..ivo no 

Fo~o-Romancs, a import..ancia de Aujourd"hui est..a,. sam dUvida, no f'at-o 

de sua t..rajet..6ria most..rar as maneiras ••at.ravas das quais o g~nero 

~ot..o-romance pode especi£icar a problamat-ica garal do t..empo. •• 
13 

0 

cont-inuo a o asLat-ico, o qua sa move a o im6vel: ast-a paraca sar 0 

rit-mo da Auiourd'hui. 

Em t..ermos aspeciricos da narrat..iva,. o que parece alinhavar, 

como pano-de-f'undo, toda a sequSncia de imagens sao as ··cenas·· de urn 

margulho Cilust-racao VII). Baat-ans, muit-o propriamant-a, of'araca-nos a 

analise da quat-ro manairas at-raves das quais a sequencia e dividida 

ast-rut-uralmant-a no "passar das paginas": 1) Principio da mobilidada ou 

da imobilidada dos sujait-os f'ot-ograf'ados; 2) Cont-inuidada do 

movimant-o; 3) 0 rit-mo segundo 0 qual as acoas raspact-ivas subsist-am a 

f'ragmant-acao; 4) A sequencia do margulho complica not-avalmant-a o 

paramat-ro da cronologia. 

Ist-o t-udo nos lava a crer que em Aujg't._Jrd"hui prRcinmin-1 

moviment..o, t..alvez, principalment..e,. pela ausSncia de palavras, e que a 

import..ancia da cronologia a maior, uma vez comandada - nos parece 

pala acao do margulho: 

"Em Aujourd'hui muit.os objat-ivos parecam as t-ar 

mobilizados ao masmo t-empo, da modo qua a narracao 

monolit-ica 
14 

narra.r. ·• 

sue ada uma maneira calaidosc6pica da 

13
Jan BAETENS, La r~gla excedae. Correspondanca, p. 134. 

14
Jan BAETENS, La regla axcedea. Corraspondanca, p. 146. 
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I l ust.r acao VI I 

Aujourd'hui mont.agem a part.ir do t.ext.o "La ragle excedee", 

in Correspondance n2 l:>Gzembr o/1 991 , p. 137, 139 e 141. 
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Em t-ermos gerais, 0 de Benoit- Peet-ers 

Mari~-Francoise Plissart- a respeit-o do processo de elaboracao de urn 

Fo~o-Romance e que mui~as vazes acontece uma ~eliz coincidencia entre 

cert.a.ment.a, d.i ma.ior 

harmonia a narrat-iva. E ales t-ent-am explicar o que da vida a est-e 

processo: 

"0 primeiro element-o que possa, t-alvez, cont-ribuir para 

esclarecer est-e ~enomeno pouco conhecido que a 0 

nasciment-o de 

mi st.er i oso, e 
uma narrat.iva, moment.o part.icularmant.e 

que t.ant.o mais t.Qnhamos a tendencia dg 

const-rui-lo de modo t-eleol6gico, quase sempre acabamos 

por produzi-lo de modo acident-al."
15 

Para concluir, ~azamo~ con~Lar o rclat-o daquele escrit-or e 

~ot-6gra~o C que nao produz Fot-o-Romance, mas conduz sua producao para 

a verbo-visualidade ) a respeit-o do processo criat-ivo: Denis Roche. 

Ele con~essa que ao ~ot-ogra~ar sempre lembra que e escrit-or, 

ma.s ao escrever nunc a lembra que a ~ot-6gra~o 16 
No nosso ent-ender, 

12) quando ~ot-ografa, ele deseja escrever algo at-raves de suas 

~ot-ogra~ias; 

22) ao ~ot-ogra~ar, ale lembra que e escrit-or porque sent-a ~alt-a 

das palavras que o ajudariam a sa expressar melhor; 

15
Joelle MEERSTEX, Benoit- PEETERS e Marie-Francoise PLISSART, Preludes. 

RQVUQ dQ L' Universit-a de Bruxelles, p. 225. 
16

Denis ROCHE, Un peu plus de lumiere. Revue de Sciences Humaines n2 
210, 1999, p. 61 



32) ao ~o~ogra~ar, ~le p~nsa em unir 

~a~~ qua ascravara pos~ariorman~a; 

suas ro~ograrias 
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a um 

42) quando escreve, ale cons~r6i men~almen~e ~an~as imagens que 

nam lambra qua poda ob~e-las ro~ograficaman~a. 

Por ora, ficamos com es~a ul~ima possibilidada, pois OS ~e~os 

de Rocha sao rapla~os de imagans - poe~icas, principal man~a. Talvaz 

sua axperiSncia como ro~6graro seja respons&vel palo sau jai~o 

""image~ico•• poe~ico de ascravar. E pargun~amos: por onde comer;:a a 

ascri~a 7 Por onda comaca a imagam 7 0 qua da vazao a criacao 

li~araria 7 Por qual esfera de nosso imaginario se inicia uma 

narra~iva fo~ograrica 7 
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2.1. Quando a Fo~ogra~ia a PraC~~~o) 

··c ... ) Uma hist6ria, longe de sempre se elaborar como 

pura narra~iva ~e~ual e depois se dispor em uma serie 

de imagens, pode ~irar par~ido de idaias estritamente 

. . "' l~ - .. 1 7 v1sua1s para ~azer ressa ~ar a narracao. 

Antes d~ ~udo, a born que busquemos uma exa~idao quan~o ao pap~l 

da ~o~ogra~ia e do verbal no Fo~o-RomancQ. Uma coisa a par~ir de uma 

idaia ~o~ogra~ica ~ ou~ra coisa a privil~giar a ~o~ogra~ia. Poda-SQ, 

por ex~mplo, par~ir d~ uma idaia r~lacionada ao imaga~ico 

produzir-se um Fo~o-Romanc~ ~m qu~ haja mais palavras ~ m~nos imag~ns. 

0 masmo, obviamen~e, vale para o verbal. 

Entr~~an~o. o qu~ nos in'teressa,. a.qui, a 0 ~~s~~munho dos 

aut.ores: 

""Par t.e-se, 

~o~ogra~icas que Plissar~ lan~a. d~ d~s~jos ~sparsos d~ 

luz~s. d~ lugar~s. de cer~os ~ipos de enquadramen~os. A 

par~ir disso, pouco a pouco, exp~rimen~a-s~ cons~ruir 

uma his~6ria ... 
18 

Parece 16gico que sa part.a., com mais ~requencia, da ima.gem, 

pois o qu~ sa ~em a produzir a urn genero verbo-visual e nao uma 

his~6ria ~radicional, narrada somen~e a~raves de palavras. Isso nao 

17 Joell~ MEERSTEX, B~noi~ PEETERS~ Marie-Fran~oise PLISSART, Prelud~s. 
Revue de L'Univ~rsi~e de Bruxelles, p. 226. 
18 Huber~us von HAMELUNXEN, Entretien avec Mari~-Fran~ois~ Plissart e~ 
Benoi~ P~~~~rs: Cons~ruire l'ins~an~. Revu~ de L'Universi~e d~ 

Brux~lles n2 210, p. 97. 
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quer dizer que nao se par~a de imagens para escrever urn romance,. ou 

qualquer ou~ra li~era~ura. 

Is~o pos~o que nao e, diga-se, suficien~e para uma analise 

que se pre~ende mais comple~a vejamos os exemplos que Pee~ers e 

Plissar~ nos oferecem a~raves de algumas de suas obras ja comen~adas 

an'leriorment..e. 

Em Fugues par~iu-se da fo~ografia para dar vida a narra~iva. 

Por9m,. como ja vimos,. as au'lores nao ficaram sa~isfeitos ao verem o 

resul~ado des~a obra, uma vez qua: a fo~ografia figurava simplesmen~e 

como urn dado do argumen~o. o ~e~o deveria inserir-se na imagem ou 

seja,. o local das palavras na p.igina era sabre a imagem,. o que 

provocou uma clara in~erferencia visual nao mui~o agradavel e a 

narracao li~eraria acabou por subme~er a par~e visual aos seus poderes 

de escri~ura. Es~a submissao do visual ao verbal e explicada por 

Pee~ers e Plissar~ como sendo provocada pela complexidade da ~rama 

cons~ruida. 

Descon'len~es com o resu1t..ado de Fugues,. os aut..ores part..iram 

para uma nova propos~a: 

••c ... ) n6s nos demos uma ragra simples e radical: 

a.t.ravessariamos ~o~alman~e o ~e~o. Nada poderia, 

doravan~e. ser con~ado se nao fossa fo~ografavel. "
19 

Es~a experiencia com Droi~ de Regards era mui~o mais especifica 

pois nao haveria uma par~e escri~a na his~6ria. A medida em que uma 

19 Benoi~ PEETERS e Marie-Francoise PLISSART, A la recherche du 
roman-pho~o. Revue de L'Univarsi~Q de Bruxelles nQ 210, p. 80. 
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sequ~ncia era produzida~ par~ia-se dire~amen~e para a mon~agem a~ 

des~a forma, era possival jogar com o fa~or 

cenas subsequen~es. 

~emporal para criar as 

Angulo, enquadramen~o, iluminacao e ~udo mais das sequencias ja 

~o~almen~e pron~as prarmit.ia.m a invenc;3.o,_ at.S mesmo, ainda, da 

narra~iva qua se desenvolvia para a produc3.o das pr6ximas imagens. 

Apesar do processo ~odo de Droi~ de Regards e seu resul~ado 

repet.ir ~al 

ausSncia de t.e~o, que o argumen~o 

permaneceu aber~o duran~e a producao e que a combinacao de imagens 

lhes pareceu algumas vezes elemen~ar, ou~ras vezes aberran~e. 
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8.8. Quando a Fo~ogra~ia e Pos~ Scrip~um 

Pensamos que, de urn modo geral, e sempre a par~ir da ~o~ogra~ia 

quG sa inicia a cria~ao de urn Fo~o-Romance. Os acon~ecimen~os que se 

deseja narrar davem ser, an~es de ~udo, ~o~ograf<o.vei s. Na.da. impede, 

urn ~e~o li~erario e que es~e so~ra 

adap~a~oes a uma linguagem verbo-visual. 

E mais in~eressante ainda que a situav&o de "nao-~o~ogra~avel" 

coloque-se como urn desa~io ao au~or no momen~o da cria~ao. Sem duvida, 

maneira.s se i nt..;;.r pret.ar poe~icamen~e a.cont.eciment.os 

e t.alvez o desa~io das 

narra~ivas des~e ~ipo. 

Retomando a quest.ao e vendo-a de out.ra maneira, mesmo que a 

ideia original de urn Fo~o-Romance par~a de imagens, a primeira e~apa 

de produ~ao pela qual es~a ideia deve passar e a cons~ru~ao do 

argumen~o, is~o supondo que se ~a~a a decupagem apenas verbal da 

hist.6ria, pais ha sit.uavOes em que a aut.or opt.a por t.a.mb~m rascunhar 

as imagens. Ha ainda uma ~erceira op~ao, que e par~ir de urn ~e~o, ja 

o dirigindo para a narra.t.iva. verba-visual. 

Ja no cinema, e vas~o 0 numero de exemplos de obras adap~adas 

ao c6digo cinema~ogra~ico: 0 Pagador de Promessas, de Anselmo Duar~e, 

da obra de Dias Gomes C1968); Menino de Engenho, de Wal~er Lima 

Junior, da obra de Jose Lins do Rego C1966); Macunaima, de Joaquim 

Pedro de Andrade, da obra de Mario de Andrade C1969); sao Bernardo, de 

Leon Hirszman, da obra de Graciliano Ramos C1Q71); Dona Flor e seus 

dois Maridos, de Bruno Barre~o, da obra de Jorge Amado C1976); 

Inoc6ncia, de Wal~er Lima Junior, da obra de Visconde de Taunay 
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C1993); A Hora da Es~rala, de Suzana Amaral, da obra de Clarice 

Lisp~c~or C1996), s6 para ralar de alguns brasileiros. 

Al~m disso~ no cin~ma~ tambem e di~icil nao haver uma. par~e 

escri~a an~erior as rilmagans. pois ~udo dave as~ar cuida.dosament.c;;. 

planejado. Penso que a maneira como sa cons~ruiu Droi~ de Regards 

com argument.o rot.eiro abert.os seria impensavel 

t.ambgm do st-ory-board, 

quasa uma. "hist.6ria-am-quadrinhos" do rilme. Not.e-sa que t.udo ist.o g 

direrent.a de pensarmos qua sa part.e de uma idgia imaget.ica ou verbal 

Quando o Fo~o-Romance "'a.inda era Fot.onovela'', algumas obras 

li t.erari as for am adapt.adas para a narrat.iva 

0 Conde de Mont.e Crist-o, 

0 Morro dos Vantos Uivant.es, 

de Alexandra 

20 
de Emile Bront-e . 

visual, como 

Dumas 

Com relacao ao Fot.o-Romanca enquant.o obra melhor elaborada, nao 

t.emos informacOes de adapt.acOes dest.e t.ipo, o que nos faz pensar que, 

nest.e g9nero, muit.o rarament.e a fot.ografia ilust.ra a escrit.a, o que 

ocorria com frequ9ncia na Fot.onovela. 

0 fot.ojornalismo g urn out.ro exemplo de imagem que ja nao dave 

mais ser chama.da de ilust.racao, a est.amos concordando aqui com a 

posicao de Roland Bart.hes: 

20 

··c ... ) a imagem jli nao ilust..ra a palavra; Q a pala.vra 

que, est.rut.uralmente, g parasit.a da ima.gem. C ... ) o 

t<>xt.o "lorna a imagem mais pesada, impo<>-lh<> uma. 

Grande Hot.el n2 762, 02/01/1962 e Capricho n2 7, set.embro de 1962, 

respect.ivament.e. 
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1 • 1 . "" .. 21 cu ~ura. uma mora • uma imag~nacao. 

Cont.udo, nao e apenas a Fot.onovela que possui a caract.erist.ica 

da ilus~racao; perde-sa na his~6ria o dia em que imagens comecaram a 

ilust.rar t.ext.os. Ent.ret.ant.o, t.emos a nit.ida impressao que 0 

Fo~o-Romance. em seu primeiro ins~an~e de criacao, est..ara sempre 

ligado a £o~ogra~ia. pais senao ale sera apenas romance. 

Ist.o colocado, part.iremos para a analise da narrat.iva do 

Fot.o-Romance com uma carga de duvidas quant.o ao processo de criacao 

maior do que supunhamos ant.es de iniciar est.e capit.ulo. No moment.o de 

inspiracao, o que aparece na ment.e do aut.or sao imagens ou conceit.os ? 

Nao seria a linguagem concei~ual que propiciaria o primeiro es~alo de 

criacao ? Primeiro pensamos uma imagem~ e depois lhes dames nome 7 Ou 

o cont..rario: pansamos numa palavra e a t..rans~ormamos em imagem ? Ou. 

ainda. es~es dais processes variam segundo pessoas, sit..uacOes a 

cont.ingencias diversas ? 

Esperamos, brevement.e, est.ar ao nosso alcance as respost.as a 

est..as dUvidas, raspost..as ast..as nao da~init..ivas, obviament..e, mas que 

nos conduzam a novas quest..ionament..os e nos auxiliem como embasament..o a 

producao de nosso proprio Fot.o-Romance. 

21 
A mensagem rot.ograrica, 0 6bvio e o Obt.uso, p. 20. 
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3. 0 Processo Narra~ivo: Sin~axe Diagrama~ica e Seman~ica da 

Si mul La.nei dade 

An~ss de ~alar de ~empo e espaco em narra~ivas verbo-visuais, 

in~roduzimos a par~icipacao desses dois elemen~os apenas no a~o 

~o~ogra~ico C assim como Weinrich ~az com relacao ao ~ampo nas 

narra~ivas verbais
22

). 

Segundo Philippe Dubois, em ~erma temporais. a imagem-a~o 

~o~ogra~ico in~errompe, de~em, ~ixa, imobiliza, separa. desprega a 

duracao cap~ando somen~e urn ins~an~e. Por ou~ro lado, em t.ermos 

espaciais. ela rraciona. suprime, extrai. isola. cort.a uma porcao de 

extensao. Para ale, a ~o~ogra~ia e uma 

23 
espaco-t.empo" 

"~a~ia (mica a singular de 

22 

Ha uma 

"0 a~o ~o~ogra~ico cor~a. o ob~urador guilho~ina a 
24 

duracao (~empo], ins~ala uma especie de ~ora de ~empo. 

"di sUinci a C espaci al e ~empor al ) ~undamen~al que sa 

encon~ra no cen~ro do disposi~ivo ~o~ogra~ico a que 

in~roduz, na l6gica indicia! da conexao £isica, 0 

principia de uma dis~ancia [espacoJ, de urn a~as~amen~o. 

de urn desprendimen~o ~al com relacao ao real que nao s6 

Harald WEINRICH, La Tam12s, p. 9-24. 

23
Philippe DUBOIS, El Ac~o Fo~ogra~i co, p. 141. 

24 
DUBOIS, Philippe El Ac~o Fo~ogra~ico, p. 141. 
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~oda ideia de iden~ificacao ou de fusao do signo com 

seu referan~e desfaz-se, mas tamb6m o prOprio vacilo 

que implica semelhan~e separacao acaba quebran~ando a 

cer~eza represen~a~iva da imagem C dai a alucinacao ) e 

li~eralmen~e QOe em movimen~o o sujei~o." 25 

Alucinacao e movimen~o es~es que irao compor o ilus6rio e o 

ficcional do Fo~o-Romanca. 

E Dubois ainda fala do espaco: 

''ConsequEiioncias t.e6ricas do ggst..o do corte enquant.o 

definicao de urn espaco propriamen~e fo~ografico: 1) a 

rela.;;ao do cor~e com o e~ra-quadro C o espaco 

fo~ografico e sua e~erioridade no momen~o da produ.;;ao 

da imagem ); 2) sua rela<;;ao com o marco propriamen~e 

di ~o e a composi s;ao C o asp a co f o~ogr af i co em si , em 

sua aut.onomia de mensagem visual ); 3) sua rela~ao com 

o espa.;;o ~oQol6gico do sujei~o que percebe C momen~o da 

recepcao da imagam )", 26 

No Fo~o-Romance, o i~em 1 da rela.;;ao acima e definido palo 

rot.eiro, o item 2 G parte de uma sequencia de imagens e o item 3 ~ urn 

quadro que forma uma prancha que preenche a pagina c e a "geografia da 

i magem'" no Fot.o-Romance ) . 

Para Alain Robbe-Grille~ 27 , 

25
Philippe DUBOIS, El Ac~o Fo~ografico, p. 154-155. 

26
Ph"l" ~ ~ppe DUBOIS, El Ac~o Fo~ografico, p. 159. 

27Apud Mar~in'"' d .. KAROLY, Text.Gl, imagr;t .. ~ ideologie dans le 

roman-pho~o. Le Verbal e~ ses RaQQOr~s avec le Non-Verbal dans la 
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··c ... ) ao expl or ar urn i magi nar i o visual , o t.ext..o do 

Fot.o-Romance nos convida a part.icipar da t.ent.at.iva de 

const.ruir urn espaco e urn t.empo pura.rnAnt.A mAnt.a.i ~ do 

sonho , da memOria sem muit.o se ocupar de 

encadeament.os ~radicionais de causalidade nem de uma 

cronologia absolut.a ... 

Seria ut.il not.ar que Robbe-Grillet. £az uma ut.iliza~ao inversa 

de alamant.os am sau romance 0 Ciuma: ele explora urn imaginario 

leit.ura. Igualment.e ut.il e muit.o mais pert.inent.e a compreendar, aqui, 

como se da essa const.ru~ao men~al de t.empo e espa~o de qua £ala 

Robbe-Grillet.. 

Dariamos a ist.o o nom~ de ~abula~ao ou ~ic~ao criac;::Oes 

in~eirament.e ligadas ao sonho, a memOria e a £ant.asia e, por isso, t.ao 

despreocupadas com det.erminismos C ist.o cabendo, provavelment.e, a 

exercicios de analise e de crit.ica ). 

Desorganizadament.e enlacados em nosso imaginario, palavras .;;; 

imagens, ideia de espaco e ideia de t.empo aglut.inam-se em signi£icado, 

em narrat.iva, em hist.6ria rot.o-romanceada. 

Para melhor nos encont.rarmos dent.ro dest.as quest.Oes e 

conduzidos pelas analises linguist.icas de Harald Weinrich
28 

a respeit.o 

do t.empo nas narrat.ivas varbais 

Cult.ure Cont.emporaine, p. 213-221. 

29 
Le Temps, p. 9-24. 

orais a escri~as a pelas 



obs~rvac;Oas 

da 

c:onst.at.ac;Oes 

Banoit. 

am 

29 
Paat..ers , 
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t.orno const..ruc;Oas 

t.razernos a qui algumas 

relacao a narrat.iva verbo-visual que e o Fot.o-Romance. 

29 
En con t..r a.das em seu 1 i vr o Case, Planche, Recit. - Comment. lire une 

bande-dessinee, capitulos 1 e 2, principalment.e. 
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3.1. Temporalidade NarraLiva 

0 Tempo nas NarraLivas Varbais 

E largamanLe sabido no mundo lingUisLico qua a parLicipacao da 

caLagoria Lempo em qualquar narraLiva Laxtual e condicao indispansaval 

a sua exist.Gncia. Numa narraLiva sampre ha: OS faLOS que ja 

acont.eceram a que explicam OS post.eriores; as acont.eciment.os do 

moment.o em que se est.a narrando. que sa relacionam com os que ja 

1 
passaram e, finalmanLe, as coisas qua ainda irao aconLecer . 

Podamos falar Lambem de anLes. duranLa a dapois a, em cert..a 

medida, em inicio, meio e fim Cou inLroducao, desenvolvimenLo e 

conclusao): LUdo e Lampo. LUdo obadece se nao a uma ordem Cpois ha OS 

flash-backs ou as "pro:feci as") ao menos a uma l6gica narrat.iva 

Lemporal. 

Tamas ant.aa qua o con~eUdo de uma narrat.iva e fornecido, ent..re 

out.ras: co.isas, 
2 

pela caLegoria Lampo. 

1 E inLeressanLe ragisLrar, aqui, a conLribuicao de Julio Plaza 
C A Traducao InLersemi6Lica, p. 8 ). ULilizando a L&oria pairceana dos 
signos, ale f'ala em 11 passado como icone, como original a ser 

Lraduzido" Co que exisLe e nao foi decodificado); "presenLe como 
indica, como t.ensao criat.ivo-t..radut.ora .. como moment.o operacional .. Co 

que esLa sendo dacodificado:>; "fuLuro como simbolo, a criacao a 
procura de um leiLor" Co que precisa de um decodificador). 

2
TzveLan TODOROV, A PoeLica, p. 43, sugere uma disLincao enLre Lampo 

do discurso ficcional CencadeamenLo linear de leLras, paginas, aLe) 
forma - e Lampo do discurso ficLicio - conLeudo. 
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0 T~mpo nas Narra~ivas com Palavras a Fo~ogra~ias 

Pensando na ca~egoria ~empo enquan~o presen~e. passado e 

ru~uro a racil concluir que em narra~ivas como o Fo~o-Romanc~ o 

con~9Udo ~ambSm e £ornacido pelas rela~Oes ~emporais exis~en~es en~re 

an~es, duran~e e depois. En~re~an~o. em na.rrat.ivas des~e ~ipo e 

in~eressan~e no~ar que a ca~egoria espaco par~icipa com igual 

in~ensidada e impor~ancia do angendramen~o da his~6ria. 

Reme~endo-nos ao livro de Peetars, Case, Planche, Reci~. 

concordando que boa par~"' do que elg rala respei~o da 

His~6ria-gm-Quadrinhos serve ~ambem para o Foto-Romance Cde que ale e 

0 au~ or mais representat.i vo, jun~amgn~e com ro~6grara 

Marie-Fran<;;oisg Plissar~). not. amos que dois 

verbo-visuais s.io narrados at.ravSs de imagens rixas e at.ravSs 

sagman~acao da pagina. 

g6neros 

de uma 

Pode-se Ialar ainda que estes dais tipos de narrativa s&o o 

de uma decupagem Cagenciamento de quadros que ser&o 

progressivamen~e desenvolvidosJ e de uma paginayao Cagrupamgn~o desses 

quadros que cobrirao ~oda a prancha). 

Pee~ers coloca essas duas dimensoes decupagem ( di vi sao 

~emporal) e paginacao Cdivisao espacial) qua sa como coisas 

con~radi~6rias. Na His~6ria-em-Quadrinhos- e aqui, para n6s, 

no Fo~o-Romance - repousa uma t...ens.io ;;:;nt.re 

C~empo) e a imagem que es~a no quadro Cespaco). 

narracao ~e~ual C~empo) engloba a imaggm (gspaco) 

(~gmpo). 

Ele arirma que a 

numa cont.inuidade 

Aqui chegamos a urn pon~o dg nosso trabalho gm que e pgrmi~ido 

arirmar que o Fo~o-Romancg a uma narra~iva em qug ha simul~angidade 
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na par~icipac;;ao de palavras e fo~ografias na cons~rucao da his~6ria. 

E~ para ampliar es~a discussao a respei~o da simul~aneidade~ 

~ornernos o que McCay - urn criador de His~6ria-ern-Quadrinhos ci~ado por 

fala a respei~o da prancha: ale a considera urn lugar de 

con~iguidades rnui~o mais que de con~inuidade. 

Sam en~rar na veracidade de sua a£irma~ao, pensemos no que ele 

quis dizer com es~es dois ~errnos: con~igUidade a con~inuidade. Quando 

f'ala.mos r.c;.m c oi s as cont.igua.s est.. amos nos relarindo a uma cert..a 

vizinhanca, uma proximidade, urn espaco que se ocupa. Ji a cont..inuidade 

nos da a ideia da t..empo, indubit.avelment..e: alga acont..ece mesmo com o 

passar do ~ernpo. 

Cont-udo, t-ernos que cuidado para que nao aparec;;am 

coniusOes. Fa~amos uma pergunt.a. ret.rospect..iva: Pee~ers fala de urna 

t..ensao ent..re narracao do t..e~o Conde a cat..egoria t..empo, para os 

1 i ngi.ii st. as,. ~ o 

C espac;;o) . Nos 

si rnul ~anei dade 

Fot-o-Romance. 

est. amos falando de uma ~ensao que chamamos 

ent-re palavras a fo~ografias na cons~ruc;;ao 

de 

do 

E necessario, ent-ret-anto, averiguar sa podemos falar de t-exto 

enquant.o t.empo e imagem enquant.o espac;o, no caso do Fot..o-Romance, como 

sugere Pee~ers ao falar da Hist-6ria-ern-Quadrinhos Cembora pensemos que 

pod amos falar ~an t-o de imagem quan~o de t-exto enquant-o ~empo a 

espac;;o). 

Oest-e conjunt-o de observac;Oes 0 que rest-a e a sugE>st-ao dE> qUE> 

podernos falar de simult-aneidade enquant-o & soma de cont-igUidade e 

cont-inuidade. Talvez fossa a~e mais pert-inent-a pensar nurn ~errno mais 

complet-o que sirnult-aneidade . PodE>riamos falar em sinergia , uma 
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vivam simbioticamente~ como a 0 caso de palavras e ~o~ogra£ias no 

Fot.o;:Romance. 
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3.2. Espacialidade da Imagem Fo~ogra~ica 

0 Espaco nas Narra~ivas Verbais 

Num primeiro ins~ante, a categoria espaco nas narrativas 

literarias. ao ser abordada ou construida, aparece atrav9s do recurso 

da descricao. Numa analise mais a~en~a. percebemos o quan~o podemos 

es~ar enganados. 

No livre 0 Ciume, de Alain Robbe-Grille~ que, mais uma vez, 

u~ilizamos como exemplo, o espaco - ~o~almen~e cinema~ogra~ico e 

dado a~raves de descricoes comuns pelo compor~amen~o des 

personagens. A movimen~acao des mesmos pelo cenario elaborado pelo 

au~or o~erece-nos o conjun~o espacial da obra. A cons~rucao men~al a 

que procedemos para enxergar a his~oria como urn ~ode dave 

apresentar-se de maneira tao ~ixavel que as elementos espaciais possam 

ser requisi~ados a memoria duran~e ~ode 0 decorrer da lei~ura. 

Somen~e a ~i~ulo de curiosidade, lambramos um ou~ro axemplo de 

apresentacao do espaco em narrativas puramente verbais: em 0 Cor~ico. 

de Aluisio de Azevedo, o espaco e o personagem principal. E ele e e 

nale que respira a his~oria; ao cons~ruirmos a aspacialidade da obra, 

es~amos desvendando a personalidade do pro~agonis~a e chagando a 

propria acao drama~ica qua sa dasenvolve no decorrer da narra~iva. 



0 Espaco nas Narra~ivas com Palavras a Fo~ogra1ias 

sobra a quas~ao do aspaco am narra~ivas varbo-visuais, 1alaramos 

isoladamen~a. 
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dale 

Observamos qua podamos !alar da dois aspacos no Fo~o-Romanca: o 

aspaco do con~audo Ca imagam qua aparaca na 1o~ogra1ia) a o espaco 

diagrama~ico Co local qua as~a 1o~ogra1ia ocupa na pagina a na 

prancha); em ou~ras palavras, ha a imagam do lugar eo lugar da imagem 

e, sam duvida, e impor~an~e para en~endermos 0 processo narra~ivo 

apreciar as consequencias des~a duplicidade espacial. 

Apresentamos, agora, com o in~ui~o da ilustrar 

observa~Oes, um diagrama que construimos a partir de uma das 

1ei~uras possivais de Droi~ de Regards. 

varias 

a inviabilidade de apresen~armos a 

~o~alidade das imagens da his~6ria, o que 1acili~aria, sam duvida, a 

leitura mas, ao mesmo tempo, caracterizaria nosso trabalho com uma 

espacificidade que nao a da nosso interesse no memento. 

Considaramos como Marcadores Espaciais ~res ~ipos de elemen~os: 

obje~os, pgssoas e locais; os objetos a as pessoas quanto ao local e ~ 

situa~&o qua ocupam 

cenario. 

G OS locais quanta a participacao anquanto 

Observamos as paginas a as 1o~os em que asses marcadores 

aparecem. Esta aparecimento repetido de objetos, pessoas a locais 9, 

obviamen~e. o que os ~orna marcadores: 
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O~jeto/Pessoa/Local N2 da Pagina N2 de Fot.os 

Ga.rraf'a 6, 29, 64, 65 .. 77 6 

Porta 40 .. 65 2 

Ga. vet as 64 .. 83 2 

Quadro 2 .. 7 2 

Cadaira 28 .. 77 2 

Mulher Calva com 

Canet.a 61 .. 100 2 

Tet.o O..scascando 23, 47 .. 49 3 

Quarto 18, 19, 20, 21' 22 8 

.. 62 

Salao 29 .. 77 2 

Al~m disso, f'izemos algumas anot.a~oas complemant.ares: 

- a personagem calva muda de roupa ao passar da pagina 49 para 

a 50; 

- ha jogos da espelhos nas paginas 4, 6, 6, 7, 10, 11, 13, 

23, 24, 29, 30, 39, 64, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 78 e 90; 

- ha dois momen~os ~m qu~ s~ qugbr~m vidros: o primgiro vai da 

pagina 30 a 33 Cum copo) eo sagundo da pagina 80 a 82 Cum quadro); 

- o aparecimant.o de ascadas qua sobam sa da nas paginas 23, 24, 

63, 65, 74 e 90 a as que descem nas paginas 12, 13, 17, 39, 40, 62, 

70, 71, 72, .. 73; 

- a presanca de port-as e/ou janelas vistas de f'ora para dant.ro 

se da nas paginas 25, 26, 36, 48, 65, 66 e 89 e vistas de dant.ro para 

f'ora nas paginas 14, 21, 22, 39, 39, 40, 67 a 79; 

na parte de baixo do predio localizava-se urn cubiculo Cpagina 
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18 a 22 .. pagina 62) on de ac:ont.acau 0 jogo de dama.s Cpagina 63); 

- no andar de cima localizavam-sa 0 quart.o de luxo Cpagina 1 a 

11), 0 t.at.o .. 0 chao descascando Cpaginas 23, 41, 43, 46, 47, 49, 60, 

61. 66, 58, 60, 62 e 64). uma janela grande Cpaginas 26 a 28 e 34 a 

37), uma lareira Cpagina 29 a 33 e pagina 66) e as gavet.as Cpagina 

64). 

Tais dados g o l'iii'Vant.amanto dos mesmos nos sarvira.m para 

compr~ander os liames de uma das cons~ruc;Oes possiveis nes~a hist6ria, 

al~m de nos most.rar det.alhes inapreensiveis na leit.ura breve. 

Nast.a leit.ura que rizemos ~ not.avel a import.ancia do lugar que 

a imagem ocupa na pagina e da relacao entre a posicao das virias 

rot.ograrias numa prancha. E deosnecessario nos est.end.ermos a respeit.o 

da import.&ncia da imagem ~ot.ografica em si, a n&o ser lembrando o que 

Lucia Sant.aella diz com relacao ao espaco visual como sendo 

••c ... ) enquant.o o Gixo .;;;.strut.urant.e da na.rra:li va est&.. 

no tempo Cdesenrolar de ac5es na. sucessao temporal), o 

da descr i c;&o 

et.c C .. ,)"
3

. 

est.a no espac;o Cvisual, sonoro, t.atil, 

3
Lucia SANTAELLA. Por uma. classiricacao da linguagem visual. 

2, p. 44. 
Face n2 
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0 Primeiro-Plano e o Ul~imo Plano de Harald Weinrich 

e Benoit Pee~ers 

Intrigou-nos uma coincidancia de colocacOas a raspai~o do que 

~anto Weinrich quan~o Pee~ers chamam de Primeiro-Plano e Ul~imo-Plano. 

Weinrich, ao ~alar da colocacao am relevo na narrativa Cque a, 

segundo ele, a Unica ~un~ao de oposicao entre o Passado Simples e o 

Imper~ei~o e 0 Tempo do Ultimo-Plano, enquanto 0 Passado Simples e 0 

Tempo do Primeiro-Plano ). Eo narrador que os distribui segundo sua 

von~ade ou necessidade. Na li~era~ura de ~ic<;ao, o Vl~imo-Plano 

Nosso interlocu~or es~a ~alando de tempos verbais. Ten~emos 

mon~ar urn exemplo: 

"Eu ia embora" Cimper~ei~o - ultimo-Plano) e 

"Eu ~ui <i>mbora" CPassado Simples - Primeiro-Plano). 

No~amos algo de con~extual na primeira ~rase e algo de mais 

de~erminado, de mais especif'ico, na segunda. Pois bam: ten~emos 

englobar estas observac5es com outras para alcancarmos uma maior 

compreensao. 

Numa sequencia de ~res quadrinhos que Pee~ers toma como 

4 
example , vemos urn cenario de montanhas e urn caminho trilhado palos 

personagens em direcao a alas. Estes personagens conversam entre si. 

CVer ilus~ra<;ao VIII). 

4 
Case, Planche, Reci~ - Commen~ lire une bande-dessinee, p. 28. 



Herge, 

Tinli'n au Tibet, 

p.35. 

COMMENT LIRE UNE BANDE DESSINEE. .. 

Examinons enfln ce panorami

que sur les hauteurs de I 'Hima

laya. Bien au-dela d'un raccord de 

!ignes souvent repris par Ia suite 

com me un simple gadget, ces trois 

cases proposent une double 

lecture. Car si I 'arriere-plan est 

strictement continu, les avant-

plans souligncnt au contrairc Ia 

difference entre les vignettes. Et si 

les trois traces laissees par les 

marcheurs scmblent converger 

vers le centre, n·est-ce pas pour 

accentuer le va-et-vient -du 

regard, perdu dans ce labyrinthe 

de blancheur ... 

I 1 ust-r a.;;ao VI I I 

Case, Planche, Recit- Comment- lire une bande-dessinee, p. 28. 
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Pae~ers rala de Primeiro-Plano e Ul~imo-Plano, mas para s6o 

rere~ir, des~a vez, a ca~egoria espaco. As mon~anhas es~ao em ul~imo

Plano Csao o con~exto) a os personagens es~ao em Primeiro-Plano Csao o 

assun~o, o que hade aspeci~ico). 

H.i uma ''colocacao am relevo" ~an~o ~emporal Cno ~exto) quan~o 

espacial Cnas imagens). Des~a rorma, a ~ambem uUl na analise da 

cons~rucao narrativa vari£icar quais elementos da imagam/te~o sao os 

princip.:a.is CPrimairo-Plano) quais :sao OS pa.nos-de-fundo 

C 01 ~i mo-Pl ano). 

Es~as a ~odas as ou~ras ques~oes abordadas nas~e capi~ulo sao 

essenciais na cons~rucao do subsequen~e. onde en~ramos no ambi~o da 

pra~ica do Fo~o-Romance. 

Ao ralarmos da arqui~e~ura ou, come pr~C~f·~rimos chamar, da 

em cont.a., 

duvida, ~odos es~es ques~ionamen~os quan~o a narra~iva: a sinergia 

en~re palavras e imagans ro~ograricas, a alaboracao do espa~o, a 

colocacao do t.empo; ist.o t.udo reunido ira compor a armac&o de nos:so 

Fo~o-Romanca no dacorrar do procasso de criacao a culminara na 

const.rucao £inal do corpo de nos:sa hi:st.6ria. 
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VI. PARA UMA "ENGENHARIA" DO FOTO-ROMANCE <:DECUPAGE/1:> 

1. Os Primeiros Exercicios 

Uma primaira t.aref"a qua nos colocamos na busca de uma prat.ica 

f"ot.ogra.f'ica narrativa f'oi um ensaio denominados Troncos C 

130-139, I l. ust.racoes de I a X ) . 

No in.icio dest.e nosso t.rabalho, em set.embro de 1989, 

veja p. 

t.inhamos 

acabado de ''col her" estas imagens de arvores. Estas f"otos faziam parte 

de um exercicio fotografico particular e a int.encao era puramente a de 

regist.rar .. ••.1er"" as arvores. E peculiar como,. as vezes, somes guiados 

i nsti nti vamente. Soment.e ap6s a col eta dessas i magens f"oi que nos 

demos cont..a - ou que as imbuimos de uma out.ra semelhanca: OS 

trances nos paraciam part.es do corpo humane. Dai o nome do ensaio. 
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• 
• .. .. 

•• , 
I 1 ust-r a<;:ao I 



131 

Ilust.ra<;:ao II 
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Ilust-ra.;;ao III 
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Il ust.racao IV 
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Ilus"lracao v 
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I 1 ust.r a.;;ao VI I I 
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I 1 ustr a.;;ao I X 



139 

Ilust.ra<;;ao X 
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Juntamente com a exposicao dessas fotografias foi 

ques~onario compos~o per ~res pergun~as que deveriam sar 

aplicado urn 

respondidas 

numa ordam da~arminada. A primaira delas era: 

fotografia ?" 

•• Com qua sa paraca a 

Ap6s responder a esta questao com relacao a cada foto 

apresentada, o entrevistado ia para urn segundo memento: "Voce acha que 

esta fotografia lembra alguma parte do corpo humane ? Sim ou nao ? 

Qual parte ?" 

Feita esta segunda etapa com cada prancha. o entrevistado 

partia para a ultima questao: "Voce acha que esta fotografia lembra 

tal parte do corpo humane ?" 

Desta forma, tinhamos tres mementos: o primeiro de leitura 

livre de cada urn. a segundo com urn cer~o grau de inducao e o terceiro 

totalmente sugestivo. 

A intencao desta experiencia era verificar quantas pessoas 

''liam'' a mensagem fotografica que sa desejou passar. Durante a 

aplicacao das~e instruman~o matodo16gico, antratanto. percabamos a sua 

inconsistencia quanto a possibilidade de nos falar 

'"1 ei t.ura colet.i va". 

a respeito desta 

E: i mpossi vel medir estatisticamente algo tao pessoal a 

subjetivo como a interpretacao - poetica - individual de uma serie de 

fotografias a querer transformar essa maneira de criar e interpretar 

num modele padronizado. Par em. em termos de curiosidade, foi 

interessante notar que a maioria dos aspect-adores enxergou, sem 

inducao ou sugestao, uma mesma parte do corpo em uma das imagens 

apresentadas C viam um pubis na Ilustracao III). Boa parte tambem 
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concordou que havia pernas em movimen~o da Ilus~racao II, pernas 

abertas na Ilus~racao IV, uma pessoa da cos~as na Ilus~racao VI. dados 

na Ilus~racao IX, o par~il de um ros~o na Ilus~racao X. Foram ~ambem 

visualizados alguns animais: ele~an~e C Ilus~racoes I, VII e VIII ), 

urso C Ilus~racao V ), cobra C Ilus~racao VI ) . e ou~ros em manor 

escala: 

caval a,. 

gorila,. 

gira:fa,. 

lobo, 

jacare~ 

leao-marinho,. 

e~c. En~im, 

avest.ruz. 

est.as sao 

gaivot.a,. 

apenas 

galinha, 

algumas 

curiosidades que envolveram a aplicacao dest.e inst.rument.o que,. par 

~im. in£elizment.e,. nao nos servira como mat.erial de an.ilise. 

Seis meses depois, ja mais in~airados do corpo em que realmen~e 

se cons~i~uia nosso ~rabalho, apresent.amos,. a~raves de um segundo 

exercicio. um pouco mais de nosso problema. Produzimos urn ~o~al de 

~res sequencias ~o~ogra~icas sem palavras C salvo nos ~i~ulos ) com o 

int.uit.o de nos int.roduzirmos na pr.it.ica da narrat.iva com imagens. no 

nosso case, rot.ogr.i:ficas C veja p. 14.2-14.9, Ilus~racoes de XI a 

XIII ). 

Os qua~ro colegas que colaboraram enquan~o a~ores C 

enquan~o criadores da sequencia Ri~ual de Passagem ) eram, 

e ~ambem 

na epoca,. 

alunos de graduacao em Ar~es Plas~icas, 0 que nos deixou mais a 

von~ade para dirigi-los. Na verdade, o que ~izemos ~oi 

cole~ivo. 

urn ~rabalho 
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I 1 ust-r a.;ao XI 

Saquencia Fot-ograrica Curiosidada C 4 rot-os ). 
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I 1 ust.r ac;ao XI I 

Sequencia Fot.ograrica Amor Plat.onico C 3 rot.os ). 



< 1 ., 

:-.::~~,-~\t:_,..::; .·· 
..,....~_ , .... ___ ~o:~'·fc ~~ 

_ _. 

---
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I 1 ust.r a.o;;:ao XI I I 

Sequ~ncia. Fot.ogra~ica. Rit.ua.l de Pa.ssa.gam C 4 ~ot.os ). 
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A despei~o da pouca e~ensao de cada narrat.iva, f'oi 

a emoca.a C evidenciada at.raves de rises ) 

desper~ada nos lei~ores pela his~6ria Ri~ual de Passagem . Podemos 

pensar que o obje~ivo narra~ivo f'oi alcancado pelo menos por 

p9quena his~6ria. 

EsLes dois momen~os de pra~ica narra~iva f'o~ografica - o ensaio 

Troncos e as sequencias :fo~ograficas - f'oram, cada urn a seu ~urno, de 

grande impor~ancia den~ro do process a que nos conduziu ao 

FoLo-Romance. 

Todo ensaio f'ot.ogr3.f'ico e, par si s6,. uma ••narrat.iva t.em3.t.ica•• 

e f'oi a respei~o de ~roncos e :formas de arvores que se ~ra~ou naquele 

exercicio
1

. Nele sentimos que ~rabalhamos para narrar uma ideia e nao 

urn encadeamen~o de even~os que :formassem uma his~6ria - como ja e o 

case das saqu&ncias f'ot.ograf'icas que const.ruimos post.eriorment.e. 

Como a propos~a era lidar com poucas imagens por his~6ria 

seguindo a linha de Michals que, naquele momen~o. era nosso exemplo 

narrat.ivo - nao nos f'ixamos em coisas que se most.rassem longas ou em 

ideias que demandassem urn prolongamen~o da narra~iva. As pequenas 

his~6rias surgiram em :flashes e f'oram ~raduzidas em poucas palavras as 

quais acabamos dando a f'uncao de ~i~ulo: Curiosidade, Amor Pla~onico e 

Ri~ual de Passagem. 

1 
Vale relat.ar que uma observadora do ensaio - durant.Q uma aula em que 

se discuLia o mesmo e varies ouLros - :fez o seguinLe comenLario quanLo 
ao conjunLo das f'oLos: "-Parece ser uma amos~ra do resulLado ao qual a 
pra~ica do sexo leva: a gravidez !". Ela se ref'eria ao ~ronco da p. 
141 que, alem de f'igurar como a ulLima f'o~o. pareceu-lhe a barriga de 
uma mulher gravida. Cabe f'rizar, ainda, que a espectadora f'oi quem 
"const..ruiu" est.a narrat.iva. 
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Alimen~ados per essas experiencias de criacao e producao de 

narra~ivas. acreditamos es~ar na hera de partir para o momen~o maier 

de nosso ~rabalho pra~ico: o Fo~o-Romance. E precise obedecer a uma 

serie de passes que se comple~am en~re si para inven~a-lo. Is~o a que 

chamamos "engenharia" compoe-se de e~apas mui~o semelhan~es as 

desenvolvidas no cinema e que se dividem da seguin~e maneira: 

1) primeiramen~e e precise ~ermos uma ideia, na qual est.ara 

embu~ido o t.ema que iremos desenvolver em nossa hist.6ria; 

2) em segundo lugar. e necessaria part.ir para a construcao do 

argumento; nast.a lase, devemos articular e est.rut.urar aquele t.ema, ja 

definido, em poucas palavras e em t.ermos de acao e personagens; 

3) num t.erceiro momen~o sera a hora de escrever a sinopse; aqui 

razemos a localizacao de ~empo e espaco. deixamos evidenciado ~odo o 

perril des personagens e apresen~amos 0 percurso da acao drama~ica; 

4) na quar~a rase, 0 ro~eiro ja vai ~omando sua rorma rinal; e 

aqui que devemos rragmen~ar a es~ru~ura drama~ica de nossa his~6ria em 

sequE:ioncias de ~empo e espaco. Os dialogos, agora, ~ambem 

poderao aparecer. 

Isso ~udo realizado, sera o momen~o de par~ir para a 

ro~ograrica. Devemos veriricar se ha necessidade de canaries 

producao 

e, sa 

nao houver, derinir a localidade das ~omadas ro~ograricas. Serao ao ar 

livre ? Terao luz na~ural ? E. alem dessas ques~oes, imaginamos que 

ou~ras surgirao ao longo des ~rabalhos, principalmen~equando par~irmos 

para a revelacao e ampliacao das ro~os e para a mon~agem rinalda 

his~6ria. 

Espsramos, assim, que ap6s t.odo esse planejament.o e a execucao 
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dele passe a passe, possamos ~&r am maos urn FoLo-Romance de nossa 

auto~a pron~o para ser confrontado nao, obviamen~e, com aqueles mui~o 

bern cuidados que conhecemos, mas com o arsenal de in~ormacOes a 

respeiLo das caracLerisLicas, do caraLer e do modo de producao desLe 

genero novo de liLeraLura visual. 
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2. 0 Et.erno "Processo de Criacao" 

A subjet.ividade e a part.icularidade que envolvem o processo de 

criacao de uma obra de qualquer t.ipo t.orna o relat-a que se segue 

comple~amen~e peculiar e nos da a cer~eza de que nao poderiamos t.er 

nos baseado em nanhum ··met..odo de cr i acaoll, assim como nos sa 

experi9ncia e s6 nossa, impassive! de servir como urn modele. 

ComparacOes com relacao aos processes de cada urn sao 

perfei~ament.e possiveis; por~ant.o. algumas vezes. modes~a e 

respei~osament.e, referir-nos-emos a Pee~ers e Plissart. no sen~ido de 

par~ilhar 

Romance. 

es~es passes ~ao marcan~es no engendramen~o de nosso Fot.o-

E. no minima, uma sit..uacao di~eren~e falar do prOprio processo 

de criacao. Impassive! det.erminar qual o moment.o magico e decisive 

como aquele de Cart.ier-Bresson
2 

- do surgiment.o da ideia. Ma1s dificil 

ainda e precisar se ala nos surgiu visualment..e au a part..ir de urn 

mecanisme criat.ivo purament.e li~erario C ao qual est.amos habi~uados ). 

0 fat.o e que "imaginamos" a hist.6ria; cada pedaco dela que 

surgia Lrans~ormava-se em imagens - pouco definidas, e cert.o na 

varredura cinemat.ografica de nosso pensamen~o. Uma sequencia puxava a 

out.ra; uma ideia dava o gancho para uma nova e nossa hist.6ria ia 

~amanda sua forma final. 

Parece-nos import.an~e regist.rar, aqui, 0 impasse que 

2
cf. Capi~ulo VII, par~e 1, p. 235. 
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signi~icava~ para n6s, produzir um FoLo-Romance. Incer~os quan~o a 

GSt.&_""procEisso dQ criacao .. que ora. descrevemos:, deslumbra.dos ~alvez 

- pela qualidade e beleza das obras de Pee~ers e Plissar~ que ~an~o 

folheamos e analisamos, e desprovidos - com certeza dos recursos 

ideais requeridos por uma producao des~a mon~a. sen~iamos que par~ir 

para es~e obje~ivo signiricava urn passe mui~o arriscado em nosso 

~rabalho. 

Felizment.e., • - '. . 3 nosso espiri~o criat.ivo aliado a ques~oes pra~1cas 

conduziu-nos a criacao da his~6ria por n6s chamada A Sessao. 

3 
Cursamos, no 12 semes~re de 1991, a disciplina Teoria e Pra~ica de 
Ro~eirizacao C minis~rada pelo proressor Nunc Abreu ) , cujos 
exercicios viabilizaram a es~ru~uracao da ideia do Fo~o-Romance que ja 
pulsava an~eriormen~e. 
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3. 0 Argument,o 

4 
Benoit. Peet-ers, em t.ext.o int.it.ulado "Une prat-ique insit.uable" , 

o~erece-nos uma ana!ogia mui~o per~inen~e en~re argumen~o e lagar~a. 

hist.6ria a borbolet.a: para que es~as UlLimas exis~am. os dois 

primeiros devem morrert tornam-se inU~eis. transformam-se em algo mais 

burilado. 

"( ... ) sea lagart.a e a razao de ser da borbolet.a, ela 

est,~ dest.inada a ser dest.ruida at-raves dest.e devir que 

ela nao cessa de preparar." 

A despeit.o dest.e "descart.e" que e comet-ide com o argument.o, seu 

papel e t-ao vit-al para a hist.6ria quant.o e 0 da lagart.a para a 

exist.encia da borbolet.a. 

"Est-a cont-inua posic;:ao de ent.re-dois, est.e processo de 

perpet.ua met.amor~ose explica j~ por que o argument.o se 

encont.ra sendo est-a pr~t.ica insit.u~vel que o t,it,ulo 

anuncia. Insit.uavel, 0 argumento 0 e num sentido 

proprio: operando no t-empo t-ant-o quant.o no espac;:o, ele 

' . • 1 d d • . " 6 
e ~mprovave a ca a um esses n~ve1s. 

0 argumen~o - ou s~ory-line - de nosso Fo~o-Romance rechou-se 

em t.orno das seguint,es ideias: 

4
Benoit. PEETERS. 

Bruxelles 1-2, p. 
6 senoi~ PEETERS. 
Bruxelles, p. 6. 

Une 
6. 

Une 

prat-ique insit.uable. Revue de L'Universit.e de 

pra~ique insituable. Revue de L'Universi~& de 
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queriamos uma ~rama de suspense parat jus~amen~e. acompanhar 

a VG~~Gn~& ro~o-romanGsca dG PGe~ers a Plissar~ 

Droit de Regards e La Mauvais Oeil; 

presen~e em Fugues, 

desejavamos dar um ror~e tom psicol6gico no enredo e par~imos 

de uma vez para o exagero de uma his~6ria onde o pro~agonis~a e, ao 

mesmo ~empo, psicanalista e paciente; 

- pretendiamos um ~inal surpreendente que ~izesse com que o 

lei~or, obriga~oriamen~e, vol~asse a !er 

del a; 

a his~6ria ou par~eCs) 

asperavamos, en£im, mon~ar uma ~rama ~ao absurda a ponte de 

permiLir mais de uma inLerpreLacao. 

0 argumenLo, propriamen~e. era assim C ~ porque ja se 

me~amor~oseou em hist6ria ): 

Um homem com dupla personalidade e, ao mesmo ~empo, paciente e 

psicanalis~a. Duran~a uma sessao de psicanalise. ele rela~a as 

paranOias de sua relacao com arvores e animais. No ~ina!, ale ma~a uma 

de suas personalidades e se liberta. 
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4. Sinopse 

En~re as poucas linhas do argumen~o e a decupagem minuciosa do 

rotairo. e born que se escreva uma sinopse. que nada mais e que urn 

desenvolvimento do argumento, uma parte em que se apresenta mais 

detalhes a respeito das in£ormacoes con~idas naquele primeiro momenta. 

Ao mesmo ~empo. porem. que e desdobramenlo do argumen~o. a 

sinopse representa, com relacao ao roteiro parte que lhe e 

subsequente - urn resume, uma narracao concisa a econOmica, 

"pano-de-£undo" do que vai se desenrolar post eriormen~e. 

seguir, a sinopse de nossa hisl6ria: 

quase um 

Eis, a 

Um psicanalista tern series problemas de solidao e dupla 

personalidade. Suas neuroses sao reveladas ao longo de uma sessao de 

psicanalise onde ele e, ao mesmo tempo, analista e analisado. 

Deitado no diva e tendo atras de si uma pol~rona vazia, ele 

relata sonhos, problemas de seu dia-a-dia, neuroses e desejos. 

Por ser muito solitario, desenvolveu uma relacao proxima e 

patol6gica com bichos e plantas, alem de se entregar com £requencia a 

pintura. 

Sua principal paranOia esta relacionada com troncos de arvores, 

com os quais tern pesadelos, sonhos e cantatas constantes. 

0 personagem mantem uma relacao estranha de desejo e medo com 

essas arvores. Ora ele as ve como corpos que deseja seduzir c porque 

se sen~e seduzido par elas ), ora como monstros que o perseguem, assim 

como ele tambem as persegue. 
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Ele ~em o habi~o de ir a um parque onde encon~ra os animais e 

arvores dos quais fala na sessao. 

Alem de rela~ar a realidade, ele con~a ~ambem pesadelos em que 

sa sen~a a~raido pelas arvores, desprezado palos animais e ou~ras 

neuroses. Quando sonha, ele acorda e sa levan~a para pinLar 

quadros C que depois pendura na parade do consul~orio ). 

seus 

Quando a sessao es~a pres~es a acabar, ale para de con~ar 

his~orias e pergun~a ao dou~or c que e ele proprio ) 

acon~ecendo com ele, qual sera o ~im des~a sua mania. 

o que es~a 

Em seguida, 

levan~a-se do diva, caminha em direcao a pol~rona, senLa-sa, ·acende um 

cachimbo, responde que o Lampo dele sa esgotou, lorna um revOlver na 

ul~ima gave~a da mesa proxima, apon~a para a propria cabeca e puxa o 

ga~ilho. Depois disso, o pacien~e acende um cigarro e vai embora. 



5. Per~il dos Personagens 

Enriquecendo as in~ormacoes do que sera a 

necessaria apresen~ar quem ~ara par~e dela. E impor~an~e 
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hist.6ria. e 

const.ruirmos 

uma imagem ~isica e psicol6gica des personagens que irao camper a 

es~ru~ura drama~ica. 

No nosso caso. t.emos urn Unico personagem. embora ele ~enha 

dupla personalidade: 

Nome: Eugenio Mondego. 

I dade: 35 anos. 

Descricao ~isica: es~a~ura media, esguio, cabelo cas~anho 

cur~o. usa barba. Tern os olhos cast.anhos. grandes e caidos; 

bern 

seus 

cilios sao no~avelmen~e longos. Fuma cigarros e cachimbo. Ves~e-se 

espor~ivamen~e e com simplicidade. Tam uma pin~a 

esquerda. 

no dorso da mao 

psicol6gica: dupla personalidade, egois~a e 

paran6ico. inconst.ant.e e cheio de manias. Quando e pacien~e. ~uma 

cigarros. e agit.ado e con~uso; quando e m9dico. ~uma cachimbo, 

aus~ero, ~rio e emper~igado. E~remamen~e soli~ario. Nao coversa com 

ninguGm. a nao sar com seus poucos pacient.es. ao ~inal das sess5es, de 

maneira economica e pausada. Conversa sozinho, com plan~as, coisas e 

animais. A~ormen~ado por sua solidao, ~em serios problemas de 

relacionament.o. Nao t.em pais. parent.es au amigos. Seus pacient.es sao 

mui~o problema~icos e, obviamen~e. ingenues. Apegou-se a na~ureza e a 

pin~ura para preencher sua vida. 
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B. Roteiro C Estrutura Dramatica ) 

Optamos por modi~icar urn pouco o modele de nosso roteiro com 

relacao aos ja conhecidos destinados ao cinema e a televisao
6

. 

Resolvemos dividi-lo pagina par pagina, ~oto par ~oto. 

A parte menos tecnica da criacao des mementos da hist6ria e, 

ate certo ponte, indescritivel. Seu tear, entretanto, visava a algumas 

metas: 

- daveriamos relavar o egoismo e as neuroses do personagem 

atraves de acontecimentos signiricativos; 

- ao mesmo t..empo,_ tinhamos que pensar na composicao e 

diagramacao das ~otos enquanto elemento narrative dessa relevancia; 

pracisavamos pensar nas possibilidades de locacao e 

producao. o que, de cer~a ~orma, inibe a cria~ividade; 

pudemos jogar com o proprio consult6rio de psicanalise na 

hora de criarmos o roteiro atraves da introducao de quadros que razem 

part..e dest..e cenario que escolhemos; 

- queriamos trabalhar com uma certa duplicidade, algo que 

demonstrasse a dupla personalidade do protagonista e usamos os 

e!emen~os aus&ncia e presenca C duplos e ambiguos ), negative e 

positive C aproveitando para ~azer uma ref'erenci a ate mesmo 

BAs principais di~erencas que se percebeu ~cram com relacao a 
imobilidade da imagem ~otograrica e a limitacao de movimentos de 
camera que isto representa com relacao aos meios citados. Entretanto,o 
que se deseja, entre outras coisas, e trabalhar tambem com a imagem 
~ixa enquanto possibilidade narrativa sequencia!, buscando, atraves 
dest.a sequencia!idade, urn umoviment.o f'ot..ogrci:fico'" que, ao alinhavar 

tempo e espaco, trans:forme-se em linearidade discursiva 



161 

me~alingUis~ica visual a £o~ografia ), desejo a medo, seguranca e 

insequranca. an~re ou~ros; 

- fizemos uso de elemen~os de cenario Cobje~os), ou seja, 

buscamos aplicar ~udo que apreendemos a respei~o do que seja um 

marcador espacial; 

optamos por £azer com que a camera subje~iva fossa uma 

cons~an~e nas ~omadas fo~ograficas ~ambem para dar uma cer~a nocao de 

solidao e egoismo. 

E bam que se leia, agora, o ro~eiro em si para dele ~ermos 

melhor compreansao. E necessaria lembrar, en~re~an~o, que a cons~rucao 

final do Fo~o-Romance "A SESSAo" ja nao obedece exa~amen~e a es~e 

rot.eiro, pais a composicao da his~oria foi se ~ransformando no 

decorrer do ~empo, obedecendo a necessidades de producao e de criacao. 



A SESSAo 

Pagina 1 

Uma unica ~o~o ocupa ~oda a pagina. 

Fo"\,.o 1 

Sal a do;> P:oicanali:oc - 17/06/1991, S<..-gunda-Fcirc.t, 16:69 h. 

cam""ra :oubjc~iva. 
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Vo-~c urn diva, uma pol~rona logo a~ra:o, uma m<..~a ao lado c~obrc 

a qual c:o~ao urn cin~ciro com urn cachimbo apoiado c urn maco de 

cigar roo;) <> Urn&\ ampla janola. C com cor~inao; ) a ~ron~<> da pol~rona. 

Eugenio o:o~a on~rando na :.ala c olhando para o diva ondo vai :oo 



Pagina B 

Uma unica ro~o ocupa ~oda a pagina. 

Fo~o 1 

Salad~ P~icanali~e - 17/06/1991, Segunda-Foira, 16:68 h. 

Camera ~ubjc~iva. 
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Eugenio c~~a mai~ proximo do diva C vo-~c um clo~c da caixa de 

lencos de papcl que c~~a ~obro o mc~mo ). 



Uma unica ro~o ocupa a mc~adc inrcrior da pagina. 

Fo~o 1 

Sal a dw Psicanalisc - 17/06/1001, Scgunda-Fcira, 16:68 h. 

Camera subjw~iva. 
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Eug~ni o so;;>n~a -so no di va c a i rna. gem que vcmot:o c a da por· ~.. de 

cn~rada. No mcio do caminho cn~rc a por~a c o diva ha uma cadcira. 

Eugenio rixa o olhar na rcchadur·a da por~a de cn~r·ada. 



Pagina 4 

Uma unica ~o~o ocupa a mo~ado in~orior d~ p~gin~. 

Fo~o 1 

Salado P:.;icanali:.;o- 17/06/1991, Sogunda-Foira, 16:00 h. 

Camera :.;ubjo~iva. 
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Eugcni o o:,;~a dci tado no diva c ol ha par· a o:.; pr 6pr i o:.; pc:.; C c1 c 

u"'a ~oni"' o joan"' claro"' ). 



Pagi.na 6 

Uma. unica f'ot.o ocupa a mc.>t.ado inf'orior da pagina. 

Fot.c 1 

Salad., P:,;icanali"'o- 17/06/1901, Scgunda-Foira, 16:60 h. 

Camera :,;ubjot.iva. 
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Eug.o;.ni.o, ainda calado, oooorva·o t.ct.o. Vo-"'c um "'pot. de i.r-o"' 

bocas com uma dcla"' va~ia. 



Pagina 6 

Dua.:;; f'oi...o:;; dividom a pagina om moi...ado:;; iguai ... 

Foi...o 1 - Fla,.h-Back. 

Ca.:;;a. d~ Eugenio- 17/06/1901, S~vunda.-Foira., 9:16 h. 

Ca~ra. .. ubjot.iva.. 

107 

Uma bacia ~ o quo ""o vc. Doni...ro dola ha uma. pcquona i...ari...aruga 

mergulhada. em 10 cont.imot.ro .. do agua. Juni...o com ola. ha podra ... 

de alf'ace c a.lguma :;;ujoira.. 

Fot.o 2: 

Sala. d~ P:;;icanali:;;o- 17/06/1001, Sogunda-Foira., 17:01 h. 

Camera :;;ubjoi...iva.. 

Eugvnio olha para c.. qua.dro"" da parodo opo,.i...a ao diva o di~: 

como 

poderia i...cr :;;a.ido da. bacia ! E ~ ~orccira vo~ quo cla amcaca no~ 

abandona.r. Fico proocupado. Nao ""oi ""o o macho con,.oguira vivcr ""em 

ola; solit.ario, naquola agua f'ria, a:;; podra"" ... Ta.lvo~ cu o aba.ndonc 

no·pa.rque, pori...o do lago. La ole nao ""o ""ont.ira ""o~inho. 



Pagina 7 

Duas ~o~os dividem a pagina em me~ade~ iguai~. 

Po~o 1 - Pla~h-Back. 

ParquE> - 16/06/1991, Domingo, Manh£L 

Uma gar~a ~obrevoa um lago. 

Po~o 2 

Sala de P~icanali~e- 17/06/1991, Segunda-Poira, 17:04 h. 

Camera ~ubjo~iva. 
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Eug~nio ~ixa o olhar num do~ quadro~ da parodo opo~~a ao diva. 

Ve-~~ uma ~igura alada. Elo divaga: 

.. Dar asa~ a imagina~ao. Sor mu~an~e. Scr doi~ 
.. 



cima ). 
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Fo~o 1 - Fla~h-Back. 

Par quw - 1 E3/06/1 001 , Domingo, M.anhii. 

0 quw ~g vo ~a.o copa~ do oucalip~o~ C ~omada~ do baixo para 

F'o~o 8 

Sal a de P~icamHi~o - 17/06/1991, Sog1.1nda-Foira, 17:07 h. 

C~mera ~ubjo~iva. 

Eug€>nio ~ixa o~ olho~ no~ proprio~ p6~ o ~ala: 

On~om ~1.1i ao parq1.1o. Ela~ o~~avam la o mo o~proi~avam. 

Con~in1.1o ~en~indo algo o~tranho por ola~. Alg1.1ma coi~a indo~inida o 

a~sustadora. 
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Pagina 9 

Duas ro~os dividcm a pagina em mc~adcs iguais. 

Fo~o 1 - Flash-Back. 

Parque - 16/00/1991, Domingo, Manha. 

Vc-se uma arvorc, de baixo para cima, com cspinhos cspalhados 

pelo ~ronco. 

Fo~o 8 

Sal a de Psicanalisc - 17/00/1991, Scgunda-Fcira, 17:09 h. 

Camera subjctiva. 

Ainda com OS olhos rixos nos proprios p'~ Cum pouco dcsrocado), 

Eugenio pcnsa: 

"-Sera dcscjo? E:. So podc scr. Qucria possui-las, mas ... Suas 

ca~ca~~ ~ou~ o~pinhow~ ~ua duro~a. NAo I Ela~ ~6 quorom quo ou a~ 

o~ervo. Soment.o. •• 

E rala: 

-Seus corpos sao rormas cs~r·anhas. Chcgo a pcnsar que 

Deixa pra la ! So nao tivcssc modo de cair, a~6 ~rcparia nclas. J:)ovo 

scr mui~o scguro la em cima; abraca-las, cnvolvc-las Mas que 

bes~eira I E: PROIBIDO subir nas arvorc~ do parquc I 
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Na mo~adu ~~porior da p4gina h4 ~oi~ io~ow com ~w ro~poc~iva~ 

borda~ ~obr~po~~a~. d~ modo qua a impressao qua se ~em 6 da fusao 

de~~a~ bordas . 

Na m~~ade inferior ~emos uma fo~o maior·, qua ocupa ~odo espaco 

r~~~an~c. 

Fo~o 1 - Flash-Back. 

Parque- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

Ve-sc urn ~ronco de arvor~ que sc parcce, para nos, 

erguida~ para o ar. 

Parque- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

com pcrnas 

Vo-~e urn ~ronco de arvorc que lembra, para nos, urn pubi~. 



172 

FoLo 3 - Fla~h-Back. 

Parquc- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

Ve-~c uma arvorc que no~ par<..-ce o Lronco de urn corpo feminino 

com a~ perna~ aberLa~. 

FoLo 4 - Fla~h-Back. 

Parqu.., - 16/06/1991, Domingo, Manha. 

Ve-~c urn Lronco d~ ar·vor~ com muiLo~ e~pinho~ que lcmbra, 

no~. pubi~ ou nad~ga~. 

FoLo 6 - Fla~h-Back. 

Parqu~- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

para 

Vc-~.., um Lronco de arvore curvado para a t..~qucrda com um love 

~ulco vcrLical ccnLral. 

FoLo 6 - Fla~h-Back. 

Parqu<> - 16/06/1991, Domingo, Manha. 

Ve-~e Lronco d~ arvorc que n~ part..-cc parLc da~ co~La~ c o 

braco dirci~o d.., uma pc~~oa caminhando. 



Fot.o 7 

Sal a d .. p,.icanali,.o - 17/06/1001, Sogund&.\-Foira, 17:13 h. 

Camera .. ubjot.iva. 
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Eugenio ,.iloncia por um 1 ongo t.cmpo, ainda com o,. olho,. 

volt.ado,. para o,. proprio,. p6,. C ainda mai,. do,.i'ocado,. ), 
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Pagina 11 

Dua~ ~oLo~ dividem a pagina em moLado~ iguai~. 

F'oLo 1 

E~paco em branco rcpro~onLando urn va•io no pcn~amonLo do 

Eugwnio. 

F'oLo 2 

Si>.la d., P~icanaliso- 17/06/10Q1, Sogunda-Foira, 17:18 h. 

Camera ~ubjoLiva. 

Eug~nio rovira-~o no diva aLe so acomodar, 

para a parodo oposLa. 

de lado, voltado 



Pagina 12: 

Dua~ ro~o~ dividcm a pagina em mc~adc~ iguai~. 

Fo"l..o 1 

E~pac;;o nli>gro rcprcscn~ando conrusao mcn~al de Eugenio. 

Fo"l..o Z 

Sal a d~ P,.icanali:.:c - 17/00/1991, Scgunda-Fcin.>., 17: 2!0 h. 

Camera ,.ubj~~iva. 

171:) 

Eugenio ringc dcscnhar algo no acolchoado do diva, 

seu chapeu, mais abaixo, na al~ura de :,;cu joclho. 

ondc vcmos 
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Pagina 13 

Fot.o 1 

Fuooao d<> branco c no.-gro Ci'ot.ogr·•.una) rcprcoocnt.ando mioot.un.• de 

va~io ~ con~u~ao no p~n~amon~o do EugCnio. 

Fot.o 2 

Sala de Pooicanaliooc - 17/00/1991, Scgunda-Fcira, 17: 21 h. 

ca~ra ooubjct.iva. 

Eug~nio volt.a a poooicao ant.crior C olhando para ooo pr6priooo 

pQs, agora cru~adooo, d<> barriga para cima ) c i'ala: 

- Noit.<> paooooada at-6 ooonh<>i com claoo. como ~ompro, 

inat.ingivcioo ... E aoooouoot.adoraoo. Scnt.i mcdo. E dcoocjo. 

A<:;ordei :!;Uando "' cxcit.ado. Fui pint.ar. 
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Pagina 14 

Duas ro~os dividem a pagina em me~ades iguais. 

Fot.o 1 

A ~o~o 6 dividida ao meio, ver~icalment.e, de modo que um !ado 6 

nc.."gro c o ou'Lro 6 branco, ainda com a. int..onc;.:iio dv- ~igni!'it.:a.r urn mi~t.o 

de va~io c conrusao em Eugenio. 

Fot.o 2 

Salad~ P~icanali~e- 17/0C/1gC1, s~~unda-Feira, 17:23 h. 

Camera ~ubjet.iva. 

Eugenio olha para urn quadro pendurado na parede lat.eral 

csquerda, logo acima de sua cabeca. Nele se vo duas arvores desenhada~ 

segundo urn jogo de claro-escuro. Ele con~inua ralando: 

- 0 pincel, a principio, t.romict. em minha.::::. mao~; 

poucos, com a ~in~a molhando a t.ela, rui ricando mais t.ranquilo 

Relaxei 
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Pagina 16 

A mo~ado ~uporior da pagina po~~ui uma i magom quo ocupa um 

quar~o da pagina in~oira. A mc~ado inr~rior da pagina 6 ~o~almon~o 

ocupada por uma ro~o. 

Fo~o 1 - Clo~o. 

Y~-:.;o, bom d"" por~o, o quadro pin~ado por Eugenio. 

Fo~o 2: 

Sal a d"" Psicanali~~ - 17/00/1991, Sogunda-Foira, 17:2:6 h. 

camera subjo~iva - clo:.;o. 

Eugenio ). El~ ponsa: 

.. _ Claro c:=:curo. Branco, negro. Lu~, ~ombra. Prc~cnca, 

ausElncia •.. •• 
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Pagina 16 

Dua~ ro~o~ dividem a pagina om mo~ado~ iguai~. 

Fo~o 1 - Flash-Back. 

Parquw - 16/06/19Q1, OQmingo, Manhll.. 

V9mos um ~ronco de uma arvoro cnormc ch~io do bi~urca~Oo~ o 

r oen"l-r anci a~. 

Sal a do Psicanaliso - 17/06/1991, Sogunda-Foira, 17: 2:7 h. 

Cam~ra subjo~iva. 

EugQnio olha, mai~ umu vc~, para o ~o~o, di~ondo: 

- Vol~ci a dormir dcpoi~ de pin~ar o quadro. Sonhci com uma 

mulh$r, dw,.~a vc~. Scus cabclo,. cram mui~o longos, cla era corpulcn~a 

0 cu nao con~oguia v~r ~ou ro~~o. 
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Pagina 17 

Duas ro~os dividom a pagina om mo~ados iguais. 

Fo~o 1 

Parquo- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

Do~alhc da uma das birurcacoos do ~ronco da mcsma arvorc da 

Fo~o 1 da Pagina 16 C arvorc cnormc, chcia de rcon~dincias c 

birurcao;;oos ) . 

Fo~o 2 

Sala do Psicanaliso - 17/06/1991, Sogunda-Fcira, 17: 30 h. 

Camera subjo~iva. 

Eugenio diriga o olhar para o v6r~ico da sala, 

por~a da on~rada, 0 con~inua a ralar: 

logo acima da 

Tinha bravow o p~rna~ d~comunai~, 

san~i. horrori~ado, sua pole grossa e aspcra de madeira. 

novamsn~c, as arvorcs ... 

Eram elas, 



Pagina 18 

Dua~ ro~o~ dividom a pagina om mo~ado~ iguai~. 

Fo~o 1 - Flash-Back. 

Pa.rqu., - 16/06/19Q1, Domingo, Manha. 

Cl o~"'· 
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v .. mo~ algun~ pa~o~ c imagom ~omada com a camera quasc a ~~ma 

a.l~ura do~ m.,smo~ ), 

Sal a d., Psica.nali~o - 17/06/1991, Scgunda-Fcira, 17:32 h. 

Camsra ~ubj~~iva. 

Eugenio agi~ou-sc novamon~c c virou para a rria parodc bom 

proxima ao diva. Elo rixa um pon~o indc~inido c comcn~a: 

- 0~ pa~o~ pr~cisam do mim. in'\...crc~~oiro~. 

Proriro a.~ garca.~. 
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Pagina 19 

Na mei-ade :.;upcrior da pagina vc-:.;c um o,;cqucnc:.:ia de c:.:inc:.:o f'oi-o:.; 

"em quadr i nho:.;". A m"'i-adc i nf'cr i or· 6 \..o\..al moni-c oc:.:upada por· uma V.ni <.:a 

f'oi-o. 

Fo\..o 1 - Fla:.;h-Back. 

Parque- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

Ve-:.;"' uma garc:.:a parada a bcira do 1ago, ao 1ongc. 

Foi-o 2 - Fla:.;h-Bac:.:k. 

Parquo- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

VO-~v a ms~ma garca~ mai~ prOxima. 

Foi-o 3 - Fla:.;h-Back. 

Parquo- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

V£-sfi: a mc~ma garc;;a, mai~ pr·6xima ainda. 



Poto 4 - Plash-Back. 

Parquc- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

VC-sc a mcsma garca, ainda mai!=> pr·6xim.. 

Poto 5 - Plash-Back. 

Parquc- 16/06/1991, Domingo, Manha. 

V~-sc a mcsma garca sobrcvoando o 1 ago. 

Poto 6 

Sala du Psicanalisc - 17/06/1991, Scgunda-Pcira, 17:34 h. 

Camera subjutiva. 
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Eugenio continua olhando para a parcdc C rna~ com urn angulo urn 

pouco diroruntu ): 

- Elas mu duixam ralando ~o~inho. 
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Paqina 20 

Duas ro~os dividom a pagina om mo~ados iguais. 

Fo~o 1 - Flash-Back. 

Parquw- 16/06/1001, Domingo, Manha. 

Camera subj~~iva. 

0 qu.. so v;; sao mui ~as p.:.-ssoas cami nhando 0 ol hando par a 

Eugenio C con~rapon~o com os pa~os da Fo~o 1 da Pagina 18 ). 

Fo~o 2 

Sala d9 Psicanaliso- 17/06/1991, Sogunda-Foira, 17:35. 

Camera subjo~iva. 

Eugenio rica novamon~o do barriga para cima o olha para a 

macan .. ~a da por~a do on~rada: 

-Tonho ralado mui~o so:<.inho. Sin~o modo o vorgonha. Falo com 

Nicolau, a ~ar~aruga macho C ainda mais agora quo olo os~a so:<.inho ) . 
' 

ralava com Filomona, sua companhoira, an~os dola sumir; ralo com ossos 

mons~ros do mad .. ira quo mv pors.:.vuom; ralo com mous quadros; ralo a~6 

comigo mesmo o ningu6m rvspondo ... 
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Pagina 21 

A m~~ad~ ~uperior da pagina 6 ooupada por uma oolagem oompo~~a 

dEO varia~ :Co~o~ C que ja apareceram ao longo da nar·ra~iva ) . A mel.adc 

in:CEOrior ~ oompo~l.a por uma unioa imagem :Col.ogra:Cioa. 

Fo~o 1 

Vo-so uma colagcm conl.cndo a~ ~cguinl.c~ imagcns: 

Imag~m 1: uma poquona ~ar~aruga don~ro do uma ba~ia, com podr•~ 

o :Colha~ dEO al:Cacc. 

Imagcm 2: porl.a de "'nl.rada do con~ul1.6rio de p~o;icanali~o;e. 

Imaggm 3: arvorc que lembra, para n6~, um pubi~. 

Imagcm 4: pa~o~ em clo~e. 

Imaggm 6: mull.idao na rua C cl~c ), 

Imaggm 6: quadro com ~or oxl.raordincl.r·io. 

Fol.o 2 

Sal a de P~icanali~o - 17/06/1001, Sogunda-Foira, 17: 3Q h. 

CamEOra ~ubje~iva. 

Eug~nio csl.a encolhido no diva, virado para a parede opo~l.a: 

SEOra qug cs~ou :Cicando louco ? 0 quo csl.a aoonl.~~cndo oomigo, 

dout.or ? 



Paqina 88 

Dua~ ro~o~ dividcm a pagina om mo~ad~~ iguai~. 

Fo~o 1 

Fo~o 8 

Sala de P:;;icanali~o- 17/06/1991, Scgunda-Fcir-a, 17:46 h. 

Camera :;;ubjv~iva. 

Ap6:;; longo ~ilcncio, Eugenio :;;cn~a-~o no diva par·a lcvan~ar-. 
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Pitgina 2:3 

Fot.o 1 

E~paco branco ~igni~icando va~io monLal 

clarao prov~nionLc da janola da FoLo 2. 

o combinando com 

Fot.o 2: 

Sal a de P~icamili::;o - 17/06/1001, Scgunda-Fcira, 17:47 h. 

Camora ~ubjcLiva. 

Eug$nio lcvanLa-~c o, olhando para a janola, caminha em dirccao 

a polt.rona. 



Pagina 24 

Duas fo~os dividem a pagina em me~ades iguais. 

Fo~o 1 

Espa~o branco significando silencio. 

Fo~o 2 

Sala de Psicanalise- 17/06/1991, Segunda-Feira, 17:48 h. 

Camera subje~iva. 
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0 Dou~or Mondego, ja sen~ado na pol~rona, olha a~en~amen~e para 

o cachimbo que es~a acendendo calmamen~e. 



Pagina 26 

Duas ~o~o~ dividom a pagina om mo~ado~ iguai~. 

Fol.o 1 

Q,Yadro com dua~ arvoro~ pin~ada~ por Eug&nio. 

Sal a de P~icanali~o - 17/07/1991, Sogunda-Foir·a, 17:60 h. 

Camera ~ubjc~iva. 
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Ainda calmamon~<>. o Dou~or Mondogo abro a ul~ima gavo~a da mo~a 

que rica bcm proxima ao diva, di~ondo: 

Seu horario acabou. 



Pagina 87 

Uma unica ~o~o ocupa ~oda a pagina. 

Fo~o 1 

Sal a de P:;icanali:;c - 17/06/1991, Scgunda-Fcint, 17:62 h. 

Cam~ra ~ubjo~iva. 

191 

ob~orva o prOprio corpo ~uicida, 

ca.ido na polt.rona. Yc~m-:;c, t.amb6m, cachimbo, chap6u c r·cv6lvcr ca.ido:; 

no chao. 



Pagina 26 

Dua~ ~o~o~ dividem a pagina em me~ade~ iguai~. 

Fot.o 1 

Ca~a de Eugenio- 17/06/1091, Segunda-Foira, 17:61 h. 

Dua~ ~ar~aruga~ ~o~inha~, den~ro de uma bacia. 

Fo~o 2 

S .. la. de P~icanali~.., - 17/06/1991, Segunda-Feir·a, 17:61 h. 

Camera ~ubje~iva. 

190 

0 Dout.or Mond..,go ~ira um revolver da ultima gavet.a de ~ua me~a 

c proxima a.o diva ) . 



Pagina 29 

Uma unica ~oLo ocupa Loda a pagina. 

FoLo 1 

Sal a do P"'icanali"'c - 17/06/1991, Sogunda-Fcira, 17:1:33 h. 

Camera "'ubjoLiva. 

Eug&ni o l cvanLou-.. c do diva; acondo um ci gar-r-o. 

192 



Pagina 2:9 

Uma unica i'oi.o ocupa i.oda a pagin&.l. 

Fot.o 1 

Sal a de Psicanali"'c - 17/06/1991, Scgund .. -Fcira, 17:64 h. 

Camera subjci.iva. 

Eug~nio abrc a pori-a para sair. 
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Pagj na 30 

Uma unica ~o~o ocupa ~oda a pagina. 

Fo~o 1 

Con,.ul~orio do Psi canS.l i ::;o c Por~iilo ) , 17/00/1001, 

Sogunda-Foira, 17:66 h. 

A~rav.:>:;; do vidro da janola da >~ala do p:;;icanali:..o polo !ado 

da dan~ro - ve-:;;o 0 por~ao do con:;;ul~or·io. Do !ado do ~ora ha uma 

po:s.;:s.;oa :s.;aindo. Em :;;ou braco o,.~,a pondurada uma camera ~o~ogra~ica; om 

sua mao vamos urn cigarro accso, suas ~alcas ~ao claras c clc usa 

~cni:;;, Do !ado dw dwn~ro vomo:s.; urn cachimbo aco>~o >~ondo :.;ogurado 

proximo ao vidro. 

FIM 
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7. "St.ory-Board" CO Rot.eiro Desenhado) 

Embora t.ot.alment.e desprovidos de dons de desenhist.a, 

empreendemos urn exercicio que nos ajudou muit.o a pensar na const.rucao 

visual de nosso Fot.o-Romance. 

Preocupacoes com o local do t.ext.o na pagina, o local e a 

dist.ribuicao das ~ot.os, a!em da composicao e enquadrament.o necessaries 

a amissae da mensagem ~oram resolvidos at.raves do desanho de cada fot.o 

da hist.6ria. 

Trabalhamos t.oda a part.e de cenario com a ajuda dest.e 

"st.ory-board" que ~oi enriquecido por visit.as semanais ao local das 

t.omadas int.ernas. As ext.ernas ~cram observadas com menos ~requencia, 

mas ~or am i gual ment.e est.udadas desenhadas segundo suas 

possibilidades reais de execucao C apenas a part.e que envo!ve as 

garcas e os pat.os nao ~oi passive! p!anejar com verossimi!hanca, 

qua eles sao ""indirigiveis"" ). 

dado 

Apresen~amos, a seguir, o referido roteiro com a ressalva de 

que dat.a e horario C desenho do re16gio e regist.ro da dat.a ) ~or am 

excluidos porque achamos que a ideia de "sessao" nao precisava ~icar 

t.ao evident.e - ou me!hor, ala ja se evidenciava at.raves de out.ros 

det.alhes e prescindiu dest.es t.ao explicit.os. 

Not.ar-se-a, t.ambem, as mudancas parciais que ocorreram at.e a 

produca.o f'inal em t.ermos de subst.it.uic3.o de imagens,. de "repaginacao .. , 

de nova disposicao de ~ot.ogra~ias e mesmo dos t.ext.os. 



c ' 



) 
~ 

0 
N 

tV 

l>lVA 

J'3t 

z 

' b \ 



~~~i~-. --~---------------- J~~ 

\'J 

I J, \ / 



' 6 \ 

"')__. 
.::. I. .. A • .A,..\,_ 

) GK ~-------,------r-~------------------------------1 



--------------------------------- ----------------



I ' \ .._ 

. / 



--------Lh$,o 

z v . . • ------------
' (, ' 



------~ ----------------- ------~20=3~ 
J 

,1\J 

I 

I 

I 

t 
t 

! 

" ,\ 

• \'.,. 

• 
• 
• 
• 



UJLI 

J 

,, 

(JJ~ 

A " 1\ 

t1 " 
1\ 

A t1 

" 
A 

" " A 

" A 
1\ " t1 ,. 1\ 

\ 
" 

fc;;,IN 
~os 

.._ C H. I~ 



20'5 

.iO 



. ;IV J ,, 



~I MENlO 

D I< "JJ1:0t>l'i/lt:>" ~ 
SoBRE b 1>tVR 





i't 

" .·.·.V\ 
~:" ') 



2JO 

.15 

\ 



1.{, 



___ _______________ __:;2c.::..l.f:Z._ 



\J'P 
~ PftRrt>t 

\ 

(r1 'lrl6 

fficOXtl-1 n 



vlf'R tvf 
VIR\6 

T?.oxrMA 
l)O 



2.l s-

20 

-'-'or '"~ • ~"J-

,·~o·,-,· 
),0 ' 0 / _.-

0 

L 



21 



zn 

2Z 



218 

23 

'?(_) 

'Jy---,,, 

~3) 
v ··; 

\.I -~--v 

------, 

' ' 
~':"i ;:--r--' --1 

1-:J...O.,lU.I.' 

I 

-

:r tJ£LR 

- / 
v . 

I t:~ 

lo\..1 M tJ 1\ 
(;;] 

o~J ~ ~ 
u 



2 





2i 

2..6 

·.~ 

. •' 

\ '\ ! ,~· 

\ 



22Z 



223 

Z8 



D 

0 

"%; 
22 

"> - f 



. 

-:, l~~ ; rJo ~ ·~ ,30 
;~~~~· 

" . . 

• ' •'0 i 

/ 

A 
tcYf"~ a ' 

Q, 

1; 
I : /1 i 

L\ 
' 

I 
' 

4 ~ ~ i i 
~ 

-:>/- ! ~.,/J-

f'' 11\111' "'/ 

~~ 
If 

rT ~ 

w 

~rSt~ 
i"'lNI~LR 

lA 
~ 

h~ 
( ~Cv-7--. 
) lr! a;(, (" 

vi ~ 



226 

8. 0 Que Dizer de Nossa Hist6ria ? 

Carregamos conosco para o consult6rio de psicanalise - alem do 

gquipamen~o fo~ografico e de i!uminacao nosso precioso C assim 

pareceu ) roteiro desenhado C ou story-board ) . Ali nhados ao seu 

.. mapeament..o .. * descobrimos sua real e ef'et..iva import...incia. 0 moment..o de 

colher a imagem nao e a melhor hora de pensar em composicao. 

enquadramento ou iluminacao, e ~oram esses dados primordiais que nosso 

story-board o~ereceu ja prontos. 

Montamos nosso estudio no consult6rio em dois dias di~erent.es, 

espacados em duas semanas. o que nos deixou urn t..empo minima necessaria 

para a .. convi vencia fl ent.re eles, para a cont.inuidade do clima 

narrative e para a concentracao de ideias que ~ormariam outra ainda 

maier,. f'ina.l. 

No primeiro dia, t.rabalhamos as ~otos em que nao ha a presenca 

do ator. Isso nos deixou livres para lidar apenas com os elementos do 

cenario. No dia seguint.e C e ist.o t.ambem ~oi produt.ivo ), f'izemos as 

f'ot.os do parque. Para t..omar as imagens das arvores,. levamos em cont.a 

apenas o horario C posicao do sol ). Entret.anto, para ~azer as ~ot.os 

dos patos e das garcas sent..imo-nos exat.ament.e como Cart.ier-Bresson 

descreve: cacadores a espera de sua presa. pacientes ~ot.6gra~os 

aguardando o moment.o decisive. E impossivel dirigir t.ais aves, mas ~oi 

uma deliciosa espera aguardar o voo, a olhar,. o moviment.o desses 

atores e atrizes indirigiveis. Como eles, pisamos na lama para obt.er 

um angulo ideal; como elas, alcamos vOo em moviment.os de camera. 

Duas semanas mais t..arde, volt.amos ao est.Udio, a.companhados, 
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des~a vez, do a~or. A sensacao que ~ivemos e que a di£iculdade em 

dirigir um ator de cihema dave ser a mesma. Os dais ~ipos de a~or - o 

de cinema e ode Fate-Romance -, ao con~rario do que se possa pansar, 

estao em movimento; no Foto-Romance, entretanto, e precise t.ambem 

aqui - escol her o "momenta deci si vo .. , eleger, at-raves do clic, 0 

inst.ant.e ideal que represent.e o moviment.o t.ot.al que se deseja 

t.r ansmi t.i r . 

A sensacao que se tam ao tamar cada £ot.o e de extrema 

ambiguidade: £icamos presos a ela enquant.o imagem unica ao mesmo t.empo 

em que nos lembramos a t.odo moment.o onde e de que maneira ela se 

encaixa na narrativa. 

A part.ir da t.omada, da revelacao e da ampliacao das imagens, 

surgiram algumas necessidades de mudancas com relacao ao planejado 

ant.eriorment.e at.raves dos rot.eiros escrit.o e desenhado; 
7 

sao alas : 

- a £ot.o da p. 4 £oi mudada para que sa desse maier import.ancia 

ao det.alhe da chave na port.a de ent.rada C aqui com sombra ); 

- opt.amos por ut.ilizar a propria bacia em que vivem as 

t.art.arugas da p. 8 C assim como na p. 45 ) - ao inves de urn t.anque 

porque nos pareceu mais adequado. resolvemos tambem £azer urn 

enquadrament.o mais aproximado e mant.er a agua limpa; 

- as seis pequenas £ot.os que compoem a part.e superior da p. 16 

passaram, t.ambQm, par uma modi~icaci.o: resolvemos nao sobrapor a 

ampliacao de suas bordas, pois elas ja se apresent.am num espaco muit.o 

7
os nUmeros de pagina da parte que segue referem-se a const.rucao ~ina! 

do Fot.o-Romance "A SESSAo", VOLUME 2 dest.a Dissert.acao. 
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pequeno. Se houvesse a sobreposicao, a in~ormacao da imagem ni~ida 

seri~ minima. A ~o~o da par~e in~erior des~a mesma pagina~ bam como a 

da p. 14. nao ~oram ampliadas sem ~oco. pois assim 0 pre~erimos; 

- alguns enquadramen~os podem parecer "~or~os" ou deslocados. 

PorGm. quando op~amos pela camera subje~iva~ pre~endiamos. jus~amen~e, 

regis~rar o olhar do personagem que, como se pode perceber, nao e 

plano nem horizon~al - como o nosso ~ambam nao o a. Um exemplo dis~o a 

a ~o~o da p. 9· • 

- a pagina 19 s6 nao ~oi to~almente mudada porque conservamos a 

principal in~ormacao da unica ~OLO que nela mantivemos. A camera deixa 

de ser subjetiva: 0 olhar naquela mao que brinca sobre 0 diva a do 

psicanalista e nao mais do paciente. Es~a ~oi uma maneira melhor que 

encon~ramos para demonstrar a con~usao men~al de Eugenio. 

- man~endo a ideia de desarranjo, a p. 21 ~oi re~ormulada: em 

vez de um ~otograma dis~orme ou abs~ra~o. sobrepusemos ampliacoes que 

julgamos su~icien~es para a ~ransmissao de tal mensagem; 

da p. 23 - primeira ~oto - re~iramos a ~oto do quadro com 

arvores e introduzimos uma outra ~oto da por~a porque pensamos estar 

muito explici~a a relacao do texto com aquela primeira imagem; 

- a p. 31 so~reu paquenas mudancas na imagem que a compOe 

Devemos con~essar que ~oi impossivel dirigir a ~oto dos patos como 

desejavamos: muitos, de ~ren~e para a camera e assustados. Decidimos, 

ap6s horas de ten~ativas ~rustradas, ~otogra~a-los como ales se 

o~ereciam: descon~iados, poram tranquilos; 

- o conjunto de pequenas ~otos que ~ormam a par~e superior da 

p. 33 ~ambem ~oi modi~icado por causa da 11indirigibilidade" das 
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garcas. Da segunda ~o~o ~iramos o quadro; 

- 0 desejo e 0 medo do e~erno que razem par~e da ro~o 1 da p. 

34 nos pareceu melhor represen~ado por arvores do que por pessoas 

tambem porque achamos melhor nao incluir nenhum rosto a nao ser 0 

Cpouco) do personagem principal; 

- opLamos por excluir o rOSLO do personagem da ro~o 47 para 

manLer urn cer~o suspense com relacao a sua iden~idade. 0 revolver em 

sua mao tamb6m nos parecau mais adequado. 

OuLras mudancas menos explici~as devem-se ao ra~o de que o 

lugar onde realizamos as Lomadas C consul~6rio de psicanalise ) passou 

por uma reforma ap6s a concepcao de nosso s~ory-board e anLes da 

producao f'inal. 

A experiencia de f'oLograf'ar A Sessao ap6s a conclusao do 

roLeiro e a minuciosa decupagem presenLe no sLory-board pode parecer 

mara conf'irmacao de algo def"inido. En~re~an~o. quase 

indescri~ival a sensacao de se estar .. escrevendo.. com a Jruiquina 

f'oLograf'ica. E como sa a cada clic pensassemos: com esLa imagem esLou 

narrando uma par~e da his~6ria C quando, na realidade, narra-se muiLas 

in~ormacOes sabre a hist6ria com uma Unica foto ); mas ala nao a uma 

palavra ou urn conjun~o delas. Com cada imagem, urn mundo def"inido e 

resLriLO de ouLras serve para amarrar Lemporal e espacialmenLe a 

narrativa. Ademais. var a hist6ria pronta. ~otografada. e uma chance a 

mais - e def'iniLiva - de lar o que ja foi axplici~ado Lan~o palo 

ro~airo quanLo palo s~ory-board. ConLudo, algumas passagans s6 acabam 

ficando claras quando visualizamos as fates montadas e, par vezes, nos 
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surpreendemos com urn deLalhe narrative importante que nem haviamos 

notaqo an~eriormente 8 . 

Par rim, e deixando de lade qualquer ~en~a~iva - ilus6ria - de 

explicar rearranjos rinais que razem par~e rundamen~al do processo de 

criacao. mencionamos que em nosso trabalho de montagem e de releitura 

das ro~ograt'ias dispos~as, agora, em hist6ria pronta a contada, 

fizemos algumas modificacoes, quais sejam: 

- optamos par ocupar. nao necessariamente mas a principia, a 

dupla pagina, como sa ~ossa, e~etivamente, um romance; 

eliminamos algumas poucas ro~ograrias julgadas repe~i~ivas; 

encontramos novas disposicOes para algumas imagens que, 

colocadas cara-a-cara suscitaram novas id9ias que nos pareceram 

i n~eressant.es. 

Sam mais, lembramos que est.a apresent.acao rinal que propomos e 

a melhor maneira que ora encontramos para narrar "A SESSAo". 

Fica, agora, ao leiter, a liberdade de reorganizar uma outra leitura, 

a versao dele, lei t-or, que most.rara bern que as rot.ograrias sao 

rundamen~almen~e polissemicas. 

8 
Not.a-se. facilmen~e. a evident.e ~ransrormacao en~re o ro~eiro 

original, o story-board eo Fot.o-Romance ja pronto. Dispusemos acima 
os motivo5 de algumas dessas mudancas mas, no geral, alas 

apresentam-se de maneira inexplicavel e, as vezes, somente 
compreensivel a~raves da propria lei~ura de "A SESSAo". 
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VII. A FOTOGRAFIA. ESTA OUTRA LITERATURA CPRODUt;AO.:> 

1. 0 Fo~o-Romanca anquan~o Fo~ogra£ia 

A obja~ividada sin~a~ica con~ida na £o~ogra£ia - sau inagaval 

C?J conduz saus "lai~oras" ou obsarvadoras a lha 

a~ribuiram, masmo quando ha ~rucagans, ampla cradibilidada. Sari a 

verdadeiro~ an~ao~ a~irmar que, uma sequencia de 

ro~ogra£ias possui urn grau de raalismo analogo 

narra~iva visual maior varossimilhanca ? 

conrarindo a 

Alain Robbe-Grilla~. ao ci~ar Andre Bazin
1

, lambra qua, ambora 

axis~a urn grande a£ai~o de realismo produzido pal a imagam 

cinama~ogra£ica - qua "£ala" a "sa move" a imagam nao a 0 real 

c ~an~o a cinama~ogra£ica quan~o a £o~ogra£ica ), pois nao se "pega" 

uma imagam. 

Embora haja rup~uras £isicas an~ra urn ro~ograma a ou~ro, a 

sansacao da projecao cinema~ogra£ica de con~inuidade. No 

Fo~o-Romanca, ha uma con~inuidada narra~iva acompanhada de uma 

descon~inuidade das imagans c elas sao colocadas lado a lado, uma a 

uma ). 

Para Robba-Grilla~. o obja~ivo avidan~e do adi~or de 

Fo~o-Romancas a £azer crer na raalidade de urn £ilma ao qual sa 

assis~a virando paginas: 

1 

"0 ror~e a£ei~o do real 

£o~ogra£ica vai impor am 

Pour le roman-pho~o. Chaussa-Trappas, p. I. 

produzido pela imagam 

mau aspiri~o a prasanca de 
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coisas como urn perpe~uo desa~io ao realismo por causa 

des~a ~ascinan~e impossibilidade que eu sin~o em 

es~abelecer aos diversos elemen~os da mensagem urn lugar 

es~avel limi ~es es~ri~os , urn sen~ido unico a 

de~i ni ~i vo. "
2 

E a respei~o des~e realismo proprio a ~o~ogra~ia - de que Henri 

Car~ier-Bresson C190B-... ) e, o precursor a do 

cara~ar di~o ~iccional do Fo~o-Romanca que pre~andamos ~alar agora. 

"0 ~o~o-romanca e "obra ~alsi~icada", pois seus 

produLoras ~alham ao nao cuidar da aspera da urn 

ins~an~e miraculoso am que "verdadairas ~o~ogra~ias" 

sao ~iradas. C ... ) A subs~i~uicao de uma ~oLografia por 

uma seria consLruida da imagens, jun~aman~a com ~odos 

os ar~i~icios qua resul~am da ancanacao, da mon~agem a 

da adicao, necessariamen~e desqualifica o genero em 

vis~a da ideologia foLogra~ica dominan~e C ••• ). "
3 

Sa anLes a Fo~onovela era apon~ada como urn genero pobre 

volLado para a liLera~ura popular de massa, com sua ~on~e inesgoLavel 

a repe~i~iva de ~ema~icas alienan~es a agua-com-acucar, alem da ~o~al 

despreocupacao com a par~e ~o~ogra~ica - o Fo~o-Romance, hoje, apesar 

da ~raLar a ~o~ogra~ia como arLe e preocupar-se em ascender ao maio 

cul~o. parace ir con~ra ~oda uma ideologia ~o~ogra~ica consolidada a 

respai Laval. 

ToLalmenLa avassa ao que chama da "planajaman~o ar~i~icial" 

2
Alain ROBBE-GRI~~ET, Pour le roman-pho~o. Chausse-Trappes, p. I. 

3 
Jan BAETENS, The in~ermediaLe domain or ~he pho~ographic novel and 

~he problem o~ value. Cri~ical Inquiry n2 16, p. 287. 
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a idaologia f'ot.ograf'ica brassoniana sampra pragou a busca do "momant.o 

d'iilcis.ivo••,. como sw o f'ot.6graf'o se coloca.sse exat.ament.e como um 

pacian~a cacador a aspara de sua prasa. 

~nero compost.o, am sua part-a visual, por f'ot.ograf'ias, 0 

Fot.o-Romanca nao parmit.a, por quast.eas 6bvias, qua a f'o~ograf'ia sa 

idant.if'iqua com aquala propos~a por Cart.iar-Brasson. 

No Fot.o-Romanca, as f'ot.ograf'ias sao planajadas at-raves da um 

rot.eiro qus a.s ""encomrwnda."" com enquadra.ment.o, cencirio, persona.gens e 

iluminacao pracisos, dat.arminados - ant-ra out.ras coisas. 

Alem disso, anquant.o na idaologia :fot.ograf'ica dominant-a o 

t-empo t-am sua ac;ao raduzida a urn inst-ant-a inf'imo, no Fot.o-Romanca ala 

deve ser uma preocupacao maier, uma vez que e precise, na narrat.iva, 

dar a ideia de um cont-inuum t-emporal a aspacial qua possa sar lido. 

Sa a f'ot.ograf'ia enquan~o unidada como af'irma 
4 

Karoly 

imobiliza 0 inst-ant-a a isola 0 dat.alhe, a intarassan~e not.ar qua uma 

sequencia da instant-as imobilizados rasulta numa mobilidada ~amporal a 

num agrupamanto qua a totalidada. 0 instant-a imobilizado a 0 datalha 

isolado qua e a f'otograf'ia sozinha transf'ormam-sa am tempo qua passa a 

am to~alidada C anquanto narra~iva ) na sequencia da imagans qua a o 

Foto-Romanca. Na f'otograf'ia, 0 tampo a raduc:ao; no Foto-Romanca, 

axtansao. 

Ora, sa, por urn lado, o Foto-Romanca sa pratanda uma narrativa 

saja atraves da f'otograf'ias a palavras, saja somanta a~ravas de 

f'o~ograf'ias - ala cartamanta dava adquirir um podar de invanc;ao 

4
Martine d~ KAROLY, 

La var bal at sas 
Contamporaina. Neste 
valor enquan~o tal. 

T~xta, image at idaologia dans le roman-photo. 
Rapports avac la Non-Varbal dans la Culture 
artigo ala f'ala do genero Foto-Romance a de seu 
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proprio ao verbal e, dest.a forma, ""desamarrar-se da 

r eal ;i,.da.d"' • • S . Ent.ret.ant.o, ~udo quca ~ narra~iva e i nvenc;:a.o no 

Fo~o-Romance 8, LambSm, no caso das imagans, tomada rot.ograrica da 

realidade, o "isso roi" de 
6 

Bart.hes , o recort.e espar;;o-t.emporal do 

momen~o quQ presidiu o clic ins~an~aneo. 

Est. a convivGncia rabular;;ao/realidade, const.ruida segundo 

int.encoes narrat.ivas,. pode ser assim explicada: o verbal narra 

rabulando; o rot.ograrico, alem de narrar a rabular;;ao ja explicit-ada 

pelo verbal, t.raz em si urn realismo proprio daquilo que "ja exist.iu", 

ainda que de maneira represent-ada, direcionada a colocar;;ao em 

scaquGncia. a a. narrat..iva. 

Vemo-nos aqui com t.res pont.os de vist.a: o do Fot.o-Romance com 

suas part.icularidades riccionais; o de Cart.ier-Bresson e seu "moment.o 

dE>cisivo" e o de Bart.hE>s, quE> ve no "isso roi" o realismo maior da 

rot.ograri a. O..nt.ro dest.e cont.ext.o, ha uma clara crit.ica que a 

concepr;;ao bressoniana raz ao Fot.o-Romance. E Baet.ens que levant.a est.a 

complet.ament.e cont.ra qualquer encenar;.io, o est.ilo de 

Cart.ier-Bresson choca-se rront.alment.e com o genero Fot.o-Romance: 

9
Mireill .. 

n2 23, p. 

"Produt.or regular de hist.orias pouco nat.urais, anexando 

OS merit.os int.ernos de suas imagens aS relar;;oes que 

just.iricam sua presenr;;a, nao desligavel da rolha 

impressa cujas leis de composir;;ao induzem o art.ist.a a 

t.rat.ar os cliches originais como uma primeira mat.eria a 

t.ransrormar 0 Fot.o-Romance Se ergue rrent.e as 

CALLE-GRUBER, 
3S. 

:Ecrit.. avec 1 "image. Cahiers de la Phot.ographie 

6 
Roland BARTHES, A Camara Clara, p. 114. 



836 

exig8ncias de uma maneira de ro~ograrar quase 

universal C .•• ) "
7

• 

Nossa conclus&o, por ora, 9 a seguin~e: 

12) Car~ier-Bresson consagrou seu es~ilo admiravel, ~an~o que 

se ~ransrormou no modele ideologico den~ro do meio ro~ograrico; se a 

ro~ograria cabia represen~ar 0 mundo ~-1 como ele e, cer~amen~e roi a 

propos~a bressoniana que melhor realizou es~a ~arera; 

22) A expressao cunhada por Roland Bar~hes ••isso .foi .. 

inegavelmen~e ~ambem ~r-~a do realismo proprio a ro~ograria de modo 

proceden~e; 

32) 0 Fo~o-Romance, sendo mais que meramen~e um ~ipo de 

ro~ograria ou uma maneira de ro~ograrar, cumpre, mesmo inrringindo as 

regras bressonianas do realismo, a runcao da qual se incumbiu: 

cons~ruir uma riccao a~raves de palavras e de imagens C e ~alvez seja 

es~e mesmo 0 seu meri~o ) com grande qualidade de producao 

ro~ograrica; 

42) Por ul~imo, regis~ramos nosso ques~ionamen~o em ~orno des~a 

- para n6s - £alsa pol8mica: acredi~•mos ser inconsequen~e comparar o 

es~ilo bressoniano c que se rerere a ro~ograria como unidade ) com 0 

genero Fo~o-Romance C compos~o por conjun~os de ro~ograrias ), uma vez 

que a ro~ograria de Car~ier-Bresson pre~endia regis~rar o mundo como 

ele a - realismo - e o FoLo-Romance, por sua vez, S uma £iccao, uma 

rabulacao que, concordamos, u~iliza-se, cer~amen~e. de elemen~os da 

r .. alidad,., mas jus~amen~e para reuni-los numa numa 

i nven~i vi dade. 

7 
Jan BAETEN$, Le Roman-Pho~o, p. 39-40. 
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Como Narrar com es~a Poe~ica Mecanica 7 

Talvez inven~assemos um espaco, aqui, se ele nao exis~isse, 

para ci~ar com mais vagar as marcan~es consideracoes de Wal~er 

Benjamin quan~o a ques~ao do modo die' prodtlcao da fot.ografia 

mec.inico inf'l uenciando na sua poe~ica 8 . 

E: per ~i m;•n~e es~a i ncl usao ~an~o mai s se no~ amos que o 

Fo~o-Romanc:e - <>s-t.e qu<> conhecemos - e ~ao jovem C <>s~a com 11 anos ) 

<> ~ .. m "irmaos ele-t.ronicos" mais velhos que ele. 

Mesmo assi m - "sendo fo~ografia'" C mecanicamen~e produzida ) 

o Fo~o-Romance, enquan~o produ~o de ar~e, sobrevive com elegancia <> 

par~icipac;;:ao num mundo cujo modo de producao e C ou pode ser ) 

~o~almen~e ele~ronico. 

A mecanizac;;:ao p6s-renascen~is~a ~rouxe consigo uma mudanca de 

linguagem. A producao por unidades que an~es ~razia as marcas 

individuais do produ~or c na epoca "ar~ifice" ) ~ransformou-se em 

linha de mon~agem: e aqui que o individualismo se perde. 

Est.a perda de au~oria provoca urn repensar na producao, pois 

esse conjunt.o de acon~ecimen~os pode influenciar, inclusive, o modo de 

ver a art.e,. uma. vez que ha uma despersonificacao do ~rabalho 

A expressao ~orna-se mecanica e nao mais ar~esanal. 

0 aqui e agora da obra de ar~e - ou seja, sua au~en~icidade 

escapam a reprodu~ibilidade ~ecnica; consequen~emen~e. ha urn declinio 

da aura propria a obra e a des~ruicao de seu ri~ual de recepc;;:ao, de 

8
A obra 

Escolhidas 
de ar~e na era de sua reprodu~ibilidade ~ecnica. Obras 

Magia e Tecnica, Ar~e e Poli~ica, p. 165-196. 
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seu valor de culLo. 

Como se v9, nao s&o poucas nem simples as consequ9ncias des sa 

mudanca do modo de producao. 0 que nos pergun~amos, agora, e: qual a 

diferenca sn~re a poe~ica ar~esanal, a poe~ica mecanica e a poe~ica 

ele~ronica 7 Que ~ransformacoes de linguagem es~ao embu~idas na 

impressao mecanica da luz na pelicula foLografica que a realizada sem 

que haja urn con~a~o dire~o efe~ivo 7 Em 

perpassam o mesmo fio condu~or ? 

que 
I 

medida aura poe~ica 

Com cerLeza nao cabe no ambiLo des~e ~rabalho responder a es~as 

pergun~as , mas julgamos impor~an~e lembrar e apontar caracteristicas 

tao marcan~es da fotografia, elemento constituinte do genero que ora 

estudamos. 
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2. 0 FoLo-Romanca anquanLo LiLaraLura 

0 DeslizamanLo do Olhar 

No processo de leiLura do FoLo-Romanca, mulLiplas ralacoas 

inLersignicas sao a£aLuadas, nao apanas no qua se ra£are a dualidade 

escriLa/imagem, mas Lambem danLro da cada uma dassas caLegorias. 

Quan~o a parLa verbal, e nacassario vari£icar onda ela asLa 

posicionada C sobra, sob ou danLro da imagam ), sa ha alguma coisa 

ascriLa dentro da £oLogra£ia C tabuletas, pichacoes, pain•hs, 

car~azes, e~c ), como s~ da o dialogo en~re os personagens C por 

de baloes, de Lravessoas ou aspas ), anLre ouLras coisas. 

meio 

Quan~o as imagens, a leiLura e movimenLada por urn ir-a-vir com 

in£ormacoes C o que aconLece 

Lambem no video e na litaraLura ), alem da ouLros daLalhes qua varamos 

a saguir. 

A leiLura da urn FoLo-Romance C salvo em DroiL da Regards, on de 

a parLa verbal e in£ima ) exiga, pois, uma dupla aLencao: deve-sa ver 

a imagem e lar o Lext.o a, a parLir disso, uni-los numa Larceira 

ca~egoria que convencionamos chamar, aqui, de verbo-visualidade, e que 

nos £orneceria a compreensao da LoLalidada da narraLiva: 

"Trancados 

circuiLam. 

obrigado 

junt.os, o 

0 olhar 

a mudar 

icOnico 

do lai Lor 

de c6digo 

o verbal sa curLo-

pesLaneja, vacila, 

e a se acomodar 



di f'er ent.ement.e. ·•
1 

Num,primeiro moment.o t.emos, ent.ao, que o at.o de leit.ura de urn 

Fot.o-Romance a uma acao de salt.ar do visual ao verbal, e vice-versa 

C como no cinema e na Hist.6ria-em-Quadrinhos ). 

Ha, ent.ret.ant.o, dent.ro dest.e moviment.o que o leit.or f'az ent-re 

imagem e escrit.a, uma possivel necessidade ou cont.ingencia que o 

obrigue a se concen~rar num ou nou~ro c6digo C como 6 o caso, muit..as 

vezes, de longas sequancias ro~ogra~icas sam palavras que compOem 

alguns Fot.o-Romances ). 

Imagens f'ot.ograf'icas, ao serem colocadas num cont.ext.o e 

sequencia det.erminados, apesar de se enderecarem a nossa percepcao 

visual, provocam reacoes dif'erent.es da merament.e imagat.ica quando a 

descobert.a a int.encao do cont.exto/sequencia. 

0 que, exat.ament.e, a responsavel por est.e segundo t.ipo de 

percepcao que nao a, provavel ment-e, apenas 6t.ica 7 Talvez nos so 

imaginario, aliado ~s pr6prias in~ormacOes das imagens £ot..ograficas a 

carregado de inf'ormacoes out.ras de diversif'icada procedencia descubra 

ou const.rua uma 16gica propria da colocacao daquelas imagens em 

sequencia e da f'abricacao Cf'abulacao) daquele dado cont.ext.o. 

Nest-e caso, o leit.or s6 dispoe de element-os iconicos para 

decif'rar e pode t.ornar-se muit.o complexa a leit.ura de algo que est.eja 

visualment.e implicit.o. 

Pode-se, em algum moment.o, parar a leit.ura numa dada f'ot.o da 

1
Mireille 

n2 23, p. 
CALLE-GRUBER, Ecrit. avec !'image. 
30. 

Cahiers de la Phot.ographie 
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sequencia C e somen~e ai, en~ao, o ~empo para ) e re~omar aquele 

merce de nossa lei~ura ). 

Hade se no~ar, ~ambam, qua dan~ro da narra~iva exis~e uma 

ordem de ~emporalidade a uma ou~ra de causalidade
8

. Nao a sempre, por 

exemplo., que uma i magem a a consequancia de uma imedia~amen~e 

an~erior; ou seja, nao ha uma causalidade mui~o de~erminada en~re as 

s._qu9ncias~ 

Tamos, pois, aqui, o que julgamos ser urn segundo elamen~o 

indispensavel ao processo de lai~ura do Fo~o-Romance que a a conjuncao 

de uma versa~ilidade mnemonica consider a vel com uma capacidade de 

in~er-ralacionar rapidamen~e varias in~ormacoes, ~an~o visuais quan~o 

~e~uais c a li~era~ura e 0 cinema ~ambam sao assim ). 

Des~e segundo elemen~o decorre um ~erceiro que, para n6s, por 

ora, conclui 0 numero de ins~ruman~os necessaries a lei~ura de urn 

Fo~o-Romance: a o movimen~o de ir a vir que o ganero proporciona C mas 

que nao um privilagio dele: lembrar, mais uma vez, o video a a 

li~era~ura ). Para con~irmar ou relembrar in~ormacoes, bas~a que o 

lei~or vol~a algumas paginas para encon~rar elemen~os que o ajudem a 

alinhavar a narra~iva. Des~a ~orma, a~ravas da dualidade indissociavel 

de ~o~ogra~ia a li~era~ura, o lei~or ~rans~orma-se num recriador das 

8
segundo Tzve~an TODOROV, A Poa~ica, p. 68, a ordem de organizacao das 
an~igas obras li~erarias era l6gica e ~emporal. A 16gica es~a ligada a 
causalidade e nos parece ser percebida com maior evidancia que a 
~emporalidade, aven~o mais su~il e/ou subliminar. Alain ROBBE-GRILLET, 
apud Mar~ine de KAROLY, Te~e. image e~ idaologie dans le roman-pho~o. 
Le Verbal e~ ses Rappor~s avec le Non-Verbal dans la Cul~ure 

Con~emporaine, p. 216, chama asses an~igos encadeaman~os de 
causalidada de "~radicionais". 
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sequ9ncias que comp5em o Fo~o-Romance. 

Com a inLencao de concluir. ha uma a~irmacao de Jacques Meuris 

que gost.ariamos de discut.ir aqui: "a f'ot.ograf'ia nao f'ala. e 0 seu 

espect.ador que a comenta" em conLraposicao a uma ouLra: ""uma 

f'ot.ograf'ia nao pode dizer mais, f'isicamente, do que aquilo que 0 olho 

...... 3 
ve . 

0 que f'az com que uma dessas af'irmativas nao contradiga a 

ou~ra S o Lerma fisicamen~e. A conjuncao dessas duas frases evidencia 

que tudo que 0 ol ho ve a1 em da i magem em si a comentario do 

espac~ador. au seja, ha a evidSncia visual a denotacao de Roland 

4 
Bart.hes - e ha a ref'erencia ideol6gica, particular, a visao de mundo 

de cada urn que observa a f'otograf'ia e tern algo a dizer sabre ela, 

descobrindo-1he urn sentido - a conot.acao. 

Cert.amente, uma f'otograf'ia f'ala muito mais alem do merament.e 

f'isico, ainda mais se pensarmos que o olhar subjet.ivo nao aparece 

somen~e no momen~o da observacao, mas ~amb9m no momen~o da cap~ura da 

imagem. Tamas, en-tao, duas leit.uras subjetivas com relacao 

f'ot.ograf'ia alem da incontornave1 leitura objetiva: a do f'ot6graf'o e a 

do obser vader. 

Devemos nos lembrar, ainda, da ref'erencia que Barthes f'az 

quanto a imagem f'otograf'ica ser plena e lot.ada, a ela nao se podendo 

3
La realite comme simulation. Revue de L'Universit.e de Bruxelles, 

10. 

4 
A mensagem f'otograf'ica. 0 6bvio e o Obtuso, p. 13. 

p. 



acrescen~ar 
6 

nada . Cer~ament.e, Bar~hes re£ere-se par~e £isica 

imag~ e nao ao seu con~eUdo ideol6gico ou cono~a~ivo. 

Raul Beceyro
6 ~ambem £az mencao a es~e assun~o; para ale, 

2!42! 

da 

as 

sequencias podem dizer ~udo e nada, pois nao e a £o~ogra£ia que £ala, 

~ a ideologia; n&o ~ o ~e~o que diz, mas o con~e~o. 

5
A Camara Clara, p. 133. 

6 Ensayos sobre Fo~ogra£ia, p. 11. 
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~ Agante~ da Simultanaidad~ 

Embora o rasultado procurado no Foto-Romanca seja ajustar 

rotograria a litaratura numa narrativa, temos qua cada elemento que 

compO~ gs~~ conjun~o po~~ui uma runcao ~~paci£ica ~ par~icular com 

rela~ao ao codigo que raprasanta. 

A imagem, trazendo em si seu proprio texto, cumpre tararas 

tanto dascritivas quanto metaforicas. Atraves dela vamos como sao, 

Cisicaman~a, 0~ par~onagans, 0 canario, OS acon~acimen~os. 

0 texto do Foto-Romance, por sua vez, tambem comportando em si 

ao e~t..imular urn imaginiirio explorado 

visual mente, convida-nos a participar, atraves da leitura, 

construcao de urn tempo e da urn aspaco puramente mentais - do sonho, da 

mE.lm6ria - s~m muit..o ~e ocupar de ancadeamentos tradicionais de 

8 
causalidade nam de uma cronologia absoluta" . 

Alam disso, a prasenca de palavras em narrativas como o 

Foto-Romanca poda rornacer direrente daquela 

reali~ada apanas com as imagen~. Tomamos, por exemplo, um Fot..o-Romance 

e ocultamos sua parta escrita. Ao visuali~armos suas imagans em 

algumas 

vezas, impossive1 ), construimos nossa propria historia que podemos, 

7 
Concordando com o que vimos de Alain ROBBE-GRILLET, apud 

KAROLY, Texte, image et ideologie dans 1e 
Le Verbal at ses Rapports avec la Non-Verbal dans 
Contemporaina, Aetas du Co11oque, p. 215. 

Martine de 
roman-photo. 
la Culture 

8
Martina de KAROLY, Texte, 

Verbal at ses Rapports 
image et ideologie dans le roman-photo. Le 
avec le Non-Verbal dans la Culture 

Contamporaina, p. 215. 
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pos~eriormen~e, comparar com o ~e~o apresen~ado palo au~or. 

Teria, lalv~z, um r~~ullado analogo raali~ar a lai~ura apanas 

da par~a ascri~a de urn Fo~o-Romance. Cons~ruiriamos men~almen~e as 

imagens qua se ligariam aquele ~e~o de modo a comple~a-lo ou mesmo 

fi:llxpl i cei-l o - ou, ai nda, i nt.erpret.a.-1 o. 

Con~udo, para que serviria ~al aras~amen~o se verbal e visual, 

no Fo~o-Romance, axi~t.em - qua~a sampre - para serem colocados como 

coi sas;, simul~aneas 7 Car~aman~e qua as propos~as colocadas acima 

sariam axarcicios int.arassant.as a criat.ivos, muit.o embora nao possamos 

garan~ir como sendo posi~ivo:s os re:sul~ado:s dales advindo:s. 

0 qua nos int.aressa, no moment.o, ~ veriricar qua t.ant.o imagans 

quan~o palavras narram - a, ao narrar, compla~am-se :sem ambiguidada:s, 

embora haja de:slocaman~o:s de um e ou~ro no ~empo -, rabulam, explicam 

e, en~im, dao vida, conjunt.ament.a, ao Fot.o-Romanca, a que as run~Oas 

dG urn nao devam, port.ant.o, ~eparar-sa das IuncOas do out.ro, 

qua alQ~ ~a mist.uram para compor uma s6 coisa. 

uma vaz 
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0 Vis~o e o Nao-Vis~o: Fo~ogra1ias sem Palavras e His~6rias 

sem Imagens 

Aquila que nos con~a 0 ~ex~o da obra escri~a nao e vis~o por 

n6s C como sao vis~as as imagens ~o~ograficas de urn Fo~o-Romance~ por 

exemplo ), embora sejamas capazes de imaginar o que nose narrado. 

Nes~e mesmo 

apresent.adas 

sen~ido, ha cenas de Fo~o-Romances que nao precisam ser 

1o~ogra1icamen~e pais deduzimos uma sElrie de 

acon~ecimen~os da uma narra~iva das~e ~ipo. Des~a 1orma, o vis~o e o 

nao-vis~o. em conjun~o. sao momen~os narra~ivos de igual impor~ancia. 

A passagem de ~empo - ineren~e as narra~ivas - e a cons~rucao 

do espaco dos acon~ecimen~os Ccenario) dao-se pelo en~relacamen~o das 

pr6prias imagens e 1undam. com is~o. uma par~e que e vis~a - a imagem 

em si, aquila que 1oi 1o~ogra1ado e que e 1a~ia da narra~iva- e ou~ra 

que se apresen~a de modo subliminar, que se deduz, 

que se cons~r6i com a ajuda 

imagens. 

do ja re1erido 

como dissemos, e 

en~relacamen~o das 

Brincar com es~e jogo - o vis~o e o nao-vis~o nada mais e. 

a qui • que nar r ar 1o~ogra1icamen~e. il udir com as imagens. con~ar 

visualment..e uma hist.6ria. 

Cer~amen~e. ha uma ~enue ligacao en~re a palavra Cins~rumen~o) 

e a imagem Cimaginacao) no momen~o da criacao li~eraria. A ideda 

primeira que surge ao escri~or e imagem in~eriorizada e a palavra 

escri~a possibili~a-lhe a e~eriorizacao des~a inspiracao. 

No processo de lei~ura de urn romance es~ri~amen~e li~erario, 
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s~n~imos algo par~cido com o qu~ p~nsamos ~~r s~n~ido o ~scri~or. L~r 

uma gwqugncia de palavras qu9 se encad~iam para formar uma 16gica 

na.rrat.iva. uma. at;io qu~ ocorre d~ manaira sincrOnica 

''concr~t..i zac;;ao" i mage~i ca d~st..e ~~xt.o. 

Recorr~mos a urn ~xemplo corriqu~iro para d~mons~rar qu~ quando 

se e l~it..or de obra romanceada e mui~o comum acon~ecer de cons~ruirmos 

de~~rminada imagem a resp~i~o de urn local que foi d~scri~o num livro 

OU com r e1 a.'Y.iO a_ f' i si onomi a e modo d~ agir de urn de~erminado 

p~rsonagem. Bas~a p~nsarmos num romanc~ que ~~nhamos lido e que, 

pos~eriormant..e, e levado ao cinema.. Uma reac;;ao e ~xperim~n~ada: 

comparamos a imagem que es~a sendo apres~n~ada c conc~pc;;ao do 

adap~ador, cons~ruida para det..erminado veiculo, t..ransmit..ida de modo 

diferent..e ) com aquela ja fixada por nos na ocasiao da lei~ura; as 

conclusoes sao quase obvias: ~udo muda, pois a 

fei~a por out..ra pessoa e, alem disso, ha a repres~n~ac;;ao dos at..or~s. a 

direc;i.o, cena.rio ... 

Podemos supor, aqui, que nosso pensamen~o imaget.ico ~unciona 

como se t..ivess~ vis~o fo~ografias ao l~r uma obra lit..eraria, 

fo~ografias est..as, en~r~~an~o. qu~ se modificam em nosso imaginario 

segundo a percepc;;ao de cada urn e s~gundo, ~ambem, ou~ros fa~ores 

qu~ ~alvez nao caibam em nossa analise como humor, personalidad~. 

moment..o de vida de cada lei~or, que e, ~n~ao, fo~ografo con~ingen~e e 

par~icular da obra lit..eraria com a qual man~em con~a~o. 

Ja rela~amos no Capi~ulo V C i~em C ) os recursos u~ilizados em 

Droit.. d"' R .. gards Fo~o-Romanc.. d .. P~ .. ~ers ~ Plissar~ para qu~ o 
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resul~ado narra~ivo fosse sa~isfa~6rio. Vejamos, agora, urn pouco da 

prod~cao d~ Michals. Em suas s~qu~ncias sem palavras e ainda mais 

marcan~e movimen~o de ir e vir no momen~o da lei~ura. Nossos 

sen~idos procuram cap~ar, in~erndnavelmen~e. nes~e vai-e-vem, ~odas as 

in£ormac5es necessarias a comp1e~ude de sen~ido. 

Ou~ra carac~eris~ica marcan~e na par~e sem ~exto da obra de 

Michals e o uso de ~rucagens. Em urn numero consideravel de his~6rias, 

~le emprega ~ruques ~an~o no momen~o da exposicao quan~o na ampliacao 

das fo~ografias. Es~ouros de luz, sobreposicao de imagens, diferencas 

de ~om na ampliacao de uma m~sma fo~o. super e sub-exposicao de 

~emas, borroes provocados por movimen~os dos a~ores C e para lhes dar 

movimen~o ): es~es sao os recursos mais u~ilizados por 

com a de dizer visualmen~e coisas 

g~raordinarias. 

Duane Michals 

absolu~amen~e 

Quan~o a es~as narra~ivas cons~ruidas, em sua maior par~e. 

apenas a~raves de fo~ografias - Droi~ de Regards, e varias sequ~ncias 

fo~ograficas de Duane Michals devemos ressal~ar que elas 

defini~ivamen~e sao capazes de ~ransmi~ir uma ficcao. Cinema mudo ? 

Mimica fo~ografica ? A narra~iva sequencia! a~raves de imagens nao foi 

inaugurada com Droi~ de Regards ou com D. Michals. Perde-se no ~empo 

a his~Oria das narra~ivas visuais indiciais que, por vezes, ora 

engendraram simbolos, ora ~rans~ormaram-se em icones, ~udo isso com a 

d~ ser urn significado. 
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