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INTRODUCAO 

nO.o exi.ste so.ber aem dt.scurwo 

( ••• >8 verda.de que 

preci.eamoe: a.prender 

0 

a 

mundo 

v&-l..o. 

0 

No 

Lugar., .. mister nos 

tomar posse dela.~ di.zer 

poi.a como se no.do. 

i.gua.la.rmos, 

o qu• e 
soubessernos, 

ti.v&ssemos que a.prender tudo. 

que 
aenli.do 

vemos 
de 

.. 
que, 

pe to saber, a. 

n6s e o que 

como se 

.lo..cquea Lo.ca.n 

que, conludo, 

em pri.mei.ro 

easa. vis5.o, .. ver, fa.zer, 

ease respei.lo 

Maurice :Nerlea..u-Ponty 

Os humanos mal conseguem esconder o orgulho de sua 

condicao de seres cutturais. ConsLiLuem uma parLe da naLureza que 

nao se cansa de louvar suas capacidades racionais, a diferenca. 

Mas, as vezes, no meio dessa auLoconCianca, inCilLra-se um pouco 

do simplesmenLe naLural. numa rendicao silenciosa, OS 

seres pensanLes abdicam da criLica, poderoso ins~rumen~o da 

razao, e perdem de perspecLiva a signiCicacao de seus aLos. 

E isso que acon~ece, Crequen~emen~e. quando o assunLo 

envolve as 6rgaos do sent.ido,. ent.re eles,. o oihar. Para ver,. 

bas La abrir OS olhos. Parece simples. Do~ ados do 6rgao 

risiol6gico adequado, nao consLi Lui problema C nem moLi vo de 

novidade) dar a ele 0 uso para 0 qual desLinado. 

Provavelmen~e ocorra exaLamenLe isso. Os seres humanos abrem .os 

olhos e vao vendo. 

No enlant.o,. as a~ividades de criacao simb6lica, 

organizadas em t.orno da expressao visual, acabam t.razendo de 

vol t..a a reac;;;:o da rozg_o. r;-;::::-;:-_ent.aneament..e esqueci da. U:;-;.a vez seres 
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cu~turais, animais simb6Licos, ~alvez nao exis~am mui~as opcoes, 

a nao ser a de radicalizar e ir !undo na humanidade. A rela~iva 

onipresenca do olhar, que ocul~a a impor~ancia e singularidade da 

acao, precisa de ~ra~amen~o critico. Enxergar e resul~ado de uma 

a~ividade complexa, ver e um a~o cul~ural que nao se sa~is!az com 

explicacoes que reme~em a inevitabilidade do natural. 

Na !otogra!ia, a naturalizacao do processo do olhar 

~ambem conduz ao empobrecimen~o da compreensao dessa a~ividade 

si gni :fi ca~i va. Os ar~is~as, OU OS :fot6gra:fos envolvidos em 

a~ividades reconhecidamen~e cria~ivas e ~iccionais. ainda se 

sa:fam do julgamen~o estri~amen~e naturalis~a. Mas, seriam somente 

"liberadas a criac.3.o*', as at.ividades rot.uladas de ••art.ist..icas"? 

Estariam, realment.e,. OS 1ot6gra:fos documentaristas e OS 

fot.ojornalist.as, ~adados a Iormulacao mecanica,. impingida por uma 

inevi~avel producao :fotogra!ica mimetica? 

Descon:fiando da :fal~a de abordagem cri~ica, sobre 

aspect.os da at.ividade f'ot.ograf'ica nao assumidamente '"art.ist.ica'", 

decidimos realizar urn estudo da atividade :fotogra:fica conhecida 

como "!o~ogra:fia documentaria". Estudo que tentasse desvendar a 

genese de urn genero !otogra!ico e, principal mente, levant..ar 

questoes sabre o processo de signi:ficacao gerado pela pra~ica 

documen~arista. 

Fotograf'ia documentaria e urn genero f'otogra:fico que, 

embora bas~anLe conhecido, vive int.ensament.e as cont.radicOes das 

at.ividades expressivas de apar&ncia na"luralis'la. Convive-se com 
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el e nas r evi st. as,. nos 1 i vr as e exposi c;:Oes e na.o se ve nenhuma 

diriculdade na sua realizacao e inLerpreLacao recepLiva. Porem, 

ao mesmo t.empo. quando se !'ala de '"f'ot.odocument.arismo" nao parece 

haver urn entendimenLo unanime sobre o que seja. Por baixo da 

suposLa normalidade, que caract.eriza a recepLividade da 

roLograria documenLaria, exisLe cerLa conrusao conceiLual. 

Quando comecamos nosso Lrabalho em Lorno da roLograria 

document..aria percebemos que, as vezes,. para o sensa comum, ela 

pouco se disLingue de out.ras maniresLacoes 

GeralmenLe, mist.ura-se '"f'ot.ograf'ia document.2.ria"' 

roLograricas. 

urn genera 

especif'ico -com alga que pode ser t.omado como 11Valor document.al" 

da roLograri a. Ou ent..ao, e comum ver LraLarem a roLograria 

jornalisLica como rotograria documenLaria. E mais, Lrabalhos 

f'ot..ogr2.Iicos concret.izados em pesquisas das ci9ncias sociais,. 

reiLos por anLrop6logos, soci6logos, historiadores, eLc, Lambem 

sao cunhados como "roLogra:fia documentaria". 

Par em, a 11f'ot.ograli a document..ar i a", enquant.o genera, 

existe numa dimensao mais restrita. Embora seja muiLo abrangenLe 

- LemaLica e esLilisticamenLe - sua delimiLacao, e o conseqUente 

estabelecimento de relacoes comparat.ivas com out.ros- generos 

Iot.ograiicos,. e possivel. 0 que justirica os ugeneros.. e a 

existencia de combinacoes produtivas, do maLerial simb6lico, que 

se ajunt..am e se aproximam. Formam urn "t.errit..6rio". Ha, port.ant..o, 

urn uint..erno"' - pert.encent.e ao genera document.arist.a - dif'erent.e 

das out..ras variadas f'ormas de manif'est.acao Iot.ograf'ica. que 
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const.it.uem o "externo". No ent.ant.o, e born deixar claro que, ao 

conceber a rot.ograxia document-aria enquanto genera, nao esperamos 

abranger t.oda complexidade da produc;:ao das dist.int.as obras. Na 

verdade,_ o t.ermo serve para assinalar,. apenast as Z.inhas dfiiio 

domind.ncia. 

Em muitos livros de hist.6ria da xot.ograxia, o que 

aparece como xotograxia document-aria e um pouco dixerent.e do que 

normalment.e se pensa sabre o t.ema. Para o est.udiosos da materia,_ 

"rot.ograria document-aria" represent-a uma at.ividade xotograxica 

bern concret.a. Em geral,. e sumariament.e,. e urn g&nero que une 

realismo xot.ograxico com uma xilosoria social humanit.aria. Que na 

sua f'orma cl2.ssica de se manilest.ar assume explicit..ament.e suas 

intencoes t.ransxormadoras. 0 xot.6graxo document.arist.a nao ocult.a 

que deseja dar, a sua at.ividade, Iuncao social part.icipat.iva. 

Fot.ograxia document.aria,. geralment.e, possui 

hi.st6ria. Signixica que e vista como uma pratica exercida num 

espaco de tempo dexinido normalment.e abrange desde o xinal do 

seculo passado at.e os anos 60 deste - cuja tematica gira em t.orno 

do ser humane e sua relacao com o ent.orno. 

Se e cert.o que a xot.ograxia document-aria recebe 

t.rat.ament.o especixico, per parte dos historiadores da xotograxia, 

at.raves de capit.ulos dedicados exclusivament.e ao g&nero,. os 

crit.4rios dist.int.ivos usados para o est.abeleciment..o da relacao 

comparativa permanecem vagos. 

Geralment.e os li vros de hist..6ria da f'ot-ogr-aiia t.rat.am 
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dos generos f'ot.ograf'icos dent.ro de uma vi sao cronol6gica, 

diacronica. Por priorizar a const.at.ac;:ao do .. surgiment.o .. e 

"desapareciment.o .. dos generos. vist.os enquant.o IenOmenos 

est.anques, nao se aprof'undam em out.ros t.ipos de analises t.alvez 

mais t.ot.alizant.es. 

Por isso decidimos realizar uma pesquisa e reunir dados 

que ajudassem a f'undament.ar a prat.ica f'ot.ograf'ica document.arist.a. 

Como viga mest.ra de nossa analise, opt.amos por considerar 

quesU3es relacionadas com a busca de maier dominic da expressao 

f'ot.ograf'ica. Des sa at.ividade sur gem as part.icularidades 

di st.i nt.i vas que det.er mi nam uma praxis social singular. 0 

document.arist.a ocupa um 1 ugar pr6prio, seja dent.ro do "mundo 

f'ot.ogra:fico", seja no imaginario do publico leigo. 

Para nossa analise, muit.o nos f'oi ut.il o conceit.o de 

Ato Fotoerafico, t.al como aparece no livre de Philippe Dubois'. 

Como o aut.or, achamos que e impossi vel pensar a imagem f'ora do 

at.o que a t..orna possi vel. A :fot.o nao e s6 uma imagem. Pensa-la 

apenas como produt.o de uma t.ecnica ou result..ado de urn Iazer e urn 

saber-f'azer, t.ambem nao e suf'icient.e. A ideia de Ato Fotoer6.fico 

signif'ica conceber a prat.ica f'ot.ograf'ica como verdadeiro at.o 

iconico, a imagem como t.rabalho em ac;:ao. inconcebivel f'ora de 

suas circunst.ancias. 6bviament.e, esse Ato nao se limit.a ao gest.o 

de c~icar. Inclui t.ambem, nos seus pressupost.os, a cont.emplac;:ao e 

~DUBOIS~ Philippe. El ~c~o fo~oarafico. 
la receoci6n. BarceLor~~ Paid6s. 1986. V. 
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a recepcao. Assim, somes levados a considerar a ~o~ogra~ia 

inseparavel de ~oda sua enunciacao e, por isso mesmo, um obje~o 

for~emen~e pragma~ico
2

. Ou seja, a imagem fo~ografica resul~an~e 

e 0 indicio do posicionamen~o do ~o~6gra~o. do sen~ido de seu 

discurso, uma afirmacao exis~encial significan~e. 

Por ser um concei~o que procura se man~er fiel a 

pra~ica fo~ogra~ica, achamos que era 0 mais adequado para analise 

dos diferen~es generos ~o~ogra:ficos. A~raves do Ato Fotoerajico 

podemos est. abel ecer ,. cr i t...er i osament..e, "'t..er r i t...6r i as"' di st..i nt.os de 

di:ferent-es prcit.icas f'ot..ograf'i cas. Assim procedendo, t.ant.amos 

evi t..ar o usa de concei t..os empr est.. ados da ar t.e pi ct..6r i ca numa 

discussao eminent..ement..e part..icular, que e a que nos propomos. 

0 A to Fotoerajico aparece como acao comunica~iva 

peculiar. E impor~an~e no~ar que ele se realiza por in~ermedio de 

um aparelho mec3.nico e ~odo um processo ar~iculado para 

det..errninado f'im, que e a obt-s-ncao de imagens pela f"ot..ogra.f"ia. 

Nissa, ~odas as pra~icas :fo~ogra:ficas se aproximam. Mas, 

2 
Para al.euns autores a "praemat ica" e a ciencia que trata da 

reta.;:Ci.o entre os sienos e os seus interpretes. Como escreve J. 
Trabant, ci tando C. W. 11orris, est amos considerando-a como "parte 

da semi6tica que se ocupa da orieem, da utitiza.;:ao e dos ejeitos 

dos sienos num dado com.portamento". Em. outras patavras, um.a 

abordaeem. do processo com.unicat ivo que prioriza a reta.;:Ci.o dos 

sienos co~ seus usudrios, envolvendo na andtise, desta maneira, 

as variantes epistemot6eicas proposi tais da produd'io sim.b6t ica. 

Imptica o reconhecimento do papel. da me~a no processo 

com.unicativo. Ver em TRABANT, Jl.lreen. Elemen~os de semi6~ica. 

Lisboa, Presen.;:a, 1980, p. 61-62, ou SANTAELLA. Lucia. A 
assinatura das coisas. Peirce §:. ~ lit.era'lura. Rio de Jan.eiro~ 

Imaeo, 1992, p. t37-t40. 
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sabidamen~e. os resul~ados alcancados sao extremamen~e variados. 

Des~a £orma, o Ato Fotografico se revela como sendo uma es~ru~ura 

que perpassa, em pro£undidade, ~oda a~ividade £o~ogra£ica. Nes~e 

sen~ido, podemos £alar da exis~encia de uma "programac:3.o"' 

carac~eris~ica da £o~ogra£ia. As ro~os aqueles pedacos de 

£ilmes e papeis com imagens gravadas ro~onicamen~e esUio 

"i nscr i t..as previamen~e C " pr ogr amadas ' , "pr e-escr i t.as.) '"
3 

nas 

po~encialidades da !o~ogra£ia. Essas po~encialidades es~abelecem 

os limi~es dos usos da £o~ogra£ia e sao os mesmos limi~es 

di!erenciadores que nos permi~em "saber" das par~icularidades das 

imagens £o~ogra!icas no universe mais amplo das Imagens. 

Par causa dessas caract.er.ist.icas "programadas"", o Ato 

Fotoerdfico, como praxis comunicat.iva part.icular, vai mant.er como 

principia cent.ral a conexao Iisica com seu objet..o ref"erencial. 

Isso implica, necessariament.e, que a relacao !o~ogra!ica com a 

Realidade seja singular, a~es~a~6ria e de assinalamen~o. 

Essas cara~ecris~icas do fazer fotografico !oram as que 

fundamen~aram nossa reflexao sobre a cons~i~uicao da fo~ogra!ia 

documen~aria enquan~o genero. Nos varios au~ores consul~ados 

pincamos crit..icamant..e valores, crit.9rios que poderiam servir para 

a~es~ar as par~iculariedades da !o~ografia documen~aria. 

Logo de inicio, percebemos que nossa ~are!a envolvia 

uma abordagem in~erdisciplinar, ligada ao obje~o de es~udo. 

3 FLUSSER~ Vi z.erh. Filosof'ia 

IuLura ~iloso!ia da !o~ooralia. 

da caixa pre'la. ;:;-ns~ios para urna 

Sao Paulo, Hucitec, [985, p.29. 
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Primeiro. era necessaria delimi t-ar as varias prat-icas 

rot-ograricas possiveis e sit-uar a rot-ograria document-aria. Apenas 

para rinalidade t-e6rico-analft-ica, sit..uamos num ext.remo as 

prat-icas rot-ograricas art-fst-icas cont-rapost-as as jornalist-icas. 

colocadas no out-ro ext.remo. Os crit-erios que t-ornam direrent-es 

uma prat-ica rot-ograrica art-ist-ica de uma document-arist-a. por 

exemplo, apont-am para quesU3es de recursos expressivos com que 

cada uma cont-a, int-encoes e dialogos com a t-radicao de cada campo 

especirico. 

rot-ograrico. 

Enrim. posicionament.o pragmat-ico do enunciado 

Alem do direrent-e posicionament..o pragm.3.t.ico,_ a 

dist-incao ent-re rot-ograria jornalist-ica e a document-aria e 

procurada, t-ambem. na est-rut-ura de cada campo. Ou seja, nao nos 

i mpr essi ana 0 rat-a de que a imagem Crinal) rot-ograrica 

jornalist-ica se pareca, as vezes, com a rot-ograria document-aria. 

Essa semelhanca rort-uit-a nao esgot-a os crit-erios usados na 

direrenciacao ent-re os generos rot-ograricos. Apesar da event-ual 

aproximacao visual, ha dis~anciamenLo no que se ref'ere a Iuncao 

social que cumprem,. na relacao edit-orial implicit-a em cada 

prcit.ica~ no envolviment..o concret.o do f'ot.6gra:fo na execuc;:ao e 

reproducao de det-erminada obra e na relacao com os t-ext.os que 

acompanham. geralment-e. OS direrent-es t-rabalhos. Em sint-ese. sao 

dist-int-as na propria razao de ser que possuem int-imament-e. 0 Ato 

Fotoerafico 

especi:ficos 

especifico em 

sao OS t ipos 

cada genera. ConseqUent.emente, 

fundOJf'c.entos dos recor-'l.es 
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espaco-Lemporais, levados a cabo pela fot.ografia, em cada uma de 

suas manifest.acoes. 

Alem do Ato Fotoerafico, recorremos Lambem ao conceiLo 

de intencionatidade para fundamenLar a particularidade da 

foLografia documenLaria frenLe aos ouLros generos foLograficos. 

Ent.endemos que 

mais do que si~ptes ato propositat, o 

a to intencionat pressupOe existir uma 

mobiLizacao interior, ndo necessariamente 

con..sciente. que orient ada para 

deter~inada finatidade.
4 

Essa intencionatidade se expressa, na fot.ografia, 

at.raves de varios fat.ores, que vao desde a abordagem fot.ografica 

pr i vi legi ada, pass am por det.erminada escolha na forma de 

in~eragir com o re£eren~e ~o~ogra~ico, e envolvem, inclusive, a 

aut.o-avaliacao, do sujeit.o-fot.ografico, de seu lugar nas relacoes 

i nt.er -humanas. 

Alem disso, nosso sujeiLo est.a envolvido numa relacao 

comunicaLiva especffica. Trat.a-se de uma area que manipula a 

comunicacao por imagens. Est.as sao obLidas nao mais como eram as 

pinLuras, gravuras, etc, mas par int.erm9dio de um aparelho, que 

produz imagens de grande semelhanca icOnica com a cena 

represenLada. Essa acent.uada impressao de realismo e responsavel 

pelo grande impact.o psicol6gico da foLografia sobre as pessoas e 

OSTROW£R, Fayea. Criatividade 
Petr6pocis, Vozes, 1987. p tO. 
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pel a f'ormacao de crencas que ext.rapolam as possibilidades 

reveladoras do discurso f'o~ograf'ico. 

Por ul~imo, por sua insercao social, a f'o~ograf'ia ~em 

~ambem uma dimensao pragma~ica mui~o impor~an~e. Nosso sujei~o 

assume conscien~emen~e o aspec~o represen~a~ivo de sua a~ividade. 

Em ou~ras palavras, o f'o~6graf'o documen~aris~a aparece, para nos, 

como aquele ser que, embora exerca sua atividade vol~ado para os 

problemas sociais~ jamais se arvora o papel de interpre~e 

plenipo~enciario daquilo que retra~a porque sabe que, no maximo, 

busca represen~ar f'o~ograf'icamen~e questoes que a vida lhe 

coloca. 0 f'ot6graf'o documen~arista e talvez urn "tradutor", aquele 

que ~oma do f'luxo da vida fragmentos significativos e expressivos 

e os ~raduz para a linguagem visual fo~ografica. 

Vai ser" por~anto, na int.ersecao de preocupacoes 

ligadas a estruturacao da linguagem fotografica, enquanto meio 

comunica~ivo, com a relacao pragmatica que a praxis comunica~iva 

especifica estabelece no Ato Fotoerdfico - ai considerados tambem 

a compl exi dade est.rut.ural das soci edades modernas - que obt.ernos 

os fundamen~os necessaries para uma atividade classifica~6ria que 

nao se limit.e as consideracOes rormalist.as. 

0 procedimen~o escolhido para levar a cabo nosso 

in~en~o fica evidente na divisao dos capitulos. De forma geral, 

efetuamos uma abordagem analitica que ~enta manter uma relacao 

equilibrada ent.re moment.os sincrOnicos vol~ados para a 

cons~rucao de uma linguagem Io~ograiicaJ de acordo com in~encOes 
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declaradas palos auLores es~udados, e que exis~e documen~ado nQs 

varias polemicas t-ravadas durant-e 0 desenvolviment-o da hist-6ria 

da ~o~ogra~ia - com as momen~os diacrOnicos. ligados a uma cer~a 

evolucao da compreensao do meio ut-ilizado, das demandas e 

possibilidades hist-6ricas das epocas em que aLuaram. 

Paralelamenice, aproveiicamos aspect-os da evolucao do conheciment-o 

humane em ou~ras areas, que con~ribuiram, indire~amen~e, para a 

evolucao da :fot-ogra:fia document-aria. Enquant-o est-a amadurecia, 

apareceram novas :formulacoes t.e6ricas dent-ro da t.eoria da 

linguagem, semi6t.ica/semiologia, sociologia, ant.ropologia, et-c. A 

companhi a des~as ~ear i as enr i queceu, mui t.as vezes, a pr oducao 

:fot.ogra:fica document.arist-a. 

0 capit-ulo I aborda conicribuicoes que vieram do campo 

arLis~ico, em ~orma de polemicas es~eLicas. Era o inicio, epoca 

das t-ent.at.ivas, ai nda i nsegur as, de est-ipular conceit.os que 

pudessem explicar as part-icularidades da prat-ica :fot-ogra:fica. 

Cert-ament.e 

art.ist.ico, 

signi:ficado 

essas 

pois 

da 

comuni ca~i va. As 

pol9micas 

express am a 

:fot.ogra:fia 

quest.Oes 

ult-rapassam 

preocupacao 

enquanto 

levant.adas, 

0 mer a interesse 

por apreender 0 

simb6lica 

as possibilidades 

descobert.as e as int.encoes objetivadas no debat-e art.ist.ico, como 

veremos, cont..ribuem para maior dominic do meio. 0 conheciment..o 

obicido a partir do debat-e est.et.ico, serve como armacao est.ruicural 

na const..rucao de um corpus conceit.ual que ajuda en~ender o lugar 

da fo~ogra!ia, comparada a out.ras prat.icas comunicat.ivas visuais. 
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Indiret..ament..e, essa polemica estet..ica serve tambem para melhor 

compreender a :fotogra:fia document-aria. A quesUao da mimese, o 

naturalismo aparent..e da representacao visual :fotogra:fica, 

const..i t..uem preocupacoes dos art..i st.. as, mas t..ambem :fundament am o 

pensament..o da primeira :fot..ogra:fia document-aria. 

No segundo capitulo abordamos alguns movimentos 

:fot..ogra:ficos modernos que :faziam dentro da t..radicao iniciada 

pelo Nat..uralismo - do realismo seu principal credo. Situados num 

cont..ext.o hist6rico post.erior .. esses moviment.os :fotogra:ficos 

ult.rapassam as crit..Srios pict.6ricos da composic3.o cl.:issica. 0 

:figurat..ivismo, ainda muito import..ant..e para OS Naturalist-as, e 

l evade as ul t..i mas conseqtienci as, beirando o abst..rato. Prop5em 

novas rumos para a fot.ografia realist.a. Visam desvendar o valor 

simb6lico da realidade, atraves de uma "traducao" :fot..ogra:fica. 

Sao mani:festacoes artist..icas que convivem com o surgiment..o da 

''f"ot..ogra'Iia document.it.ria"". PorS.m,. par serem mais ousadas, lideram 

a discussao sobre linguagem fotogra:fica na epoca e nao deixam de 

exercer cert.o f'ascinio sabre os document.arist..as. Principalment.e 

porque, ao valorizar o objet..ivismo exagerado,. evidenciaram o 

poder simb6lico da imagem :fotogra:fica realist-a. 

0 capitulo III t..rata das primeiras mani:festacoes de 

documentacao :fotogra:fica. Abordamos a atividade de varies 

:fot6grafos do seculo passado que :fotogra:favam acidentes 

na'lurais, viagens t.urist.icas, viagens geogr8.Iicas e geol6gicas,. 

etc explicando como essa at.ividade prenuncia a Iotograiia 
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document.aria sem sS.-la. Aqui, tratamos da direrenca entre o 

"papel ou valor documental" da rotograria e a "rotograria 

document..ar i a .. , enquanto genero. A essa £otograria que 

"document..a .. , mas que n3.o i nser i mos no genera document.ar i st.a, 

denomi names "document.acao i nerent.e .. , vi st. a que express a mai s uma 

relacao inocente Ce "natural") dos homens com a rotogra£ia do que 

o uso desta como genero intencionalmente pensado. 

No capitulo IV abordamos OS primeiros aut. ores 

considerados rot6graros documentaristas e como, eles mesmos, 

tentaram justi£icar suas atividades, tanto no plano da expressao 

£otogra£ica como teoricamente. Alem de termos nesse periodo a 

••f'ormacao do credo"' document.arist.a, inicia-se urn processo que 

culminaria na consagracao publica do genera. Peg amos duas 

vert.ent.es da f'ot.ograf'ia document.3.ria: uma,. que Iicou conhecida 

como .. documentarismo social'" e a out.ra que, sendo mais ampla,. 

incluiu aquela e e conhecida como "£otograria documentaria". 

Abordamos a inova~ao tematica e comportamental trazida pela 

:fotogra:fia documentaria, alem dos pressupostos epistemol6gicos 

que a £undamentam. 

0 quinto capitulo, 0 Ultimo, abrange a £otogra:fi-a 

document..aria na sua f'ase mais r-epresent.aWva,. AnalLsamos a 

variedade estilistica que marca a maturidade do genero. Epoca dos 

aut.ores emblemat.icos,. da f"ot.ogr~f'ia volt.ada para a ref'lexa.o,. a 

busca do controle do t.empo, como manif'estacao essencial da 

at.ividade e da linguagem f'ot.ogr-a!ica. As vert.entes europeias, 
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convergindo com as norteamericanas, depois do inicio bastante 

dif'erenciado. Foi,. tambem, uma epoca marcada pela reacao da 

f'otograf'ia documentaria !'rente sua institucionalizacao e 

conseqUente banal i zacao. Dentro do genera document..arist..a,. 

representa uma segunda "guinada" estetica, que se sobrepoe a 

esteti ca engaj ada, da f'ase i ni ci al , e tor na mai s ref'i nada, e 

pessoal, a expressividade f'otograf'ica. Por outre lado, inaugura 

urn redimensionamento pragmatico. A f'otograf'ia documentaria amplia 

as f'aixas de atuacao, expande-se estilisticamente, pelas maos Ce 

olhos) de importantes autores, e ganha contornos menos def'inidos. 

A ideia geral que f'undamenta nosso trabalho, nada tern a 

ver com int..encOes normat..ivizadoras. Nao nos int..eressa definir urn 

conjunto de nor mas,. ou regras,. para depois declarar com 

.. aut.oridade .. o que pode,. au nao,. ser considerado Iot.ogralia 

documentaria. Acreditamos que esse tipo de procedimento traz o 

risco de ver essas ""regras" resultarem constrangedoras e 

i mpl ausi vei s,. quando cot.ejadas com a pratica :fotogra:fica 

exi stente. 0 que nao quer dizer, ent.ret.ant.o,. que qualquer 

tentativa classi:ficat6ria deva ser descartada. Estudar o senero, 

portanto, serve, nao para classif'icar aut.ores. e obras em 

categorias de:fini.das. Mas para se t.er urn ponte de vista de 

conj unto, pr i nci pi os gerais de inter pr etacao e apr eci acao, que 

devem ser utilizados com elast.icidade. 0 import.ant.e e Captar OS 

aspect.os mUltiples de uma obra,. estabelecer relacOes de £undo e 

forma e reencontrw- a atitude do aulor em relacao ao tema. 
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Part.indo de uma empat.ia inicial em relacao a prat.ica 

f'ot.ograf'ica document.arist.a, nossa int.encao, desde 0 inicio, e 

demonst.r ar como uma a t.i vi dade f'ot.ogr af'i ca, a par ent.ement.e f'aci 1 , 

est.a permeada por processes complexes, present.es no Sujeit.o que 

execut.a o Ato Fotoerdfico, na programacao da maquina e na 

realidade com a qual se int.erage. Ou seja, enquant.o o sense comum 

pens a que "document..ar" uma sina, ligada essencia da 

ro~ogra~ia, onde - se levarmos essa crenca ao extrema carica~ural 

mesmo urn disparo acident.al result.a numa at.ividade 

''document..:ir i a ••, n6s acredi t.amos na necessi dade de aprof'undament..o 

dos pressupost.os t.e6ricos, de linguagem f'ot.ogra:fica e da praxis 

:fot.ograf'ica enquant.o at.o comunicat.ivo, para apreender 

adequadament.e - e poder Cre)produzir - as signif'icacoes present.es 

na :fot.ograf'ia document...3.r i a. Port.ant.o, a necessidade 

classif'icat.6ria exist.e sf", como urn luxo, como 

ref'erencia comparat.iva com f'inalidades axi ol6gi cas, onde urn 

genera :fot.ograf'ico aparece como nmais genuine .. que out.ro. Como se 

not.a.ra no decorrer do t.rabalho, a distinca.o ent.re os g.?neros 

f'ot.ograf'icos est.a enraizada nas dif'erent.es prat.icas f'ot.ograf'icas 

e no pr ocesso de si gni f' i cacao a t..i vade - necessar i ament.e para 

cada genera. Ora a dist.incao e t.ransparent.e - t.ant.o visualment.e 

como na int.encionalidade est.et.ica que adot.a ora est. a 

relacionada com ide?ias sabre "f'unc;:ao social" que est.a dest,inada a 

cumprir, e nao e Lao evident-e. Cont.udo, sempre est.a vinculada as 

condicOes que deli rrti tam producao e dif"usao de determi nado 

i5 



~rabalho fo~ografico. Inclusive, as de ordem psicol6gica. 

Esperamos, simplesmen~e. ~ornar claro que a a~ividade 

fo~ografica documen~aria resiste a banalizacao. Que nos seus 

casos mais famosos ela aparece como expressao de a~i~udes fren~e 

a vida, como caminho em cons~rucao. Uma experi~ncia enigma~ica, 

que o sujei~o procura decifrar fo~ografando. Um jei~o de viver. 
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No INiciO ERA A MNESE. 

A polemica do Nat.uralismo na f"ot.ografia e sua 

cont-ribuicao para a f"ormacao de urn cont.exto t.e6rico propicio para 

o surgiment.o de preocupac5es document.arist.as. 

cont.emplai. a. Ja..ma.i.s 

deaenhos de pai.sa.gens .. 

natureza 

primairo 

com 

e 

leva.do no.turalista. .. depoi.s 

mi.nuci.oso.mente OS 

a.prendt conhecer 

modo 

me tern 

objetos 

bern 0. 

no.tura.is 

natureza .. 

como 

objetivos 

a mi.nha 

po9ticos. 

o.ti. vida..de 

Os 

como 

obeervo.r conltnu.o. 

e, 

mesmo 

poeto. 

pouco 

em seus 

pouco, 

mtni.mos 

tenho neceseida.de deta.Lhes.. de 

de a.lguma. coi.sa., 

que, se 

di.sponho del a. 0.0 a.lca.nce da. mao .. nao me 

9 f6..ci.L peca.r contra. a. verda.de". 

Goethe 

1 . NATURALI SMO FOTOGRAFI CO E AUTONOMI A EXPRESSI VA. 

Quando Pet.er Henry Emerson escreveu seu 

Lexto-mani~es~o~ "Fot.ograf"ia nat.uralista para est.udantes de 

art.e", em 1889, nao estava inventando artif"icialment.e nenhuma 

polemica. Sua preocupa<;:ao em justif"icar artist.icament.e a 

a~ividade ~o~ogra~ica. denLro de uma pra~ica naLuralista. e que 

sOou inovador. Um pouco desgas~ada nas belas artes, a polemica em 

t.orno ao nat..uralismo val t.ou a cena art.ist.ica, s6 que, agora, 

pelas maos da f"otcgraf"ia. 

0 nat.uralismo, enquant.o estilo art.istico, havia surgido 

decadas antes. Urn grupo de pint-ores f"ranceses reuniu-se, em 1848, 

em t.orno de urn programa estilistico que se propunha observar a 

nat.ureza com novas olhos. No que diz respeit.o aos t.emas passiveis 

de serem pint.ados~ OS nat.uralist.as :for am precursor es dos 

17 



Impressionis~as. Ao con~rario do que era produzido pe1a ar~e 

"o:ficial" de ent.ao,. com seus cost.umeiros ret.rat.os de "f'iguras 

i 1 ust..res'' e ••t.emas edi:ficant.es da hist.6ria ••, aparecem nas t.el as 

na~ura1is~as ~raba1hadores e camponeses. 0 assv.nto mudara. Como 

ar~is~as, nao es~ao a cac;::a de mo~ivos excepcionais. Seus 

~raba1hos nao mos~ram inciden~es drama~icos ou epis6dios dignos 

de no~a. Nao ha ~ampouco suges~ao de idi1io. Ha apenas homens e 

mulheres t.rabalhando no campo, ou paisagens, abordadas com grande 

poe~icidade. Temas ~ra~ados com a sobriedade de quem deseja ver 

diant.e de si apenas imagens da mat.eria, concret.izando, assim, a 

von~ade de urn dos grandes represen~an~es dessa escola, Gus~ave 

Courbe~ (1819-1877) que dissera que ••queri.a ser unica.m.ente 

discipv.lo da natv.reza". 

Enquan~o que no campo ~ema~ico o na~uralismo vai ser 

uma reacao aos cliches t..radicionais, com a descobert.a de mot.ivos 

do co~idiano, com a opc;::ao pelo despre~encioso, no plano da 

linguagem represent.a a busca de progresso na exploracao do mundo 

visi vel. Es~eticamente, 0 nat.uralismo preza 0 envolviment.o 

emocional - e e~ico - do ar~is~a com a beleza e a sensualidade da 

vida. A ma~eria, sua in~erpre~ac;::ao artis~ica, os sentimen~os que 

evoca, compOem urn t.odo coeso. "0 bel.o estd na natureza e se 

encontra na real.idade sob as form.as as m.ais diversas", dira 

Courbet., ~rase est.a que sera rep~t.ida por varies ~o~6gra~os qua~ 

a par"li:r de Emerson~ adot-arao uma relacao natu:ralist.a com sua 

atividade criativa. 
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0 livro de Emerson preconiza, para a ar~e roLograrica, 

os mo~ivos do na~uralismo. Pode parecer es~ranho a necessidade de 

se jus"Liricar urn en!oque realisLa, que parece implici~o a 

zoLografia. Mas born lembrar que esLamos ~ra~ando das 

manires"Lacoes roLograricas denLro do campo ar~is~ico. E, nesLe, 

na 6-poca de Emerson!J o que se via nao era" decidament.e,. uma 

relacao naLuralisLa. 

Nos dais principais paises que concent.ravam a maior 

par~e da producao ar~is~ica em roLograria, na epoca, Franca e 

Ingla~erra 

na~uralismo. 

predomi navam as concepcOes divergen~es do 

Na raiz dest.e aparent.e cont.ra-senso cnao e a 

roLografia "por na~ureza" na~uralis~a?) esLava a necessidade de 

jusLificar a a~ividade !oLogra!ica como arLis~ica. Para 

demonst.rar que a ~ot.ografia nao era prisioneira da realidade, que 

perm! ~ia ''criar" seus mot.ivos como na pint.ura,. os ar~isLas 

foL6grafos recorriam a ar~ificios como o posiLivado combinado, o 

r et.oque e out.r as mani pul acOes de neg a 'li vas. 0 principal ment..or 

dessas ~ecnicas era Henry Peach Robinson. Em 1869 ele publicara 

urn livre, chamado "0 prop6si~o picLorial em f'oLografia", onde 

procurava demonst.rar que as regras da art.e eram as mesmas que 

guiavam o fo~6grafo na selecao do t-ema. Para isso, Robinson e 

seus seguidores cost.umavam desenhar a cena que queriam ob'ler e 

adapLavam o maLarial IOLografico que possuiam aos seus desejos 
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expressivos CFig.1).
5 

0 es~orco em demonst.rar a art.icidade da ~ot.ogra~ia, em 

Robinson, t.em como base a crenca na possibilidade dela viabilizar 

a criat.ividade expressiva sem se prender aos limit.es impost.os 

pel a realidade. Ele quer most.rar como se pede "pint.ar ... 

ut.ilizando apenas os recursos da :fot.ogra~ia, e obt.er imagens 

art.ist.icas Cdent.ro dos canones da epoca) Uio belas quant.o as 

pint.uras. Para t.al mot.ivo, e licit.o - e necessAria - recorrer a 

manipulacoes que ele denominara "posit.ivado combinado". Consist.e, 

est.e, num met.odo que permi t.e represent.ar objet.os de di~erent.es 

planes dent.ro de urn ~oco apropriado, mant.endo a relacao linear e 

at.mos~erica das di:ferent.es dist.ancias. A imagem mont. ada 

idealment.e e desenhada. Suas part.es component.es sao ~ot.ogra~adas 

separadament.e respeit.ando as regras da perspect.iva, como 

insist.e repet.idament.e Robinson e, depois, unidas ao serem 

posi t.i vadas. Tudo isso guardando t.odas as regras art.ist.icas 

reconhecidas e "universais" CFig.2). 

As nor mas, para se prat.i car ~ot.ogra~i a art.i st.i ca na 

epoca, eram rigidas. Uma vez aceit.as pelas ent.idades art.ist.icas e 

academias o:ficiais, as ponderac;:5es de Robinson viraram leis A 

escolha de obras para as exposicoes publicas ~amosas dependia 

dessas ent.idades. Se ao surgirem, as ideias de Robinson deram 

este 

As fi.eu:ras CFig.) devem. ser procu:radas no VOLUME II, 
texto. A ordem. e indicada pelo n<2 que antecede o 

autor da foto. 
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result-ados criat.ivos, em t.ermos fot.ograficos, e serviram como 

balsamo psicol6gico para art.ist.as que nao queriam ser 

desprezados, pelo simples fat.o de ut.ilizarem fot.ografia, e nao 

pintura, para se expressarem, com o tempo suas regras se tornaram 

conservdoras. 0 desgast.e temat.ico foi inevi t.avel, deveio a 

mesmice, a repeticao e o mal gosto. Par isso, quando apareceu a 

livre de Emerson defendendo uma out.ra relac;:ao art.ist.ica para a 

fot.ografia, 

art.ist.ico. 

sOou inovador e desencadeou a polli?mica no meio 

Emerson era medico e comec;:ara a fot.ografar em 1882. 

Seus primeiros t.rabalhos se resumiram a ilust.rac;:oes para urn 

t.rat.ado de ornit.ologia de urn amigo. Essa ligac;:ao profissional com 

a medicina, somado ao carater de uma epoca que via na ciencia o 

exemplo vivo da vit.6ria do conheciment.o sabre a natureza, vai 

det.er mi nar a visao art.ist.ica de Emerson. Sua preocupac;:ao e 

relacionar arte com principios cient.i~icos, par isso privilegia a 

fot.ografia, essa manifest.ac;:ao expressiva derivada jus"lamente da 

uniao entre art.e e ciencia. Impressionado pela precisao da imagem 

fotogr af i ca, pr ocur a fundament.ar suas j us"li f i cati vas ar"li s"li cas 

com os t..ra.balhos sabre percepc5o visual recem aparecidos nos 

circulos cien"lificos. Tambem foi influenciado pelas teorias da 

cor e soluc;:oes ar"lis"licas da pin-lura francesa, principalmente 

pela obra de Millet, Courbe"l r~present.ant.es do nat..uralismo - e 

pelos impressionist-as. 

0 t-exto de t:.merson Ioi escri.~,~..-o quando a Iot-ografia 
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<S 
comple~ava 50 anos. Ele ~en~a uma abordagem ampla da ~o~ogra~ia, 

procurando mapea-la nas suas variadas aplicacoes, e ~ermina 

concen~rando-se sobre a a~ividade ar~is~ica da ~o~ogra~ia. 

Emerson relaciona OS exi~os devidos pela ciencia a 

~o~ogra~ia. Ci~a ~ambem a u~ilizacao mili~ar e policial e seu uso 

de mem6r i a ~ami 1 i ar - numa epoca de cons~an~es mi gr acoes 

di~undido. Mas,. de ~odas as ap1icac5es, a principal a 

ar~is~ica. 

A relacao en~re ~o~ogra~ia e pin~ura e apon~ada como 

con~radi ~6ria. Por urn lado, Emerson no~a que o surgimen~o da 

~O~ogra~ia ~Oi ~ulminan~e para Varios se~ores que Viviam da Venda 

de suas pinLuras,. principalmenLe para as miniaLurisLas e para os 

pin~ores ambulan~es que percorriam o pais pin~ando re~ra~os 

'"espa.ntosos por un.os pocos chel.ines o una hctbitaci6n para 

7 
pernoctarn A consequencia de t.udo isso vai ser - como assinala 

nao s6 Emerson, mas ~ambem Gisele Freund
8 

- urn exodo em direcao a 

fo~ografia que, dai para fren~e. abrigara ~oda classe de pessoa 

que,. sem qualquer prepare ou preocupa.:;ao est.S.t.ica,. deseja 

enriquecer sem muiLo es~orco. 

Mui~os desses· minia~uris~as, ou pin~ores ambulan~es, 

Peter Henry EHERSON. "Fotoerafia natura~ ista" 

FONTCUBERIA, Joan. Core:> Es~e~ica fo~ograf'ica. Selecci6n 
~e~os. Barcetona, Btume, [984. p 52-67. 

7 
EHERSON, op.cit. p 57 

FREUND~ GiseLe. La 
Barcelona, Gustavo Gili, 

f"ot.ocr-af'ia 
<986. p 36. 
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sequer possuiam ~ormacao arLisLica. 0 que produziam primava pelo 

mal gosLo. Suas ~oLogra:fias nao :foram muiLo di~erenLes daqui!o 

que produziam anLes, visLo que a passagem de uma praLica para 

ouLra :foi diLada por moLivos de sobrevivencia e nao por qualquer 

consideracao esLeLica ou inquieLacao expressiva. Alem disso, era 

comum, na epoca, acrediLar que exisLia uma qualidade absoluLa e 

invariavel em qualquer ~oLogra~ia. Os deLalhes, a riqueza Lena!, 

a visao compleLa da cena :foLogra~ada con~eria ao ~oL6gra~o. por 

mais mediocre que f'osse, uma aurea "'art.fst.ica•• que ao pint.or 

cusLava muiLo mais es~orco abLer. 0 pr6prio Emerson assinala que 

"mediante la ayuda de la fotoerafia pintores y erabadores debiles 

pueden producir obras medianamente pasables, cuando de otro modo 

p 
sus trabajos hubieran sido desastrosos" . 

Para abordar a "ArLe da ~oLogra~ia", Emerson usa o 

Lerma ""di vi sao··. Para ele exist.iam,. na epoca,. a "divisao 

arLisLica", a "divisao cient.i~ica" e a "divisao industrial". 

A ""di vis.3.o i ndust.r i al " envolve a maioria dos 

:fot.6graf'os. S.3.o OS "'art.esaos", homens que aprenderam 0 of'icio e 0 

prat.icam diariamenLe, ~azem urn t.rabalho ut.il. Vi vern de seus 

t.rabalhos :fot.ogra~icos. E 0 que mais OS dist.ingue dos out.ros e 0 

~at.o de que 

Sus aspiraciones son utilitarias, pero 

en aleunos ramos pueden al mismo t iempo 

EHERSON. op.cit. p 57. 
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Sao OS 

aspirar a dar pLacer estetico a traves de 

sus produccionest 

subordinado ~ 

pero esto esta siempre 

la runcionalidad del 

t.raba jo. 

estetico 

Cuando aspiran a dar pLacer 

ademd.s,_ se convierten en 

artesanos artisticOs. 

rot.6graros prof'issionais, 

.., 
Cgriro do aut.or) 

no sent.ido mais 

rest.rit.o do t.ermo. Signirica que rot.ograram qualquer coisa, para 

isso sao pages. En"lre as t.areras execut.adas por esse rot.6graros, 

ci "Ladas por Emerson, est.ao a de reproduzi r pi nt.uras, ret.rat.ar 

escul t.uras. Trabalham em t.alheres art.ist.icos sob a direcao de 

pint.ores numa clara alusao a runcao de apoio que exercem ou 

preparam t.ransparencias para medicos, bi6logos et.c. 

A "divisao cient.irica" corresponde a dos cien"list.as que 

passaram a ut.ilizar a !ot.ogra!ia para rundament.ar suas pesquisas. 

Emerson enumera 13 subdivisoes nest. a area. Apesar da 

predominancia das ciE?ncias nat.urais na list.a, ast.rOnomos, 

engenheiros, met.ereologos, quimicos i ncl ui t.ambem bi 61 egos, 

1ot.6gra!os navais e milit.ares, e por !im, ant.rop6logos. Para 

t.odos esses casas, esclarece, e precise considerar que sao 

1ot.6gra!os em conexao com seus t.rabalhos cient.iricos. A 16gica 

que os move e dit.ada pela pesquisa especirica em que est.ao 

envolvidos, aspiram o avanco da ciencia. 

Por ul t.i mo est. a a "di vi sao art.i st.i ca". Nela coloca 

aqueles que aspiram "solament.e a dar p~acer estetico, y el 

~ 0 idem. p 59 
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u. 
artista s6to desea producir obras de arte" Cgr-if'o do aut-or-). E:, 

se seguir-mos os cr-i"ler-ios de Emer-son, uma divisao r-es"lr-i"la. cujas 

obr-as s6 podem ser- julgadas por- par-es. Para apreciar "lais 

"lr-abalhos plenamen"le, er-a pr-ecise cumpr-ir- o pr-e-r-equisit-e de ser-

ades"lr-ado nas ques"loes ar-"lis"licas. Por- isso ele af'ir-ma que, par-a 

per-"lencer- a essa di vi sao, o f'o"l6gr-af'o deve r-eceber- ins"lr-ucao 

ar-"lis"lica. deve ser- for-made. 

Ent.re as di vi sOes nao vai haver uma que se revel e 

melhor- do que ou"lr-a. Emerson, dest.a Iorma, nao rest.ringe a 

f'o"logr-afia a algumas de suas u"lilizacoes. Sua compreensa.o da 

pr-a"lica fo"logr-af'ica se apr-oxima da expr-essa por- Fr-ancois Ar-ago 

(1786-1853), r-esponsavel por- r-edigir- o "lext.o que anunciar-ia a 

invencao do daguer-r-e6"lipo. na Camar-a dos Depu"lados no 3 de julho 

de 1839. No seu "lext.o, Arago, depu"lado-cien"lis"la, pr-evia algumas 

per-spect-ivas da u"lilizacao da f'o"logr-af'ia. Ti nha em ment-e sua 

u"lilizacao na as"lr-onomia e ar-queologia, an"lecipando f'amosas 

campanhas ar-queol6gicas realizadas alguns anos depois. Porem, f'oi 

genial o su:ficien"le par-a deixar em abert.o as po"lencialidades do 

que seria a pra"lica f'o"lograf'ica ao declarar que 

quand des observateurs appt iquent un 

nouveL ins t r'tllnen t t. etude de I. a 

nature,. 

toujours peu de chose reI. at i vement a I. a 

succession. de decotlvertes dont 

:ii. f dem.. p 58. 
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~'instrument devient ~ • orieine. En ce 

eenre, c • est sur L • i mprevu qu• on dol. t 

particuLierement compter. Cgri£o do 

aut-or)'
2 

Assim considerada, a prat-ica £ot-ogra£ica auLonomiza-se, 

pelo menos por originalidade, das ouLras £ormas de prodw;:ao de 

imagens. Essa auLonomia t-ern sua £undament-acao na parLicularidade 

da £ot-ogra£ia basear-se num modo mecanico de criacao. A 

£ot-ogra£i a possui, port-ant-e, a caracLerisLica de ser urn 

instrumento que serve a varies uses. Cada uso especi£ico abrange 

urn pouco de suas possibilidades, esLabelece urn conjunLo de 

relacoes especi£icas, deLerminadas pelo uso concreLo. 

No case de sua uLilizacao arLisLica, Emerson procura 

demonst-rar que o £aLo da imagem £oLogra£ica ser muiLo semelhanLe 

a realidade re~ra~ada, ou de que sua producao se de por 

inLermedio de urn aparelho t..ecni co,. nao signif'ica, 

obrigat-oriamenLe, uma perda de qualidade arListica. 

RealmenLe, exis~e a Lecnica de ~o~ogra~ar, que e 

necess.2t.rio dominar. Exist.e o aparelho, as quimicas, o mat.erial 

sensivel. Ha que se conhecer Lambem a 6Lica das lenLes e o jogo 

de f'ocagem. Mas a verdade que inclusive na pin~ura as coisas nao 

sao di£erenLes. Aprender a Lecnica de pinLar nao f'az, 

auLomat-icamenLe, do pinLor urn arList-a. Em relacao a quesLao da 

<2 
Francois ARAGO. "Rapport sur 

NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE. Du bon 

~:1tholoaie 'Le~ves. FRIZOT~ 

COre.:J. Paris, 1.987. pt4. 
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~ecnica, Emerson vai ser claro 

C . .. ::> como nos ha dicho mds de un 

pint or. 'el pin tar es un proceso 

mental', yen cuanto a la tecnica casi 

la podrian llevar a cabo con los pies. 

I~ual pasa con la fotoerafia, que es un 

proceso mental ~uy severo y requiere de 

todas enereias del artista aun 

cuando se tenea la tecnica do~inada. Lo 

que cuenta es lo que se ha de decir y 

c6mo decirlo. "'cgri:fo do au~or) 

Nes~e sent.i do. adquirir habilidade ~ecnica :fo~ogra:fica 

pre-requisi~o. porque e a~raves dela que 0 ar~is~a podera dar 

~orma a sua expressividade. Lal como ocorre na pint.ura. Par isso. 

nao haveria mot.ivos para considerar a ro~ogra:fia um ~ipo de 

maniles~acao art.is~ica menor. 

Porem, o problema da ~ecnica nao e o principal. Dizer 

que 0 belo de uma :fo~o e a~ribu~o da na~ureza, e nao do ar~is~a. 

signi:fica ~irar da :fo~ogra:fia qualquer possibilidade de criacao. 

Mini mizar. na :fot.ogra:fia, o papel da selecao e da eniase. 

considerar que ela nao passa de re:flexo, represen~a bani-la do 

"01 i mpo ar ~i s~i co". 

Emerson reconhece que. sob alguns aspect..os, a 

:fo~ogra:fia e menos :flexivel que a pint.ura. Onde exis~e uma 

arvore, nao se pode colocar um homem invent-ado pela imaginacao. 

No lugar de uma casa, nao se pode obt.er uma paisagem naut.ica. ~~s 

<a EnERSON. op. cit. p 63 
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t-ambem e cert-o que a nat-ureza nao puLa para dent-ro da camara, nao 

seleciona ~oco,. nao se revela e nem se posiLiva por si. A cena a 

ser retrat-ada e, na verdade, mapeada pelo :fot6gra:fo. A :fot-o 

represent-a uma escolha, dent-re in:finit-as possibilidades de ver. A 

sel ecao de det-al hes. do conj unt-o. das t-onal i dades. nao e uma 

c6pia da nat-ureza, mas sim sua int-erpret-acao. A beleza result-ant-e 

des sa at.i vi dade nao e um ••aci dent.e nat.ural 11
, mas uma combi nacao 

da beleza do original com a habilidade do art-ist-a. Par ser 

:fot.ograf'ia,. raciocina Emerson,. e clara que havera semelhancas 

ent-re a cena nat-ural e a :fot-ogra:fia obt-ida. Mas, o que ha de 

mecanico no processo :fot-ogra:fico nao nivela t-oda a producao 

possivel,. no sent-i do de i mpossi bi 1 i t-ar a mani:fest-acao da 

individualidade criat-iva. Nao ha como cont-est-ar o :fat-o de que, se 

urn grupo de pessoas :fosse enviado para :fot-ogra:far det-erminado 

local, o result-ado seria extremament-e variado, produt-o da relacao 

est-abelecida ent-re a cena a ser :fot-ogra:fada e a habilidade - e 

personalidade - do autor. 

Essas consideracOes sao i mpor t.ant.es,. dentro da 

compreensao que Emerson tinha da :fotogra:fia e da art-e. Poucos 

pensavam como ele. A :fot-ogra:fia era louvada pelo publico leigo, 

que nao distinguia o es:forco artistico de qualquer outro menos 

"nobre"". A maquina,. a ciencia e a operacao mecanicament.e 

asseptica, par urn lade, a semelhanca, a c6pia e o detalhismo da 

imit.acao result.ant.e, por out.ro, const.it.uiam valores que, para o 

burgues do seculo passado,. ~aziam da fotogra~ia art.e. Sua art.e. 
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Mas nao era o que pensavam as criLicos~ as arLisLas e 

mesmo aqueles que buscavam incorporar a foLograria ao mundo das 

arLes. EsLes, sabiam que nao havia nada que impedisse que uma 

cena, desLacavel por sua beleza naLural, rosse "desLruida" par 

foLografias desasLradas, pouco habilidosas. 

Fiel ao credo naLuralisLa, Emerson defende a ideia que 

boa foLografia e aquela que capLa a beleza da naLureza e consegue 

dar a esLa uma expressao visual foLografica. Nao se LraLa de 

impor a naLureza uma inLencao do auLor. Ela nao precisa disso. 

A honesLidade arLisLica do naLuralisLa rejeit.a,. 

porLanLo, o arLificialismo na execucao da obra. Par isso, no que 

diz respeiLo LemaLica, Emerson criLica a correnLe 

picLorialisLa, preconizada por seu anLecessor Robinson. Nada de 

t.emas al eg6r i cos ou mi 'lol6gi cos, fot.os com mensagens morai s e 

arLificialescas. Priorit.ario e a observacao diret.a. buscar o 

poeLico e o emocional direLamente da vida, na natureza. Partindo 

dai, Emerson seguiria o mesmo credo estetico ja desenvolvido pelo 

pint.or Courbet.. Por isso. pouco signi:ficavam as limit.acOes de 

selecao exisLenLes na fotografia. Para o arLisLa, nao e empecilho 

criar at.raves da camara f'ot..ograf'ica. Criac3.o, essa e a palavra 

chave. Para o naluralist.a a "im.aei~Qo na a.rte cor>.siste em. 

encontra.r a mais comp<eta expressao de coisa"
14 

E a 

foLografia servia perfeiLamenLe para essa funcao . 

... 
Gustave COURBET ap-ud Ft:Z)i'8a OSTROWER. Ver ern .. Uni versos da 

3 ed. Rio de Janeiro, Campus, 1986. p 325. 
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Emerson realizou ~ambem obras ro~ograricas. Ficaram 

bas~an~e conhecidas suas ro~ograrias sobre a vida co~idiana, 

paisagens e pan~anos de Norrolk Broads. Em ~ermos de ~ema~ica, 

ele preocupou-se em cap~ar o ~rabalho e o ambien~e da vida 

camponesa do les~e da Ingla~erra. Suas ro~os reme~em as pin~uras 

de Mille~ e de Courbe~.CFig.3) 

Ha, conLudo, uma inovacao nessa relacao arLisLica com a 

ro~ograria. Ao inves de ror jar a cena a ser !o~ograrada, a 

priori, o ar~is~a ~em que treinar o o1.ho para aprender a ver e 

cap~urar, do rluxo con~inuo da vida, os momen~os signirica~ivos. 

Neste sentido Emerson se disLancia muito de artistas como 

Robinson. Uma direrenca de opcao es~e~ica rundamen~al. Ambos 

desejavam demons~rar que !o~ogra!ia ~ambem era ar~e. Mas Robinson 

buscava arte no resul~ado. Qualquer caminho escolhido, desde que 

se ob~i vesse uma obr a acei ~a vel , era val i do. Emerson rejei ~a 

comple~amen~e ~al solucao. Arte e, ~ambem, processo. Para a~ingir 

a ar~icidade da !o~ogra!ia, deve-se !aze-lo fotoeraficamente, sem 

manipulacOes art.esanais alheias as potencialidades do meio. 

Essa relacao com a coisa !o~ogra!ada, propos~a por 

Emerson, valoriza a a~ividade !o~ografica pur-a. Nao e por acaso 

que, apesar de es~ar marc ada pel a polemic a art.ist..ica, se 

considere a obra !o~ogra!ica de Emerson como precursora do 

document.ar i smo. 

0 aspec~o es~e~ico, 0 visual na~uralis~a. 

preponderan~e na sua obra. Mas,. justament.e por causa dessa 
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f'iliacao est..et..ica nat..uralist..a, percebe-se, em suas f'ot..os, 

preocupacoes de ordem soci ol6gi ca. Os mot..ivos ret..rat..ados 

dispu~am, em impor~ancia, com as inquieLac5es ~ormais do au~or. A 

t..ensao criat..iva, vivenciada por Emerson, rest..ringe as solucoes as 

possibilidades do meio empregado. Trat..a-se de uma f'ot..ograf'ia 

marcada pela preocupacao t..ransf'ormadora, que objet..iva a t..raducao 

de cenas nat.urais em obras cult.urais. Execut.ada com recursos 

simb6licos de represent..acao purament..e f'ot..ograf'icos CFig.4). 

Emerson's insistence on a 

photoeraphy is notab~e for whi~e he took 

his ~ead from paintine and admired 

artists ~ike Jean-Francois Hi~~et and 

Jules Bastien-Lepaee to the point of 

imitation~ he had a clear view of 

photoeraphy as its own medium.. Not a 

counter to paitine but a parac~ec, usine 

actua~ity as its basis and avoidine the 

excesses of sentiment that so pl. eased 

his col.leae;ues. "' 

Em out.ras palavras, Emerson cont.ribpiu para a evolucao 

da expressividade £ot.ogra£ica. Exemplo disso, £oi sua ut.ilizacao 

do f'oco selet..ivo. Ora, uma das caract..erist..icas mais f'est..ejadas da 

f'ot..ograf'ia era sua capacidade de obt..er f'oco do primeiro plano ao 

inf'ini t..o, most.rando, em det..alhes, t..oda cena ret..rat..ada. Indo 

cont..ra o que era valorizado pelo .sensa comum, Emerson obt.eve 

'
5

TURNER, Peter. Hist..ory of' phot..oqraphy,_ London, Bison Books, 
1987. p 69. 
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imagens cuja modernidade e abs~racao resul~aram da u~ilizacao do 

lOCO dif'erenciado. A~raves dele. des~aca-se 0 que e impor~an~e 

numa det..erminada cena e obt.em-se. ao mesmo t.empo,. composic5es 

mais suges~ivas e a~e abs~ra~as. 

2. REFLUXO NATURALISTA E EQUfVOCOS ESTETICOS. 

Emerson nao era um caso isolado. Par causa de seu 

a'li vismo,. emergi u como ''represent.ant..e'' dos que prat.icavam a 

fotoerafia direta. Inclusive o ~ermo straieht photoeraphy, criado 

para denominar uma pra~ica exclusivament..e !o~ogra!ica, na 

ob~encao de imagens, e de sua au~oria. Di!eren~emen~e do grupo 

pi ct. or i ali st. a, do qual Robinson consider ado rrtaximo 

represent.ant.e, as purist.as t..ambE?m buscavam o reconheciment.o da 

Iot.ograria no mundo das ar'les. Mas o caminho que escolheram para 

isso revelou-se mais di!icil. 

A beleza preconizada pela !o~ogra!ia pic~orialis~a. 

nest..a epoca, ja havia conquist.ado urn lugar respeit.avel no mundo 

ar~is~ico o!icial. Al em de encant.ar o publico leigo, havia 

dobrado a resist.encia dos ••acadG>micos da art.e'', que passaram a 

ver algumas !o~ogra!ias com cerla complacencia. Mas a !o~ogra!ia 

''pur a.. enf"r_ent.ava dupla resi st.enci a para sua acei t.acaa pUblica. 

Sua ~emali ca "pobre" lrouxe de val ~a os a~aques dos ar~i s~as 

oficiais que nao demoraram em levan~ar, novament.e. reparos quant.o 

aos limit.es expressivos da Io~ograiia. E9 somando-se ao coro dos 

crit.icos~ os pic~orialistas cons~ituiam os rrais novos opositores. 
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Porem, t-odo esse rebolico polemico se esvaziaria com o t-empo. 

Ap6s alguns anos, a :fot-ogra:fia "pura" deixaria de ser novidade e 

sua aprovacao seria concre~izada. 

Por isso, causou muit-a surpresa, no mundo art-ist-ico da 

:fot-ogra:fia, a mudanca radical do pensament-o de Emerson quant-o a 

qualidade art-ist-ica da :fot-ogra:fia, expressa escassos anos ap6s 

sua polemica pro-nat-ural i smo. Para ent-endermos a razao do 

mani:fest-o "Death of Natv.r-a[i.sti.c Photoeraphy, a Renv.nti.ati.on" 

onde, como preve o t.it.ulo,. Emerson vai rever seu argument.os,. e 

precise considerar a natureza de suas int.enc5es. 

A id9ia predom.inant.e de arte,. na E-poca, e da qual 

Emerson nao escapa mas, pelo cont.rario~ t.ent.a enriquecer - est.ava 

ligada a idt&ia de "'criacao sem limit.es". A pint.ura servia como 

exemplo e argument.o. Nao e por acaso que~ no debat.e sabre a 

f'ot.ogra!ia ser ou nao art.e, ela sempre aparecesse numa relacao 

comparat-iva com as pot-encialidades da pint-ura. E. apesar de 

reconhecer cert.as limit.ac5es de criacao, present.es na ~ot.ografia, 

dada sua evident.e relacao rnimet.ica com a aparencia da cena real, 

Emerson acrediLava na exist-encia de grandes possibilidades a 

explorar, no que se re!ere as variedade de Lons das IoLogralias. 

Era uma crenca explicavel, jA que pouco se sabia, ainda, sobre o 

rendiment-o das emulsoes sensiveis. A quimica, as emulsoes, as 

placas, geralment-e e~am :fabricadas pelos pr6prios :fot-6gra:fos. A 

"t-ecnologia da :foLogra:fia" era di:fundida desordenadamenLe. 

Ap6s algumas descaber~as~ Emerson revisa a relacao que 
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vinha es~abelecendo en~re ar~e e na~ureza e acei~a os argumen~os 

de seu arrdgo, o pin~or James McNeill Whis~ler. Passa a considerar 

que da ro~ograria pode-se ob~er, possivelmen~e. a~e prazer 

es~e~ico, mas, por causa de suas limi~acoes, a individualidade do 

ar~is~a mal pode se expressar. 

As inves'ligacOes cien~iricas sabre 0 processo 

ro~ograrico, en~ao recen~emen~e publicadas par Ferdinand Hur~er e 

Vero Charles Drirrield, demonst..rariam que a ob~encao de 

~onalidades, a par~ir da revelacao, era limi~ada. Esses quir.~cos 

ingleses raram OS primeiros que ~en~aram regulamen~ar 

numericamen~e a relacao en~re a luminosidade da cena re~ra~ada e 

as possibilidades da emulsao sensivel. Para Emerson o resul~ado 

dessa pesquisa roi um golpe. 

C ... .) Pense al.eun.a vez Cy Hurter y 

DriffieLd me ensenaron. LO con.trario.) que 

LOS v&rdad&ros val. ores pod ian. ser 

al~erados 

"' 
volun~ad mediante eL 

revel. ado. No pueden serl.o; en 

consecuencia, habl.ar de conse8uir 

ciertos val. ores que S& de sean, y de 

conse~uirl.o como auten.ticos respecto a 

l.a natural.eza, es hab[ar de 

ton.terias ... <
6
Cgriro do au~or) 

A par~ir desse posicionamen~o. Emerson considerara que 

a exist..encia da :fot.ograf'ia "'impura .. - ist.o e, daquela que recorre 

.16 
Peter Henry ENERSON, apud Beaw~nt NEWHALL. 

de la Io~ograiia. Desde sus origenes hast.a 
Barcel.ona, Gustavo Gil.i, 1983. p i4o. 

34 

Ver em Hist-6ria 
nuest.:ros d1.as. 



a manipula~oes e processes ar~esanais que vao alem do que 

es~ipula uma rela~ao ro~ograrica na~uralis~a e a pr6pria 

manires~acao das rracas possibilidades da ro~ografia. 

Se n.i.o t.ivesse uma concepcao que mist.urasse 11art.e .. com 

"pin~ura", se procurasse aprorundar no ~ipo de relacao que o a~o 

ro~ograrico es~abelece com a realidade, se t..ivesse 

percebido a necessidade de es~abelecer novas criterios 

conceituais,. impost.os por urn novo meio de expressao. como a 

fo~ograria, ~alvez Emerson enfren~asse a ques~ao de ou~ra rorma. 

Porque, na verdade, as descober~as de Hur~er e Drirrield, ao 

assi nal ar as pot..enci ali dades das ernul sOes sensi vei s exi st..ent..es,. 

ao relacionar luminosidade com respost.a t.onal,. ao normat.ivizar o 

que era pra~icado ca6~icamen~e Cexis~iam varies sis~emas para 

medir a sensibilidade do ma~erial com o qual se ~rabalhava), 

indicavam um caminho que aprof'undava o conheciment.o do processo 

f"ot.ogr3:f'ico. Anos mais t.arde, inclusive, esse t.ipo de dominic, 

iniciado com a at.ividade de Hurt.er e Driff'ield, seria ret..omado~ 

criat-ivamen~e, por ro~6graros de renome como Edward Wes~on e 

Ansel Adams. Sob cer~o aspec~o. descobrir os limi~es do ma~erial 

ro~ografico signirica ~omar con~a~o com as reais po~encialidades 

do meio. Es~abelece-se assim, com maier Iirmeza, suas 

carac~eris~icas e diferencas em rela~ao a ou~ras formas de 

producao de imagens. 

Toda essa pol&mica~ a que nos relerimos a~e o momenLo~ 

se desenrolava no campo ctr-t-ist-ico. N2.o ha envclviment .. o diret-o com 
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outras mani!estacoes !otogra!icas, alem da constatacao de que era 

possivel dar !otogra!ia outros usos legi times. Na sua 

classi!icacao, Emerson sequer cita a !otogra!ia documentaria ou a 

jornalis"Lica. E nem poderia. Se conierirmos como aparece nos 

livros de Hist6ria da Fotogra!ia,~
7 

veremos que a !otogra!ia 

documenLaria, como genera, se desenvolveria alguns anos mais 

tarde, na virada do seculo. Quante a !otogra!ia jornalistica, seu 

desenvolvimen~o dependeria das descober'las de modernos processes 

de impressao. As poucas !otogra!ias que !requentavam as 

publ i cacOes o f' azi am naquel as que t.i vessem ci r cul acao mensal au 

ate mesmo trimestral. A primeira revista ilustrada, em cuja 

plani!icacao estava a ideia de se utilizar exclusivamente !otos, 

s6 apareceria em 1890. 

Isso nao signif'ica que t..al debat-e t..ivesse int.eresse 

exclusivamente artistico. A questao da Estetica !otogra!ica ainda 

estava mal colocada. 0 peso da heranca cultural acumulada, do 

dominic incont..est..ivel das mani:fest.ac;:Oes art.ist.icas reconhecidas 

socialment.e~ principalment..e das concepcOes que regiam a producao 

17 
Os 1.ivros que usa.mos como refer<!mcia sobre o assunto fox-am. 

os de Gisel.e Freund, BeatlmDnt Newhal.l. j6. ci tados a!. em. do 

History or Photography, de Peter Turner, Historia de la 
!otogra!ia en el siglo XX, de Petr TatlSk, The art or photograp~ 
1839-1989, de Hike Weaver CEd. :>, Enciclopedia complet.a de la 
!otogra!ia, de l1ichae1. Lansford, os vohnnes Document-ary 
phot-ography, Phot-ojournalism, e Great phot-ographers, da Life 

Library of Photoeraphy, da Time-Life e, de Jean A. Keim, Hist.oria 
de la Iot.oor-a:fia. Porem) rtt.esmos nos Livros consu.Ltados, que 

tratam de aborda5ens te6ricas e estiiisticas, como os de 

Fontcuberta e o de Nichel. Frizot ~ fica im..p"L ici. to~ pel a orcienc.,~:;:Co 

cronoL6eica dos textos~ a procedencia dessa nossa afirmacao. 
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pict.6rica,. diricul~avarn o aparecirnen~o de urn raciocinio que 

inves~igasse a 1o~ograria adequadarnen~e. Era cornurn, por~an~o. ver 

u~ilizarem acri~icarnen~e o ins~rumen~al concei~ual da polemica 

ar~is~ica ~radicional para 0 julgamen~o da a~ividade ro~ograrica. 

Mas, mesmo t.ransvestida de ''polS.mica t.radicional'', est.ava em 

jogo, de rorma subjacen~e. mas nao me nos import.ant.e, a 

compreensa.o e Iormacao de uma est.et.ica f'ot.ogra.Iica. Par isso, 

apesar da aparencia rest.rit.iva, 0 debat-e den~ro do campo 

ar~is~ico ~eve consequencias para ~odas rormas de mani1es~acao 

IO~ograrica. Acos~urnados a produ<;ao cri~ica, OS ar~is~as, com 

suas polS.micas, revelaram o quant.o o dominic da expressao 

rot-ograrica era incipien~e. 

compar~ilhar a crenca il umi ni st. a, e procurar 

fundament.os cient.ilicos para o debat.e est.9t.ico, vis~o ~ambem 

nos i mpressi ani st. as, no case da pi nt.ura usando conheciment.os 

dos mecanismos da risiologia 6p~ica, os na~uralis~as lancam a 

ideia de que a ro~ograria e urn meio privilegiado na busca da 

Verdade. Verdade essa que exis~e en~relacada com a Nat-ureza, de 

onde pede ser extraida. Tude depende de se dar "uso corre~o" a 

Iot.ograf'ia. Novas valores sensoriais sao exalt.ados, sendo mais 

import.ant.e ~er uma percepcao treinada no at.o de ver e usar meios 

exclusivamen~e ro~ograricos na ob~encao das imagens. Talvez, pela 

primeira vez, a f'ot.ograiia cornece a despert.ar a suspeit.a de que 

sua abordagem exlge t.ratamento part.icular-izado. Nest.e sen-lido. e 

:precise ent-ender a pcr~icularid.ade do at.o Iot.ogr8.Iico, marcado 
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pelo instant.e, pela percepcao na sua manifestacao mais imediata, 

e aplicar tal entendimento diferenciador tambem ao produto, a 

1otografia-art.e1ato 

di1erentemente. 

Cobjeto palpavel), que exige ser l ida 

Os naturalistas inovaram, lancando a ideia de que o 

novo meio de produzir imagens valia mais do que aparentava. 

Saudavam, na imagem 1otogra1ica, a qualidade visual, a riqueza 

dos det.alhes, a variedade tonaldo preto e branco, e o 1ato de 

reproduzir adequadamente a perspectiva ja consagrada na pintura. 

Mas~ como esLavam presos aos limi~es concei~uais, e aos Lermos da 

polemica artistica de que t.ornavam parte, nao foram rnuito alem. 

Mesmo tendo i ni ci ado urn rnovi men to do pens amen to pel a 

da 1otogra1ia, como meio de expressao, OS valorizacao 

naturalist.as nao resisLiram as pressOes con~rarias as suas 

ideias. 0 moviment..o dispersou-se em varias direcOes, suas 

rnani1est.acoes 1orarn perdendo a pureza inicial. A retratacao 

publica de Emerson 1oi urn choque. Mui t.os de seus segui dor es 

acabaram esquecendo seus conselhos, exageraram no uso de recursos 

como f'oco selet.ivo, ef'eit.os .. f'lou .. , direcionando suas obras rumo 

ao i mpressi ani smo. Porem, OS princf;:>ios nat..uralist.as 

influenciariam fot6gra1os que apenas despontavam. Os dados ja 

haviam sido lanc;:ados, ,Emerson had inspired a new confidence in 

the medi-u:m., a sense that it had the potential to be seen as a 
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'U.niq'U.e, .fine art,,. 
18 

18 
TURNER, Peter. His~ory or pho~ography. p 71. 



I r 
0 REALISMO MODERNO. A REALIDADE E SIMBOLO. 

A escola .. Objet.iva .. , as .. Purist.asn e o "Novo Realismo ... 

La. producci.6n 

fotogro.fi.a. es 

de 

un 

una. i.ma.gen 

a.rte; l.a. 

perfecto. por 

producci.6n de 

medi.o 

un 

de La. 

nega.ti.vo 

t4cni.ca.mente perfecto es uno. ci.enci.o.. 

Vero Charles Dri.ffield y 

Ferdinand Hurter. 

con el de un reconoci.mi.ento, compreende de 

i.medi.o.to 

i.mpulao 

que la. forma. que dele ita. o.l 

se 

ojo 

pueda. 

ee ei.gni.fi.ca.ti. va., 

y uno se mara. villa. de que to.l belleza. 

en lo que es un 

c6.mo..ra.: a.podera.rse 

luga.r comU.n. Porque ese .... 
ser descubi.erta. 

el poder de la. 

sentidos, de una. 

de una. persono.ti.da.d. 

lo fa.mi.li.a.r de 

si.gni.fi.co.ci.6n 

y 

especial,. 

dota.rlo de nuevos 

medi.a.nle e l set to 

Beo.umont Nevho.tt 

A passagem de seculo f'oi urn moment.o marc ado por 

i nt..ensas t.ransf'ormac:Oes. Epoca de t..ransicao nas mais variadas 

areas,. per me ada por gi gant..esca onda de i nvenc;Oes e exper i enci as 

na ci enci a e na t.ecnol ogi a, na f'ilosofia e na psicologia. A 

cult.ura urbana alast.rava-se como f'orma universal de se viver,. 

modif'icando a percepcao espaco-Lemporal da humani dade. Novas 

processes indust.riais _eram colocados em pr.§.t.ica,. novas meios de 

comuni cacao er am cr i ados par a dar cont. a do cr escent.e val ume de 

inf'ormac;ao,. gerado por uma sociedade que est.ava ent.rando num 

rit.mo de f'uncionamenLo alucinant.e, 

todas essas coisas contribuiam para a 

formacao de v:m.a. atmosfera de rv.ptura. 

Como Pound recon..heceria,. 

transformacoes net arte nao sao apena.s 

eventos esteticos,. porem decorrem de 

rft.udancas sociais e ideol.6~icas,_ de troca 
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de sistemas, de conviccoes e formas de 

vida. u> 

As grandes mudanc;:as ocorriam t.ant.o no mundo ext.erior como no 

i nt.eri or. A mat.emat.ica, a f'isica, as art.es, a sociologia e a 

psicologia viviam revoluc;:oes int.ernas marcant.es, 

Dent.ro desse 

el ement.os cient.if'icos e 

os historiadores ficariam surpresos 

com. 0 fa to de a trans formacao 

revol.ucion&ria na vi sao de m.undo 

cient!.fica naqueles ar\.Os estar inserida 

em. 11m. abandon<> m.ais eeral e dramdt ico 

dos val. ores,. verdades e maneiras 

estabelecidos e loneamente acei tos de 

encarar 0 m.undo e estrutura-lo 

conceitualmente. Pode ser puro acaso,. ou 

escoLha arbitraria, que a teoria 

quCint ica de Pianck, a r-edescoberta de 

Hendel., as 'Loeische Unter-suchuneen' de 

H11Sseri., a • In.ter-pr-etacao dos Son.hos' de 

Freud e a 'Natureza Hor-ta com Cebo1.as' 

de Cezan.n.e possam todos ser datados de 

1900 c .. :> a coincidencia de 

i.n.ovacOes d.ram.dticas em. diversas dreas 

ndo deixa de ser impressionante.
20 

ambieni:,.,e generalizado de mudancas,. 

conceit.uais t.rabalhados pelas novas 

corrent.es psicol6gicas e f'ilos6:ficas t.erao especial repercussao 

19
BRADBURY, l1alcolm. Q mundo moderno. Dez grandes escrit.ores. 

sao Paulo, Compan.hia das Letr-as, t989. V. Introducao. 

20 
HOBSBAWH, Eric. A era dos imperios. 2ed. Rio de Janeir-o, Paz 

e Terra, t989. p 356. Para mel.hor entendin-.ento dos debates e 

crises inte1.ectuais da epoca - que tawbem in.fi.uenciardo 0 mundo 

fotoerdfico~ 5-e-r-a..ndo at it vdes e concep<;Oe-s correspondentes 

su8eri~~s a ieitura especifica dos capituLos 9,. 10 e tt. 
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nas artes e na f'otogra:fia. No lugar da grande conf'ianca no 

desenvolvimento cientif'ico e tecnico, que asseguraria o progresso 

cont-inuo e a resolucao dos problemas sociais, vern o ceticismo, o 

niilismo. Novamente, voltam a se destacar aspectos f'undadores da 

cr i a ti vi dade base ados no i nsti nti vo, na percepcao, elementos 

ligados ao ainda pouco assimilado conceito psicoanalitico de 

••inconscient.e''. Quest.Oes que se t.ornam f'requent..es, nas art.es e na 

f'otograf'ia artistica dessa epoca, e sao valorizadas pelo menos 

nas intencoes - verbalmente pelos artistas quando estes f'alam de 

suas cr i acOes. 

1. STIEGLITZ, A REVOLUCAO DO MODERNISMO AMERICANO. 

Ha uma certa unanimidade em considerar Alf'red Stieglitz 

um dos f'ot6graf'os mais importantes do periodo. Seja por sua 

atividade f'otograf'ica, cujo amadureciment..o coincidiu com a 

evolucao da f'otograf'ia, ainda aprisionada por regras visuais de 

um academi ci smo em baixa, rumo ao que seria consider-ado 

"expressao moderna"". Seja por sua at..ividade como edit.or de 

importantes publicacoes f'ot.ograf'icas, como f'oram Camera Notes 

transf'ormando o que era uma pequena revista do The Camera Club of' 

New York em uma revista trimestral de import.ancia internacional 

e a renomada Camera Work. Seja como sujeit.o prof'undament.e 

envolvido com a renovacao da f'otograf'ia e da arte norteamericana 

e que o dest.aca enquanto aei tado:r cu< tu:raL, responsavel em 

part..e - pela divulgacao de novas t..alent..os que, mais t..arde, Iariam 

a hisL6ria da ~o~ograiia ar~fstica moderna nort..eamericana. 
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A t.rajet.6ria de St.ieglit.z re:fl et.e, :fielment.e, a 

evol ucao da :fot.ogra:fia art.ist.i ca compromet.ida com a ut.ili zacao 

realist.a do meio. Teve um inicio pict.orialist.a, est.udando na 

Europa. Mas era averse a ut.ilizacao rigida da :fot.ogra:fia CFig. 

5). Realizava experiencias const.ant.es. Ja em 1887, depois de 

haver part.icipado de varias exposicoes, ganhou seu primeiro 

premia num concurso organizado pelo semanario ingles The Amat.eur 

Phot.ographer. 0 juiz do concurso era Pet.er Henry Emerson, que 

elogiou o t.rabalho do jovem St.ieglit.z, en~ao com 23 anos, 

considerando sua :fot.ogra:fia como "!.a unica fotoerafia rea!.m.ente 

espontdnea preSen.tada al. certamenn. 
21 

A mat.uridade :fot.ogra:fica e t.e6rica :foi alcancada 

pacient..ement..e, em viagens pelo conLinent..e europeu, est.udando 

:fot.ogra:fia na Alemanha e na Aust.ria, part.icipando em varias 

amost.ras e concursos e at.raves de int.erc£.mbio diret.o de 

experiS.ncias. ao ajudar a organizar import.ant.e exposicao do 

Vienna Kamera Klub, em 1890, ana em que ret.ornou para os Est.ados 

Unidos. 

Foi sua at.ividade :fot.ogra:fico-cult.ural, desenvolvida a 

part.ir de ent.ao, que provocou uma revolucao no mundo :fot.ogra:fico. 

Apesar de muit.o di:fundida, desde sua invencao a :fot.ogra:fia 

art.ist.ica nos Est.ados Unidos nao havia proporcionado ao mundo 

nada que a :fot.ogra:fia europ<Ha nao t.ivesse desenvolvido melhor. 

Os americanos t.rabalhavam muit.o bern cert.as caract.erist.icas 

Peter 
fot-ooraf"ia. 

Hen.r-y £}{ERSON apud. Beaum.ont NE:v/HALL. Hi st6ri a 

Desde sus orieenes hasta nuestros dias. p. 152. 
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documen~arias da ~ot.ogra~ia, como veremos mais adiant.e. Mas, no 

que diz respeit.o ao conheciment-o t.e6rico e art.ist.ico, quando nao 

imperava a indi~erenca, havia a imi t-acao. Essa si t.uacao chocou 

St.iegli ~z. 

The work shown by Enf!l ishmen, • he 

wrote in 1893,' is proof positive that we 

Americans are ""not in it., with them when 

art photoeraphy is in question Our 

best men would be about at the top of the 

second class in Eneland.
22 

Nest-a f"ase, St-ieglit-z se envolveu numa at.ividade int..ensa, 

promovendo exibicoes ~o~ogra~icas, ediLando revisLas e dirigindo 

o The Carner a Club o~ New York. No i ni Cl o, Lant.o sua pr oducao, 

quant-a a de seus colegas americanos, seguia a linha 

picLorialisLa. Buscavam 0 reconheciment.o da comunidade 

~ot.ogra!ica europeia. Ja em 1897, sua reput.acao era reconhecida 

mundialment.e,. a produc;::ao nort.eamericana era bern recebida nas 

exposicoes inLernacionais. No enLanLo, alga muit.o mais pro~undo 

est.ava par ocorrer. A aLividade de St.iegliLZ como promoLor 

culLural, ediLor e diret.br do Camera 

Lrans~ormaria os Est-ados Unidos no principal p6lo ~oLogra~ico do 

moment.o. Porem, para que sua at.i vi dade de "agi t.ador cul Lura!" 

ganhasse conot.acOes revolucionarias, SLiegliLZ t.eria que 

vivenciar algumas rupLuras. 

Para t-al e~eit.o, St-ieglit-z inicia urn desvio gradat.ivo 

22 
Acfred STIEGLITZ apud. Peter TURNER. Hi~t.ory o! Phot.ocraohy. 

p. 72. 
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rumo a :f'ot-ograf'ia pura, Sem OS art-if'icios do t-radicionalment-e 

belo para o pict-orialismo.CFig. 6) Essa nova pref'erencia provocou 

ressent-iment-os na comunidade f'ot-ograf'ica art-ist-ica nort-eamericana 

e as pressoes nao se f'izeram esperar. De f'at-o, em 1902, sob 

acusacoes inf'undadas de pouca conf'iabilidade administ-rat-iva e de 

discriminacao em relacao as obras pict-orialist-as, ele abandona 0 

Camera Club of' New York e renuncia do cargo de edit-or de Camera 

Not-es. Em t-orno dele permanecem varies f'ot-6graf'os. Junt.os, 

f'undaram o Phot-o-Secession assi m denomi nado em homenagem a 

grupos de art-ist-as europeus que t-ambem haviam rompido com o 

despot-ismo das academias,. criando seus pr6prios grupos 

independent-es. 0 Phot-o-Secession def'ende uma compreensao ampla da 

f'ot-ogra:f'ia art-ist-ica. Tern como objet-ivo aprof'undar a aplicacao 

pict-orialist-a, ser nUcleo aglut-inador de t-odos que se 

int.eressassem par f'ot.ograf"ia art.ist.ica e promover exibicOes que 

f'ossem represent.at.i vas das vcirias corrent.es f'ot-ograf'icas 

exist-ent-es, indo alem do que era produzido pelo pr6prio grupo. 

Ao abandonar o Camera Not...es, St.i egl i tz cr i ou a Camera 

Work, uma publicacao que durou de 1903 a 1917. Anos decisivos se 

nos 1 embr ar mos que, 

est.avam ocorrendo 

como em t-odo o ambiente s6cio-cultural, 

radicaL ch.anees in. visuaL arts and 

photoeraphy aLike in. paintin.e the 

rejection. of naturaLism in. favor of 

symbolism eave way to cubism and dada; in 

photoeraphy pictoriatism bowed under 

presstl.I'e from the first stirrin.e of 
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d 
. za 

mo ernt.sm.. 

Camera Work publicou f'ot.ograf'ias bast.ant.e diversif'icadas em sua 

f'iliacao. Foi dos pict.orialist.as europeus - como Robert. Demanchy, 

da Franca,. ou Frederick Evans,. da Inglat.erra aos 

secessionist.as, como Eduard St.eichen CFig. 7). Fred Holland, 

Alvin Langdon Coburn C Fig. 8) e o proprio St.ieglit.z, ent.re 

out.ros. Seus art.igos eram assinados por pessoas como Bernard Shaw 

ou H. G. Wells; as ilust.racoes de Mat.isse, Picasso e Rodin 

dividiam o espaco com reproducoes dos quase esquecidos Hill e 

Adamson e Julia Margaret. Cameron. 

Durant.e urn t.empo, a obra dos secessionist.as mant.eve 

cert.a unidade e a ref'"erencia no pict.orialismo europeu,. 

principalment.e o de raiz i mpressi ani st.a,. com suas imagens 

di:fusas,. com sombras suaves, imagens mais sugeridas do que 

mos~radas. Porem,. logo abandonaram a t.ematica impressionist.a e,. 

para desgost.o dos pict.orialist.as europeus. comecaram a t.rabalhar 

imagens que expressavam melhor uma visualidade cont.emporanea. 

Paulat..inament.e, f'oram se insinuando nas obras 

secessionist.as os signos de uma modernidade que ja vinha causando 

uma revolucao nas art.es. As fot.ografias revelavam,. cada vez mais,. 

a sever a geomet.ria das f'ormas mec2.nicas. As maquinas,. a 

_velocidade e as grupos sociais assumem o dest.aque,. como novas 

personagens. 0 pict.orialismo se divide: de urn lado permanecem, 

nas t.radicionais acadernias e clubes f'ot.ograf'icos, OS que 

23 
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realizavam obras calcadas nas pint-uras academicas, os que ainda 

acredit-avam que, para ser considerada art-e, a £ot-ogra£ia deveria 

se guiar pela t-radicao visual acumulada nas art-es plast-icas. Do 

out-ro lado, rompem aqueles que, descont.ent.es,. pesquisavam 

possibilidades que pareciam est-ar mais de acordo com o maio, os 

que buscavam novos t-emas e t-exturas na £ot-ogra£ia. 

Para est-es t-al como ja havia ocorrido na polemica 

t-ravada palo nat-uralismo £ot-ograf'ico, preconizado por Emerson, 

anos ant.es o lugar da f'ot-ograf'ia, ent-re as art-es, t-inha que 

passar pel a aceit-acao de suas caract-erist-icas inerent.es. A 

discussa.o cont.inuaria inf'rut.if'era,. se insist.issem em impor as 

caract-erist-icas das art-es plast-icas ao at-o f'ot-ograf'ico. De f'at-o, 

t-oda polemica concernent-e a est-e problema permanecia rudiment-ar, 

escamot-eava o principal. Para se aprof'undar no conheciment-o das 

novas relacOes est.abelecidas com a invencao da Io~ograf'ia era 

necessaria um esf'orco t.e6rico direcionado para, pelo menos, dais 

p6los di!erent-es. Por urn lado, era precise t-er uma nocao mais 

precisa do Iazer Iot.ograiico, indagar par sua linguagem, par sua 

signi:ficacao dinamica Ce dinamizadora). Por out.r o 1 ado, era 

precise quest-ionar o conceit-a de art.e vigent.e. At-e en t-ao. OS 

esf'orcos dos que adot.aram a f'ot.ograiia como f'orma art.ist.ica t.inha 

sido no sent.ido de "encaixar" a :fot.ogra:fia nos limit-es do que a 

comuni dade de art.i st. as, cr i t.i cos e est. et-as consideravam "art-e". 

Par isso, t.ent.at.i vas como as de Emerson eram derrot.adas. Ele, 

mesmo inovando na at.it.ude de lancar a discussao da possibilidade-

artist.ica da £ot.ografia direta. do puro registro da cena natural~ 
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se deba~eu usando como base concei~os que a propria invencao da 

~o~ografia ~ornara obsole~os. Como perceberia Wal~er Benjamin, em 

seu ~ext-o "Peqv.ena Hist6ria da Fotosrafia", o concei~o de ar~e 

predominan~e era completamen~e avesso a ide.ia do uso de novas 

t.€-cnicas,. 

E, no entanto, foi com esse concei to 

fet ichista de arte, fundamental mente 

antitecnico, que se debatera~ os te6ricos 

da fotosrafia durante qv.ase ce~ anos, 

natv.raimente se~ chesar a qv.aiqv.er 

resv.i tado. Porqv.e ten tar~ just ificar a 

fotosrafia diante do ~s~ tribunaL que 

eia havia derrubado.
24 

Os f'o~6grafos do seculo XX com destaque para os 

secessionisLas - volt.aram a realirmar o int.eresse em aprof"undar o 

dominic sobre o f'azer fotografico. Promoveram,. por~an~o. um 

deslocament.o nos f"undament.os de uma discussao que consideravam 

improceden~e. Tinham. como pon~o de par~ida, a ideia da 

originalidade do ins~rumen~o e dos novos f'enomenos revelados no 

processo de ob~encao de imagens. Considerando a f'o~ografia com 

aut..onomia. concluiram que seu sucesso nao dependia de qualquer 

imitacao do que era fei~o nas ar~es plas~icas. Trat.ava-se,. 

por~anto, de forjar sua propria es~e~ica. 

0 re~orno a fo~ografia direta Cs~raigh~ pho~ography) 

seria facili~ado pelo desgas~e da propos~a pic~orialis~a. Mais 

~arde, algumas 

3ENJAHI l-.J.~ 

polit-ica. 2 ed. 

variacoes dentro da mesma ideia 

hiaL ter. 

sao Pav..l.ot 
esco:hldas. Maaia ~ L9cnica~ 

Brasiliens&, 1986. p 91-107. 
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reconhecidas como fotoerafia objetiva ou novo rea~ismo. Nemes 

recebidos a pos teri.ori, ret.irados, as vezes, de out..ras prat.i cas 

art.ist.icas como a lit.erat.ura, por exemplo resul t.ado de urn 

t.rabalho de analogia que via a exist.encia de semelhancas nos 

pressupost.os conceit.uais. 

A f'ot.ogra:fia diret.a emerge num cenario de desencant.o 

com 0 pict.6rico e seus mot.ivos aleg6ricos carregados de 

art.i:ficialidade. Se era verdade que se buscava evit.ar qualquer 

comparacao que a subordinasse as maniiest.acOes pict..6ricas, nao e 

me nos corret.o perceber que OS :fot.6gra:fos que adot.avam a 

:fot.ogra:fia diret.a receberam com ent.usiasmo Ce at.encao) as novas 

t.endencias da art.e moderna. Mas a admiracao era mut.ua. Uma :fot.o 

realizada par St.ieglit.z, em 1907, (The St.eerage, Fig. 9) 

receberia de PicassoJ que na epoca pint.ava 0 Les Demoisec Les 

d' Avienon, urn sonora elogio: ''este hombre trabaja en La misma. 

25 
direcci6n que yo'". 0 ent.endiment.o que t.inham est.es art.ist.as da 

fot.ogra:fia havia alcancado maier so:fist.icacao. Cubismo,. 

const.rut.ivismo. expressionismoi e out.ros moviment.os art.ist..icos da 

Eo poe a~ ganharam expr-essOes pict.6ricas, Iot.ogra!icas, 

cinemat.ograiicas, em prosa e poesia. De comum, possuiam as mesmas 

int.en~Oes programat.icas, a mesma vont..ade Lr-anslormadora. 

0 t.ipo de construcao exigido pela :fot.ogra:fia comeca a 

ser ent.endido dent.ro de sua especif'icidade. A signi:ficacao, a 

25 
Pab1o PICASSO apud . .Jean KEl/1. 

BarceLona* Oikos-tau~ 1971, p. 78. 
Becu,;;_ont ~ op. cit. p 168. 
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in~ervencao do ar~is~a. nao passa pela manipulacao de pinceis mas 

e criada a~raves da "mon~agem visual" dire~a. 0 regis~ro nao e 

aciden~al, mas resul~ado de urn saber ~ecnico. Con~udo, o mais 

impor~an~e passa a ser o saber-ver: urn modo especi!ico de dispor 

as !ormas aparen~es do real, de ver em pre~o e branco, algo que 

!o~ogra!icamen~e resul~a mui~o agradavel. Emerge urn ~ipo de 

consciencia percep~iva es~ranha aLe enLao~ emerge uma consciencia 

percep~iva !ot-ogra!ica CFig. 10). 

0 ret-orno nit-idez e !idelidade realis~a da 

!oi preocupacao programat-ica das t-en~a~ivas !o~ogra!ia, 

ex:pressivas de renomados 1ot-6gra!os dest-e seculo. Jun~o a 

S~iegli~z alinharam-se varios 1ot-6gra!os e crit-icos de art-e que 

compart-ilhavam as mesmas inquiet-acoes. Ficaram conhecidos como os 

que prat.icavam a S~raight- Phot-ography. For mar am urn corpus 

reconhecivel e dis~int-o dent-ro do mundo !ot-ogra!ico art-ist-ico. 

Foram a corresponden~e vanguarda !ot-ogra!ica num mundo mut-ant-e. 

Acompanhavam de pert.o os movimen'los art..ist.icos com os quais se 

i dent.i I i ca vam. 

Depois dos 1ot-6gra!os da geracao de St-ieglit-z, e que 

com ele prat.icavam a Iot.ogra~ia diret.a~ surge~ nos Es~ados 

Unidosp um moviment.o que reune os West.ons - Edward, pai e Bret.t., 

!ilho - Ansel Adams, Charles Sheeler e outros. Seriam rot-ulados, 

a posteriori, como pert.encent.es _ ao Novo Real. is'f!V:). A i n:fl u.?nci a 

formal da Iot.ografia dir-et.a, nas suas obr·as~ e visivel. Porem, 

-tambE?--m e nit ida a evol <Jc2.o concei t.ual. Compart.i 1 ham de uma rnesma 
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ron~e. mas apresen~am novas solucoes as preocupacoes expressivas 

do per f. ado ant.er i or. Am par ados pel a exper i E!onci a pr ecedent..e, os 

1o~6gra1os do Novo Rea~ ismo procuram razer da 1o~ogra1ia algo 

alem do que urn meio de expressao. Tent..am conceder a ~ot..ogralia o 

valor de uma rormulacao visual in~elec~ual, obje~ivam usar a 

~otogralia como inst..rument..o conceit..uador, 

~0 que yo reeistro no es una 

interpretaciOn, mi idea de ~o que 

natura~eza deberia ser, sino una 

revel.aci6n: un. absoLuto e impersonaL 

reconoc imiento de< sen.t ido de <as 

cosas.
26

Cgri!o do au~or). 

dira Edward Wes~on. 

2. 0 DETALHISMO DA OBJETIVIDADE PERFEITA. 

Movimen~os de vanguarda 1o~ogra1ica, que de!endiam uma 

val t.a ao real i smo e o usa excl usi vo ae mei os expr essi vas da 

1o~ogra1ia, ~ambem apareceriam na Europa. 

Na Alemanha da Rer_)Ublica de Weimar a voga modernist.a 

f"oi muit.o f'ort.e .. Surgiram instit.uicOes e grupos art.ist.icos de 

vanguarda que f'oram mui t.o infl uentes. Foi 1a que criaram a 

Bauhaus,. escola de design e arquit.et..ura, em 1919, on de 

~rabalharam ar~is~as. arqui~e~os e 1o~6gra1os como Laszlo 

Moholy-Nagy que es~avam na pon~a dos processes que vinham 

revel uci onando a ar~e. Essa movi men~acao cul ~ural gerou o que 

26 
Edward WESTON apud. 

p 25 

Joan FOtuCUBERTA Core~. EslE-t.ica 
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:ficou chamando 

het.erogS.neo, 

di:ferenLes, 

que 

que 

"Nova FoLogra:fia", urn 

reuniu em seu seio 

Linham como denomi nador 

moviment.o 

propos;t..as 

co mum 0 

ample e 

:fa t-o de 

inLegrarem urn mesmo espiriLo de Vanguarda, urn mesmo espiriLo 

Lr ans:for mad or. 

DenLro da Nova Fototsrafia veremos o ja ci Lado Laszl6 

Moholy-Nagy que, seguindo uma linha esLilisLica experiment-alist-a, 

Lem como principio conduLor considerar a :foLogra:fia uma arLe 

visual gerada pela maquina, uma reconciliacao en~re ar~e e 

Lecnol ogi a C Fig. 11). Ao mesmo t-empo, a Nova Fototsrafia vai 

acolher Albert- Renger-PaLzsch e Karl Bloss:feld, aut-ores que 

seguem urn est.ilo mais pr6ximo ao realismo desenvolvido pelos 

:fot.6gra:fos nort.eamericanos da Fototsrafia Direta e do Novo 

Real.ism.o. No caso alemao,. a corrent.e realist.a f'icara conhecida 

por Neue Sachtichkeit CNova ObjeLividade). 

De um modo geral, os movimentos Iot.ograiicos realist.as 

dos primeiros t.rint.a a nos desLe seculo ret.omam idedas 

desenvolvidas pelos :foL6gra:fos nat-uralist-as do seculo XIX. Livres 

do cerco impost.o pelas ant.igas academias de art..e assumem, com 

vigor, as caract.erist.icas :fot.ogra:ficas da :foLogra:fia. Sao t.ambem 

os primeiros a suspeitar do mimet.ismo icOnico f"ot.ograf'ico. Par 

isso, ao mesmo _t.empo que ret.omam a raiz de uma concepcao purist..a 

da :foLogra:fia, ja t.enLada pelos nat.uralist.as, desprezam e superam 

algumas Iraquezas do argument.o des~es~ 

Sao par"le da Van:gua.rda de uma E:poca em que a uniao 

ent-re art-e e maquina nao e mais considerada uma "'agress8.o" ao 
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cast..o e int.oc3.vel espirit.o da .. Art.e" . Mui~o pelo con~rario, 

Fut.urismo. Cubismo, Dada e out..ros .. ismos"'. component..es da 

Vanguarda ar~is~ica desde seculo, ansiam e aplaudem a ~ecnologia, 

a velocidade, a ele~ricidade. Cul~uam 0 espaco urbana. 

t.ranslormando em palco as largas avenidas, as arranha-cr§us, as 

vi~rines. Sao vanguardas de urn ~empo es~remecido pelas revelacoes 

das descober~as psicol6gicas e psicoanali~icas. Ruiam as cer~ezas 

dian~e da valorizacao do inconscient..e, da percepcao e dos 

simbolismos ob~idos do co~idiano aparen~e. Trabalhar a pura 

realidade roLograricamen~e represent.a, cad a vez mais, uma 

a~ividade de producao simb6lica que ul~rapassa em signiricado o 

i coni smo evident.. e. A "'magi a •• est.E?t.i ca t.ampouco est. a "1 argada u na 

nat.ureza. a espera de ser colhida, como acharam os nat.uralist.as. 

Agora, mais do que an~es, o ar~is~a-ro~6graf'o assume pos~uras 

di al6gi cas. Incorpora o es~ranhamen~o do olhar numa relacao 

criat.iva com a cena a ser Iot.ogralada. 

A fotoerafia direta de S~iegli~z ja e por~adora dessa 

nova visao roLograf'ica. De sua ja ciLada roto The SLeerage CFig. 

9) ele vai dizer: 

••• W7t sombrero de paja redondo, ~a 

chimenea qv.e se inc~ina hacia 

izqv.ierda, ~a escaLera qv.e sv.be hacia ~a 

derecha, La pasarela~ blanca con sv.s 

railes hechos de cadenas circv.lares, Los 

tirantes blancos qv.e crv.zan la espalda de 

W7t hombre en La cv.bierta inferior, las 

forrnas :redon.das de 'La rn.aquina.ria de 

hierro~ un ;n.::isti l. h_ori.zontal. que cruza. el. 

ciel.o~ componiendo for-m..a 
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trianev.Lar . .. vi un cuadro de :for mas :u_ 

par debaio de ella, el sen~imien~o que YQ 

2? 
~enia sabre la vida. Cgri:fo nosso) 

Nes~e case pouco val em as 1 i mi ~a,;:ees exi s~en~es na 

epoca de Emerson. 0 ar~is~a. agora, se preocupa nao s6 em 

~ranscrever o que ve mas em ob~er uma ~raducao simb6lica cuja 

:fidelidade apon~a para o seu mundo in~erior, suas emoc;:Oes, 

capacidade de observac;:ao e consciEoncia dos limi ~es e 

possibilidades cria~ivas do meio de que dispoe. 

Os :fo~6gra:fos realis~as dos movimen~os ar~is~icos de 

vanguarda des~e seculo revolucionam a compreensao da :fo~ogra:fia. 

A abordagem que :fazem da realidade assume ma~iz anali~ico. 

A~ raves da :fo~ogra:fia emergem novos concei~os plas~icos, OS 

de~alhes do real aparen~e ganham novo sen~ido. Ha na obra desses 

:fo~6gra:fos urn es:forco pela inLemporalidade, para a ~ranscendencia 

do sen~ido espacial que, no caso da :foLogra:fia, sempre se julgou 

concret-o e reconheci vel. Por causa desse es:forco es~e~ico 

inovador~ perdia sent.ido. cada vez mais, comparar duas formas de 

con.struir que se revelavam t.ao distint.as, como e o caso da 

:foLogra:fia e da pinLura. 

E: cer~o que exis~em di:ferencas es~ilis~icas en~re os 

movimen~os ~o~ogra~icos realist-as des~e seculo, assi~ como ent-re 

a obra de colegas de urn mesmo grupo. Mas isso nao impede que as 

semelhancas sejam o su:ficien~emen~e :for~es e que possibili~em urn 

27 
Atfred STIEGLITZ apud. Beaumont NEwHALL, op.cit.p 168. 
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t-rat-ament.o "em bl oco". 

Em t-ermos gerais, a f"ot-ogra:fia realist-a dest-e seculo 

nao aprova cert.os pressupost.os do ideario nat.uralist-a. de f"ont.e 

romant.ica, como por exemplo a exalt.acao idilica da nat-ureza e da 

vida campest.re. Rejeicao que nao e merament.e :formal. Mesmo 

preconizando uma at-it-ude purist-a, a obra de Emerson ainda carrega 

:fort-es t.racos pict.6ricos que nao sensibilizam mais. A propost.a da 

vanguarda :fot.ogra:fica realist-a dest.e seculo vai na direcao de 

radicalizar a at.it.ude purist-a e a :fe na :fot.ogra:fia. 

Pela reincidencia de mot.ivos e, principalment.e, pelas 

inovacOes de t.rat.ament..o visual arriscamos a opini2.o de que~ per 

conviccao e inst..int.o~ o novo ideario Iot..ograiico realist.a prop5e 

alguns eixos basicos: 

t.rabalha-se pref"erencialment.e com luz nat.ural; 

busca-se ext..raordinaria densidade de pequenos 

det.alhes e riqueza de text.ura. Alem da importancia rit.mica que 

isso representa, vale a emocao t.act.il possibilitada pelo simples 

olhar; 

a sensacao de realidade deve possibilitar que o 

objet.o ""revele"" sua essencia; 

o ef"ei to visual deve expressar uma atual i dade 

vfvida Cin~encao comum a t.odas vanguardas da epoca); 

a visao deve ser complexa e t.ranscendent..e,. ir 

alem do percebido superf"icialmenye a olho nu; 

nao exist. em regras f'ixas,. a composic.3.o 

praticada pelo olho e se justif"ica por ser- a t.raduc2.o de um 
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moment.o unico, de uma relacao percept-iva capt.ada num inst.ant.e 

inf'imo; 

a imagem obt.ida revela muit.o mais do que aquilo 

que most.ra,. aspect.o~ as vezes,. at.e secund3.rio,. urn ef'eit.o 

inevit.avel da fot.ograf'i a. A i mag em obt.i da e conceit. ual , 0 

processo de escolha e concepcao de vida t.ranspost.a para o visual. 

A objet.ividade levada ao paroxismo revela-se prof'undament.e 

simb6lica. 

Sao def'inicoes vagas e aceit.as de f'orma desigual pelos 

dif'erent.es f'ot.6graf'os. 

Quando comparadas com f'ot.ograf'ias que as ant.ecederam em 

i nt.enc;-Oes, como f'oram as nat.. ural i st. as~ as obras das vanguardas 

realist-as dest.e seculo most.ram uma visao nit.idament.e moderna do 

mundo e do uso do meio. 

A t.emat.ica e bast.ant.e variada. Cenas do cot.idiano 

urbana eram comuns. Mas, por causa das inf'lu&ncias abst.rat.as, 

cubist-as e expressionist-as, essas cenas result.avam em imagens 

ins6lit..as. Na obra de Albert. Renger-Pat..zsch~ por exemplo, haveria 

uma busca pelo det.alhament.o, por isolar da multiplicidade do todo 

um f'ragment.o caracterist.ico, como f'orma de sublinhar os elementos 

essenciais,. ao mesmo tempo em que se eliminava tudo que 

desconcent..rasse 0 esf'orco expressive. Esse t.ratamento sera 

aplicado, igualmente, para fot.ograf'ar animais, gent.es ou plantas 

CFig. 12). 

A beleza, para Renger-Pat.zsch, pode ser encont.r-ada em 

qualquer 1 ugar. Seu ' ' ..1.. l VTO, publ i cado em 1 928 intit.ulado "0 
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Mundo e Belo" con~em inumeros exemplos de sua concepcao 

ar~is~ica. Procura-se Iirmar urn novo concei~o de beleza: a 

"beleza t.ecnica"',. a nao-u~il". Para a~ingi-la, 

pra~icamen~e qualquer coisa serve, desde u~ensilhos de cozinha, 

ma~eriais do co~idiano ou plan~as, predios, e~c. Em qualquer 

lugar e possivel ob~er urn e~ei~o decora~ivo que reme~a a essencia 

rnesma do obje~o. acredi~a Renger-Pa~zsch. Esse e~ei~o decora~ivo 

~em o poder de evocar o simb6lico. Assirn sendo, a a~ividade do 

:fo~6gra~o nao e a de criar simbolos "sino que se Lim.ita a 

hacerLos visibLes"
28

• Des~a :forma ~ica bern de:finida sua posicao 

puris~a. 0 simb6lico exis~e na~uralrnen~e. nao precisa ser ~orjado 

ar~ilicialmen~e. 0 que. sim. e necessaria~ e saber ver e isLa s6 

e possivel enquan~o acao humana, enquan~o eslorco comunica~ivo. 

A obra de Renger-Pa~zsch ~inha apelo decora~ivo 

bas~an~e assimilavel comercialmen~e. Sua in:fluencia ~oi decisiva 

na modernizacao da :fo~ogra:fia publici~aria, que en~ao apenas 

enga~inhava. A~raves de ~o~os precisas, composicoes calculadas 

detalhadamente e visual desapaixon.ado,. Alber~ Renger-Pa~zsch 

preconizava o poder analitico da Iotograiia. A personalidade do 

~o~6gra:fo devia nao ~ransparecer. Tais obras evocavarn uma ideia 

de objeLividade cara a cultura industrial, em curse na Alemanha 

weimariana,e que, sob outros argumentos, podem ser encontradas no 

:fundamen~o de cer~o ~o~ojornalismo. 

28
J1ais 

de Care 
sabre o trabalho de Albert Reneer-Patzsch, 
Geore Heise, UE'L m.:undo es r~rmoso'H ~ i.n 

op.cit. p tt5-f28. 
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em men'le. 

3. A PAISAGEM DEFINITIVA DO OES"IE AMERICANO. 

f /64 E PREVI SUALI ZA<:Ao. 

Nos EsLados Unidos os auLores Linham ouLras concepcoes 

Pode-se dizer que nao OS aLraia 0 :frio inLeresse 

demonsLrado pela morfologia dos elemenLos naLurais, Lal como se 

via nos alem.3.es. Embora perLencessem a urn mesmo conLext.o 

hisL6rico e nacional e comparLilhassem o receiLuario basico da 

fotoerafia direta, ha signi:ficaLiva diferenca enLre a producao do 

LesLe comparada com a dos :foL6grafos do OesLe, reunidos em Lorno 

do nucleo californiano. 

DesLe nucleo fazem parLe Edward WesLon, Ansel Adams, 

Imogem Cunningham, EreLL WesLon e inclusive DoroLhea Lange que, 

ant.es de se t.ornar !'amos a por sua at.i vi dade f"ot.odocument.ari st. a~ 

ja era conhecida por causa des re"lraLos que produzia em seu 

esLudio, em Sao Francisco, desde 1919. 

Apesar da pr oxi mi dade t..errit.orial, e do faLo de 

comparLilharem cer"los pressupos"los da fotoerafia direta, cada urn 

dos Iot.6graf'os ci t.ados const.rui u uma obra err:.i nent.ement..e aut. oral 

e, nesLe senLido, Unica. E, como comum no seio dos 

fo"l6grafos-arLisLas, varios deles se preocuparam em 

complemenLar seus Lrabalhos com reflexoes "le6ricas. 

Edward Wes"lon :foi urn dos que se desLacou, Lan"lo par sua 

obra foLografica quanLo par suas preocupacoes esLe"licas. Sua 

at-i vi dade i nil uenci ou s6 0 universe resLri"lo dos 

mas 0 dos fotodocumen~arist.as e 
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rotojornalistas. E interessante notar, no entanto, que tal 

inrluemcia percorreu caminhos tortuosos para se concretizar. De 

f'at..o,. como poderia ser at.raent..e, para um rot6graro 

documentarista, uma obra tao "artistica" como a de Weston? Seria 

possivel estabelecer algum ponto de contato? 

Como Stieglitz, Weston teve seu trabal ho vol tado para 

um tipo de conhecimento intuitive, revelado exclusivamente pela 

rotograria. Esta e assumida como um processo que permite ao 

rot6graro ir rundo na "essencia das coisas", a partir do 

aprorundamento no pr6prio ato perceptive. Mas entre os dois - o 

ato perceptive e a "ess€mcia das coisas" - vai haver uma pequena 

direrenca. St.ieglit.z procurava concret.izar seu prazer visual em 

cenas que o ~ocassem int..ernament..e e gerassem signi~icados, para 

el e, expr essi vos. Weston tent. a ser mai s "purist. a". As i mag ens 

deviam ser, ant.es de t..udo,. a expressao das coisas .. em si ••., C "t.he 

t.hing it.selr" como ele diria muit.as vezes), era precise alcancar 

a impressao palpavel de materialidade. Assim, a imagem se 

t.ornaria umais do que a coisa'"Cou umore t.han t.he t.hing'").
29 

Para concret.izar em f'ot.ograf'ias urn argument.o t.e6rico 

t.ao exigente, West.on t.eria que dar import.ancia maxima a qualidade 

t.ecnica de suas imagens. Foi o que rez. 

Para ele a imagen rot.ograrica dist.inguia-se de out.ras 

artes graricas por causa da natureza do processo de impressdo e 

por causa da natureza da imaeem. Est a Ul t..i ma .. 

29 
V. em Peter TURNER~ op.ci..t.. p 134 e seauintes. 
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caracteriza-se per sua definicao visual precisa, pelo registro de 

detal hes , per possui r uma tal var i acao de ci nzas, cuj a gr adacao 

vai do branco ao negro com singular sutileza. Ate aqui parece que 

escutamos Emerson. No entanto, Weston sabia que era outre o 

principia formador da imagem fotografica. Nesta nao ha OS traces 

fei tos a mao, ela e composta per pequenas particulas que atuam 

sob da 1 uz. Em Weston existe a conscie?ncia da 

caracteristica fotonica da imagem fotografica, de ser marc a 

obtida pelo impacto energetico dos f6tons, revelada atraves de 

reacoes quimicas, e que implica numa relacao de contigUidade. 

A nat.ureza do processo de irnpressao t..ambem e unica~ 

caract..eriza.da par ser ins'lant..aneo. De forma dist.int..a das out.ras 

art.es, a fotografia exige urn planejamento anterior sua 

realizacao porque prat.icament..e nao perrnit..e int..ervencao no momento 

em que esta sendo imprimida. 0 tempo fotografico, em geral, e tao 

cur to que nao da 1 ugar para "correcoes" de percurso. Deste fa to 

bastante conhecido, Weston vai exlrair urn de seus fundamentos 

est..et.icos. Cons~a~ou que a imagem capt.ada pela Iot.ograiia ocorria 

num t.empo mais curta que nossa capacidade de ver. Port.ant..o, a 

forma que encontrou para domar este estado fugidio, esse ponte de 

encont..ro ent.re percepc;ao) plasticidade e signif"icacaa, foi 

at-raves do que chamou previsual.iza9do. 

Ya que el. processo de impresi6n es 

instantaneo, y que l.a natural.eza de l.a 

imasen es tal. que no pv.ede sobrevivir a 

correcc ione.s rr-...an."'.Jal.es ~ es obvio que el. 

posit ivo acabado debe 1-taberse creado en. 

su totaLidad antes de La exposici6n de la 
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pel icula. Hast a que el fot6erafo no 

aprenda a visual izar el resuL tado finaL 

por adeLan.tado, y a predetermin.ar eL 

procedimien.to necesa.rio para reaLizar 

est a visuaL izaci6n. La obra acabada si 

se quiere fotoerafica en. su totaL idad 

presen.tara una serie de afortunados 0 

desafortunados acciden.tes mecanicos.C. -~ 

EL fot6erafo debe aprender desde eL 

principia 

todo. 
90 

a ver S1.l proceso como un. 

Em outr-os termos, signif'ica uma f'ormulacao estetica baseada no 

controle t..ecnico como f'or-ma especif'ica da manif'estacao 

Iot.ogr2.fica. Ou seja,. no caso da Iot.ograf"ia,. o "sentir" jamais 

deveria se desvincular do real conhecimento t.ecnico das 

potencialidades do meio. 

A previsualizacao e a matriz do Sistema de Zona, que 

seria desenvolvido posterior-mente par Ansel Adams, colega e amigo 

de Edwar-d Weston. E uma contribuicao para a estetica fotograf'ica 

que ultr-apassa o universe tematico preferido pelos dif'erentes 

aut.ores. Tan'lo West.on, quant.o Ansel Adams, pret.endiam dot.ar a 

f'otograf'ia de urn metoda, compost.o de ajust.es na exposicao e 

revelacao, que permit.isse maier cont.role na obt.encao da imagem e 

na distribuicao precisa da sua cromaticidade CFig. 13). A 

interpretacao pessoal passa, para estes autores, pelo dominic das 

90 
WESTON, Edward. "Viendo fotoeraficCJ.lllEn.te". in. FONTCUBERIA, 

Joan, op.cit. p 171-177. 
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possibilidades do meio. A capacidade de revelar a essencia do 

mundo no qual vi vemos est.a present.e na :fot.ograf'ia como uma 

promessa. Mas para at.ingir t.al prof'undidade expressiva era 

precise t.er cont.role da essencia do f'uncionament.o do disposit.ivo 

fot.ogra:fico, e ist.o s6 era possivel at.raves da previsualizacao. 

4. ARTISTA OU DOCUMENTARISTA? 

0 virtuosismo tecnico~ considerado como uma rormulacao 

est.et.ica especifica da fotograf'ia, vai ser a marca da producao 

desses :fot-6grafos do Oeste dos Est.ados Unidos. 

preocupacao cent.ral seria out.ra. 

No Lest.e, a 

Al em de St.i egl i t.z, exi st.e out.ro personagem cuja 

inf'luemcia no desenvolviment.o da :fot.ografia nort.eamericana f'oi 

marcante. Tendo iniciado sua carreira !ot.ografica com o mestre da 

uGaleria 291 ... ,. Paul St-rand vai seguir urn caminho que,. part..indo da 

proposta da Fotoerafia Di.reta, adot.a um tipo de realismo que 

est.abelece a uniao do .. art.ist.ico" como ""document..3.rio". 

Seu primeiro contat.o com a !ot.ograf'ia se deu a partir 

de um curse minist.rado par seu prolessor de cio?ncias~ na Et.hical 

Culture School de Nova Iorque, Lewis Hine. Foi o proprio Hine, 

en tao ai nda urn amador,. quem i ncenti vou St.r and a conhecer a 

fotogra!ia moderna norteamericana, a Galeria 291 de Stieglitz, a 

Fotoerafi.a 

mini str ado 

Di.reta. 

esse 

Hine 

cur so,. 

document.ari. st..a, por suas 

se t.ornaria,. poucos 

em 1906, conhecido 

preocupac5es por 

a nos ap6s ter 

por sua obra 

uma f'otografia 

moralment.e sadia e real i st.a. 0 jovem St. rand i ncl i nou-se,. 

prirneirament..e, para a f'o'lograf'ia que vira na Galeria 291 CFig. 
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14). S~iegli~z o ado~aria como novo colega e lhe abriria os dois 

Ultimos nUmeros da Camera Work, alem de promover uma exposicao na 

galeria secessionis~a. em 1916. 

Essa primeira e~apa da obra de S~rand - que durou a~e 

meados dos anos 20 - e compos~a por imagens de cenas urbanas de 

Nova Iorque, re~ra~os e mo~ivos que se jus~if"icavam por sua 

visualidade marcadament.e moderna. 0 char me .. f'lou .. do 

pic~orialismo e subs~i~uido pela f"ocagem pene~ran~e e cenas 

carregadas de elemen~os que lembravam abs~racoes cubis~as. Is~o 

en~usiasmou S~iegli~z que considerou a obra de Paul S~rand a 

"expressao dire~a do hoje" CFig. 15). 

Da~am des~a epoca as f"o~os BUnd Woman C1916) CFig. 

16), The White Fence (1916) CFig. 17), - es~a mui~as vezes ci~ada 

como exemplo de visual f"o~ograf"ico cubis~a - Portrait: Washineton 

Square C1916), Rock C1919) e DoubLe AkeLey C1922) CFig. 18) en~re 

ou~ras. Ha, nas f"o~os de S~rand, grande variacao ~ema~ica. Como a 

maioria de seus colegas modernis~as, e mes~re em ob~er ef"ei~os 

dire~os e quase abstratos de objetos de usa co~idiano ou recortes 

(em de~alhes) de paisagens. Mas ha ~ambem nele algo que o ~orna 

urn pouco dif"eren~e. Mesmo que nes~a f"ase de sua obra suas 

int..enc5es e inf"luS.ncias f'os:sem nit.ida e declaradamente art.ist.icas 

e, por isso, suas imagens possuam como principal caract.erist.ica a 

au~oref"erencia, sua preocupacao se vol~ava, f"undamen~almen~e. 

para a busca de uma relacao f"o~ograf"ica honesta. 

Den~re os aulores que pra~icavam a Fotoerafia Direta, 

Paul S~rand foi urn dos que soube definir algo que t..odos achavam 
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necessaria como pressupos~o para 0 t-ipo de rot-ogra£ia que 

julgavam corret-a. E esse "algo" e det-erminado pela ideia de 

11honest.i dade". Me nos como preocupao;:ao moralist-a est-amos 

t-rat-ando de rot-ograrias que razem da est-et-ica sua principal 

invest-igao;:ao e nao se pre~endem narrat-ivas como as rot-ograrias 

jornalis~icas e mais como aclio,. on de a int-ensidade da 

""honest.idade.. e que condiciona o sucesso na busca por uma 

Fotoerafia Direta rica em expressividade. Acreditar nisso implica 

pensar 0 mundo alem da aparent-e Ce 6bvia) mat.erialidade,. 

signirica acredit-ar na possibilidade de erlrair, desse mundo, 

element-os visuais signiricat-ivos e, ult-rapassando qualquer 

preocupao;:ao mimet-ica, signirica t-er re na IO~ograria, 

Desde el principio Stieelitz acept6 la 

cdrnara? descubriendo in..stintivam.ente en 

ella aleo que formaba parte de si mismo, 

y ia am6. Y este es eL prerrequisito para 

cuaiquiera que pretenda realizar 

manifestaci6n fotoerafica vital.
91 

una 

A busca da "honest-idade" e part-e, port-ant-o, de um 

principia est..€-t.ico. Nest..e case dos rot-6graf'os da Fotoerafia 

Direta ela e comparLilhada por prat-icamenLe t-odos. Mas 

encont.rou em cada rot-6graro uma expressao part.icularizada. Os 

aut. ores do Oest-e nort.eamericano t.rat.aram a honest.idade via 

virt.uosismo t.ecnico, da .. busca da coi sa -em-si ... Paul St.rand 

sit. uou .. honest.i dade.. num t.er r i t.6r i o me nos vi si vel ,. que e o da 

31. 
STRAND. PauL . "~La w...otivaci6n a:rtistica en fotoerafia")~ in 

FONTCUBERTA, ..Joan. op.cit. p 95-108. 
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relacao estabelecida entre meio utilizado em sua pureza total, 

combinado com uma intencionalidade amadurecida, experiencia vital 

e autoconhecimento das capacidades expressivas. Trabalhando neste 

ni vel de consci enci a pode-se obter i magens em que cada uma de 

suas part..es possui determi nado signi!icado, numa relacao 

harmonica com os demais elementos. Decorrendo dai que 

La honestidad y, en no menor medida, la 

intensidad de visi6n son condiciones 

imprescindibles para alcanzar una 

expresi.6n viva sin rec'UI'rir a trucos ni 

manipu~aciones.
32 

Com o passar dos anos, Paul Strand direcionou sua obra 

para urn tipo de interseccao estilistica onde associava tradicao 

artistica com documentarismo social. Sem perder sua intensidade 

de visG.o~ ele trouxe para o document..arismo cont..ribuicoes da 

est..et..ica da Fotosrafia Direta e erigiu uma obra muit..o apreciada 

no seio dos document..arist..as. Realizou !ilmes document..arios,. 

!undou associacOes, lecionou e in!luenciou geracoes de 

fo~6gra!os. Por causa de sua Iormacao, vol~ada para a pol9mica no 

meio ar~is~ico, Paul S~rand desenvolveu, no documenLarismo, uma 

obra pro!unda e aut..oconscient..e. Urn t..rabalho mais abrangent..e do 

que e~ normalment.e, reservado para a f"ot.ograf'ia volt..ada para a 

narrat.iva, como e a jornalist..ica e a document.arist..a nst.rict..o 

sensa". Sua inspiracao herdou da Fotosrafia Direta a percepcao 

aguda, o saber f'azer,. da realidade, materia prima de suas 

32 
STRAND"E PauL. apud LANGFOP..D~ Htchael. Encici coS.dia cornnlet-a 

la !ot..oaraf'ia. Nadrid, Bcwne, 1983. p 344. 
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int.enc5es comunicat..ivas e, ao mesmo t.empo, expressao de 

inquiet.acoes int.eriores t.ranscendent.ais. 

Sobre todo, m.iren tas cosas que les 

rodean~ su m.undo inm.ediato. Si est an 
vivos, sienificara ale;o para ustedes, y 

si se interesan to suficiente por la 

fotoe;rafia y saben como usarta, querran 

fotoe;rafiar este sienificado.
33 

Mas em St.rand honestidade t.ambem signif'ica f'idE,lidade 

ao que se f'ot.ograf'a, ao espirit.o que emana daquilo que e f'ocado. 

Em relacao ao produzido pelos f'ot.6graf'os do Oest.et essa 

f'ormulacao represent.a urn acrescimo de complexidade. Em West.on ou 

Ansel Adams essa relacao de "honest.idade 11 e f'idelidade 

cor responde a urn t.rat.ament.o de .. mao-Uni ca II com a coisa 

f'ot.ograf'ada, sendo est.a visada como objet-a. St.rand propoe uma 

abordagem de '"mao-dupl a ••,. urn gE-nero de ''pas-de-deux••, on de 

int.eragem dais sujeit.os. Mesmo que o poder enunciat.ivo, em ult.ima 

inst.ancia, dependa do sujeit.o-f'ot.6graf'o, est.e, para obt.er uma 

Fotoe;rafia Direta de qualidadejO deve respeit.ar a relacao 

est.abeleciaa com ••seu•• objet.o, agora promovido em import..§.ncia 

para o papel de out.ro sujeit.o, e saber passar para a f'ot.ograf'ia 

t.oda complexidade present.e nest.e "jogo". Par isso as f'ot.os de rua 

de St.rand sao t.ao apreciadas, ricas em lirismo e impregnadas pelo 

sent.iment.o de lugar, da t.erra e de seus habit.ant.es CFig. 19). 

0 que acont.eceria se a Fotoe;rafia Direta f'osse aplicada 

33 
STR-AND,. Pa-ul, inFO!¥_TCUBEF::TA~ op.cit. p t07. 
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a t.emas habit.ualment.e menos 1'art.ist.icos .. e mais 11 mundanos .. ? Dado 

seu "receit.uario ... e da sa super que. sa t-al acont.ecesse. 

obLariamos obras documanLarias. E f'oi o qua sucadau am alguns 

casas extremament.e represent.at.ivos. como demonst.ra a obra de dois 

aut-ores europeus complaLamanLe dif'arant-as am inLencoas e 

result-ados, mas irmanados pela abordagem que deram a aLividade 

f'oLograf'i ca. Est-amos f'alando dos f'oL6graf'os August- Sander, 

alemao, e Eugene ALgaL, f'rances. 

August- Sander se propos f'ormar 0 que denominou 

encic[opedia visua[ da sociedade alema dos anos 20 e 30. 

PreLendia urn mapeamenLo abrar,genLe dos homens e mulheres que 

const.ruiam uma Alemanha que. saindo derrot.ada de uma guerra. se 

desenvolvia rapidament-e. Ao t-odo seria urn t-rabalho de f'olego, a 

ser publicado em varios t-omes. Mas ist-o acabou nao ocorrendo. Ao 

conquisLarem o poder. no processo de hegemonizacao ideol6gica. as 

nazist-as consideraram o t-rabalho de Sander inadequado. Dest-ruiram 

varies negat-ives e queimaram 0 unico livre publicado at-e ent-ao -

Ant-lit-z der Zeit- CO rost-o do t-empo/1929). Soment.e anos mais 

t-arde, depois da 2" Guerra Mundial, e que f'oram publicadas as 

f'ot-os que f'oram salvas da repressao nazist-a. 

As f'ot-os de Sander pert-encem, dadas as caract-erist-icas 

de seu empreendiment-o, a cat-egoria dos Ret-rat-os. Ele procurou 

f'azer uma obra t-ipol6gica, car act.er i zando nao i ndi vi duos mas 

cat-egorias sociais. Os t-it-ulos de seus ret-rat-as sao emblemat-icos: 

Operario bracaL, (1928) CFig. 20); 0 confeiteiro, (1928); 0 

oficial da SS, (1937) (Fig. 21); Asente de ' ' . pof.. teLa~ (1925); e 
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assim por dian~e. Seus re~ra~ados quase sempre sao fo~ografados 

em e>deriores ou no 

sensi bi 1 i dade, a luz 

local de ~rabalho. 

nat. ural" ressal~ando 

U~iliza, 

suavement..e 

com 

OS 

con~ornos. sao imagens sem as sombras marcant.es e nervosas, 

~ipicas do cinema expressionis~a alemao. Seus ~ipos sao cap~ados 

com grande obje~ividade, fron~almen~e. na maioria dos cases. 

Mesmo que es~ejam posando - e quase ~odes es~ao em poses que hoje 

consideramos a~e exageradas exis~e o esforco de que a pose 

referee o ~ipol6gico, o obje~ivismo. Parece que os re~ra~ados 

foram es~imulados a se au~o-represen~arem. 0 resul~ado evidencia 

rica pesquisa do ser humane~ urn ma~erial fer~il para 

his~oriadores e soci6logos CFig. 22). 

A obra de Sander difere bastan~e dos Re~ra~os em moda. 

Alemanha era um pais que, alem da li. Guerra, ~inha passado por 

duas t.entat.i vas de revol uca.o de esquerda. A sociedade vi vi a em 

polarizacao crescent.e. Nessa epoca floreceu urn genera de 

fo~ografia que buscava exal~ar valores do povo, das camadas 

humi 1 des , dos ~r abal had ores. Fol cl ore e naci onal i smo mi s~ ur ados 

num caldeir.S.o ideol6gico Iuncional. Wcument.arismo e propaganda 

confundidos numa coisa s6. Nes~e case, apareceram obras forcadas, 

grandiosas e ar~ificiais. Fren~e a es~as, o ~rabalho de Sander se 

des~aca jus~amen~e por sua obje~ividade e pelo ~ipo de realismo 

pri vilegiado, uma de explorar,. cria~ivamen~e. a 

fidelidade documen~al. Mas como deixara bas~an~e clare, suas 

int..enc.Oes nao eram a de produzir uma documentacao social, t.ipo a 

realizada po:r- Le-wis Hine~ nos Est.ad:::Js Unidos. 0 aut. or al err.ao 
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procurou junt..ar dois es:forcos que geralment..e aparecem como 

"excl udent.es" na at..i vi dade f'ot..ograf'i ca. Tent..ou obt..er f'ot..os com 

valor art.!st..ico mas que :fossem. ao mesmo t-empo, uma acert..ada 

descr i cao da vida. 

As f'ot..ograf'ias de August. Sander t..ornam evident..e out..ra 

quest..ao que a f'ot..ograf'ia f'ez af'lorar e que t..eria dest..aque na 

visao modernist-a do mundo. 

Pelo f'at..o de se si t..uar numa "encruzilhada"' 

t..emat..ico/int..encional, August. Sander e urn aut..or dif'icil de se 

cat..alogar. Suas f'ot..os sao enal t..eci das t..ant..o pel os soci 61 ogos, 

hist..oriadores 

obj et..i vi st.. as. 

e 

Os 

documenLaris~as. assim como pelos art..ist.as 

primeiros aprovam suas caract..erist..icas 

descr i t.i vas i nequi vocas e nao duvi dam do val or de document.o 

social que possuem. Ja os segundos dest.acam a criat.ividade,. a 

coerencia poet.ica da abordagem de Sander,. saudam a aplicacao do 

credo objet.ivist.a a urn esf'orco at.e ent.ao t.ido como rest.rit..o a 

sociologia. Est.es, no ent..ant..o, chamam at..encao para uma dif'erenca 

sut.il pr esent.e no i nt.ent.o de Sander ~ onde,. apesar de t.odo 

objet.i vismo documental, convi vern element.os de urn olhar realist.a 

que e t..ambem abst..rat.o. Sander, na realidade, nao t.rabalha como urn 

soci6logo. Nest.e sent.ido est.a mais para urn Iot.6g::af'o que 11invade" 

o espaco t..ipico da sociologia, sem nunca deixar de ser f'ot.6graf'o. 

Sua principal preocupacao volt.a-se para a adequacao e qualidade 

da representacao jotoerafica buscada. 

A di:ficuldade de sit.uar Sander dent.ro de urn genero 

muit.o deli rrd tado vi si '\,rel. Alguns aut ores 0 consider am 
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per t.encent.e ao movi ment.o obj et.i vi st. a, bast. ant-e f'ort.e nos anos 

Z0/30 na vanguarda art.ist.ica da fot.ografia moderna, sit.uando-o 

dent.ro do campo de at.uacao e f'ormulacao f'ot.ograf'ica art.ist.ica. 

Out.r os hi st. or i adores o sit. uam dent.r e os document.ar i st. as, t.ambem 

. d- . ' 94 em ev1 enc1a na mesma epoca. 

Est.e e urn problema que a f'ot.ograf'ia, aliada ao espirit.o 

renovador da modernidade, vai sucit.ar. Dif'erent.ement.e do estilo 

em pin~ura. que e duramen~e consLruido a~raves dos anos,. onde a 

relacao ent.re e&nero e tem.d.tica apenas ensaiava t.ornar-se mais 

sol t.a, na f'ot.ograf'ia por sua part.icularidade mecanica t.udo 

ocorre de ~orma mais f'luida. A velocidade da producao, a 

diver si dade de apl i cacao e a f aci 1 i dade na obt.encao de novos 

result-ados, possibilit.a ao f'ot.6graf'o est.abelecer propost.as que se 

sit.uam em ''cruzament.os•• est.ilist.icos. Ha que se considerar t.ambem 

a est.rut.ura do mercado de t.rabalho, part-icular para cada caso. 

Nesse sent.ido, vale considerar algumas quest.oes que se 

colocam. St.ieglit.z. por exemplo, operava Iot.ogra!icament.e dent.ro 

do obj et.i vi smo. Suas pes qui sas expr essi vas di zi am r espei "lo ao 

94 
.Jean K.eim. o consider-a ""objetivistau,- ver Hist.6ria de la 

f'ot.ogra:fia p. 83-84. Hel.m.v.t Gernscheim. o si tv.a dentro do "Novo 
Objetivism.o", ver Creat-ive Phot-ography,_ Aest.het.ic t-rends 
1839-1960, p. t78. Susan Sontae opta por considera-l.o "fot"6erafo 
cientistan,. ver Ensaios sabre ~ f'ot.ogralia,. p. 59. $t.efdnia 

Brill., num. artieo pv.bl.icado no jorn.aL "0 Estado de Sao Pav.Lo", 

assuJ7L& a dv.biedade e ve Sander, tanto como art is ta qv.an.to como 

docu~entarista e assina[a que~ de quaiquer forma~ tratou-se de um 
t i.po uart ist icon de docv..rrenta.ri.sm.o. A m.aioria dos outros autor-es, 

no entan.to, consideram. Sander v.m. tipo diferente de 

docv.m..en t a:r is t a. 
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dialogo que o preocupava. e que era o es~abelecido com a 

a~ividade :fo~ograf'ica ar~is~ica. Sua in~encao ar~ist-ica nll.o o 

impediu, con~udo, de sair pelas ruas de Nova Iorque :foicogra:fando 

de urn modo - 1:-emat-ica e objeicivament-e - que hoje considerariamos 

":fot-ogra:fia de rua", urn gemero de documenicarismo. Sander, por 

out-ro lado, 1:-ambem operou f'oicogra:ficament-e denicro do objeicivismo. 

Pela ~ema~ica escolhida, e por suas caracicerisicicas realist-as, 

sua obra serve como ma~erial para di~eren~es est.udos das ciencias 

humanas. Mas 1:-rat-a-se, sobret.udo, de uma represent.ac;:ao 

f'ot-ogra:fi ca. visava 0 debat-e art..istico, nao 0 

1:-radicionalment-e art-ist-ico, mas nll.o se siicuava 1:-ot-alment-e :fora 

dest.e. 0 inovador da sit.uac;:ao, no case, est.a just..ament..e no fat..o 

de que a preocupacao principal, em ambos aut..ores, gira em t..orno 

do processo de producll.o de signif'icacao na :foicogra:fia. Est-ar 

produzindo, ou nao, ••art..e" nao e 0 principal. 0 est-ilo, em 

f'ot-ogra:fia, revelava-se mais maleavel. 

Num ••cruzament-o est.ilist..ico"' est.a t.am.bS.m a obra de 

Eugene A~get-. Hoje considerado "pai do modernismo f'oicograf'ico", o 

:frances At-get- f'oi pouco conhecido em vida, apesar de ser aut-or de 

uma obra de mais de qua~ro mil imagens. 

Com uma camara ant.iga e pesada, que usava grandes 

placas de vidro como filme, A1cgeic vasculhou Paris com uma 

int-ensidade e int.imidade nunca conseguida ant..es. Documentava para 

si aquila que considerava uo rost..o de Paris ... Fot-ograf'ava 

f achadas de 1 oj as, gente simples e suas ocupac;:Oes ambul antes, 

carruagens e, pr-incipalmen-Le~ cenas urbanas ruas vazias, 
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parques e jardins vazios de uma Paris pouco explorada pela 

~oLografia comercial CFig. 23). Suas imagens possuem visualmenLe 

urn esLi 1 o Lecni co her dado do secul o XI X. Sao carregadas de 

lirismo e placida nost-algia. Paris de ALgeL passava ao largo das 

grandes vist-as e lugares caracLerisLicos, ele pre~eria ~oLogra~ar 

aquilo que lhe Locava pessoalmenLe. As vezes era precise dar urn 

senLido uLiliLario a sua aLividade, para assegurar a vida. EnLao, 

volt.ava-se para cenas que seriam aproveit.adas, par seus poucos 

clienLes pint.ores, como inspiracao para compor ''f'undos••. 

Document-au Paris que passava por decisi va relorma urbana, 

privilegiando a part-e esquecida e medieval da cidade, a part-e 

condenada a desaparecer. 

De ~orma geral, At-geL e considerado urn documenLarisLa 

'"" cuja obra Lambem ~oge ao comum. 0 proprio At-geL dizia que sua 

at.ividade est.ava volt.ada para criar uma colecao de t.udo que. em 

Paris e redondeza, ~osse arLisLico e piLoresco. Ao Lodo, sua obra 

visava criar urn rnosaico do que considerava sua Paris. E e est.a 

caracLerisLica aut-oral assumida que Lorna Atget- desLacado, t-anto 

dent.ro do document.arismo que praLicava~ como dent.re os art.ist.as. 

Sabido e que o movimento ~ot-ogra~ico surrealist-a adot-aria ALgeL 

como urn de seus precursores e publicaria suas Iot.os em suas 

revist.as. 

At-get Lrabalhava colocando suas impressoes dianLe de 

35 
Jean Keimt Beaumont 

com pequenas diferencas, 
Newhall., Petr Tau.sk e !1ichael. Laneford, 

situam Ateet dentro do campo artistico, 
Peter T'tLrner e a Tll1E-LlFE 

consideram Ateet docurrentarista. 
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out.ras int.encoes document.arist.as det.ect.adas em suas f'ot.os. 

Novament.e enf'rent.amos a sit.uacao de urn f'ot.6graf'o que explora uma 

1ormulacao objet.iva caract.erist.ica da f'ot.ograf'ia mas que, ao 

mesmo t.empo, nao est.a envolvido em nenhum projet.o de est.rat.egia 

est.et.ica. Ou seja, At.get. vivencia a f'ot.ograf'ia como o art.ist.a 

St.ieglit.z, compart.ilha com est.e o exercicio da const.rucao dos 

limit.es Ce possibilidades) de algo que pode ser considerado como 

~ in~v.a~em. joto~rajica, mas inst.rument.aliza a Foto~rajia Pv.ra de 

1orma dif'erent.e. At.get. nao part.icipa do debat.e est.et.ico em t.orno 

da f'ot.ograf'ia e t.ampouco int.egra a escola document.arist.a que sa 

desenvolvia na epoca. Nada disso impede, cont.udo, que ale t.enha 

uma producao t.ot.alment.e cont.emporanea. Sua vida t.ranscorreu num 

espaco aut.onomo, sua at.ividade passou ao largo das polemicas da 

epoca. Mesmo assim, sua obra espelha as possibilidades apont.adas 

e def'endidas por St.ieglit.z, chegando a ampliar as mesmas. 

A document.acao de At. get. se desenvolveu de f'orma 

marginal CFig. 24). ?roduziu num t.empo em que 0 surt.o 

documen'laris'la ganhava Iorca, com o surgimen~o das revist.as 

ilust.radas, e ja possuia cert.a t.radicao, f'ormulada pela obra de 

import.ant.es aut.ores como Jacob Riis, John Thomson e Lewis Hine. 

Ent.ret.ant.o, At.get. at.uou como se · desconhecesse t.odo esse mundo, 

concret...izou uma_ f'ormulacao document.aria que, na €-poca, subsist.iu 

i sol adament.e. Em comparacao com os out.ros f'ot.6gra1os cit.ados 

acima, 0 document.arismo de At. get. sugere uma at.it.ude mais 

contempl a'li va e ing&nua. Seu proje'lo 1otogra£ico envolve uma 

postura mais ey..istencial, que !az da subjetividade seu eixo 



cent.ral, e menos t.eleol6gica. Talvez par isso esse aut.or seja 

disput.ado t.ant.o pelos art.ist.as como pelos document.arist.as. 

At. get. 1 i mi t.ou-se a document.ar "sua Paris". Foi mui t.o 

bern sucedido no esforco de se projet.ar fot.ograficament.e nas 

coisas que "linham import.2.ncia na sua relacao com ""seu" espaco 

urbana. Suas fot.os t.razem imagens do cot.idiano, sem "fat.os" sabre 

as quais seria necessaria narrar e que lhe just.ilicassem os at.os. 

Ext.rair do cot.idiano familiar document.acao significat.iva, exige 

do fot.6grafo aquila que St.ieglit.z t.ant.o preconizava: a arte de 

ver. Essa capacidade de At. get. foi a que conquist.ou OS 

surrealist-as. As imagens de vit.rines com objet.os expost.os 

aleat.6riament..e, de parques ""cheios" de pessoas ausent.es, CAt..get.. 

tinha o cost..ume de Iot..ogralar cedo, ao amanhecer, e privilegiava 

cen.3.rios despovoados) e fachadas de edif'icios condenados 

represent..ava, para as surrealist.as, a aplicacao da arte de ver, 

com sensa poet.ico e onirismo, qualidades valorizadas pelo 

moviment.o. Nest.e sent.ido, as imagens de At.get. revelavam a poesia 

ocult.a nos cenarios supost.ament.e desgast.ados pelo t.rat.o 

cot.idiano. E essa caract.eri.st.ica de encont.rar novas 

int..erpret.acOes, po9t..icas, em cenas document.arias, Ioi merit..o dos 

surrealist-as que buscnvam, na fot.ografia, fazer disso um met.odo 

CFig. 25). 

Porem o peso document.arist.a na obra de At.get. nao e 

menos int.enso. Quase desconhecido em vida, At.get. seria divulgado 

por Berenice Abbo~~ que viu~ na obra daquele au~orf urn novo Lipo 

de cria~ividade. Ele f'oi urn dos primeiros f'ot.6graf"os que 
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conseguiu, at.raves de suas imagens, f'azer com que o f'at.o 

ret.rat.ado t.ranscendesse a realidade. Mais do que uma "c6pia", 

limit.ada na sua semelhanca iconica, a f'ot.ograf'ia em At.get. era uma 

tradv.cG.o. Por meio do realismo f'ot.ograf'ico, ele revelava novas 

cami nhos do f' ami 1 i ar . Seu grande merit.o, port.ant.o, f'oi o de 

demonst.rar que se podia f'ot.ograf'ar diret.ament.e a cult.ura, que o 

at.o ::fot.ogrAiico carrega no seu seio urn processo, urn esf'orco 

comunicat.ivo part.icular, que e 0 responsavel pela t.ransf'ormacao 

do que se encont.ra diant.e da camara em fotoerafia. Assim, mesmo 

ingenuament.e e sem qualquer f'ormulacao t.e6rica enunciada, At.get. 

execut.ou com exit.o - exit.o est.e revelado soment.e ap6s sua mort.e 

algumas possibilidades comunicat.ivas da f'ot.ograf'ia. Apropriando o 

mundo at.raves de sua experiencia cultural, t.ornava a aparencia 

das f'ormas em urn novo objet.o, uma imagem: a f'ot.ograf'ia. 

Cumprindo est.e percurso, a document.acao de At.get. f'oi 

priorit..3..riament.e cult.ural. Seu 110lhar" revela, habilidosament.e, a 

vida int.erior da cidade e dos personagens das ruas parisiense 

enquant.o parece apenas most.rar a aparencia ext.erna do cen.3..rio 

urbana. 

A exi st.enci a marginal de At. get. impediu sua 

post..erior recuperacao par f'ot.6graf"os dos mais variados generos. 

Ap6s a divulgacao de sua obra, At.get. passou a ser considerado um 

dos :fot.6graf'os mais import.ant.es do seculo XX. Sua inf'luencia e 

percebida Ce assumida) de diierent.es maneiras, e em dist.int.os 

aspect.os,. na obra de Walker Evans, Henri Cart..ier-Bresson e Lee 

Friedlander. TarrbE?m o f'ot.oj or nal i smo,. desenvol vi do nas d8cadas 
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posiceriores, buscou inspiracao em At-get-. 

5. A CONFLUENCIA DO REALISMO E DO DOCUMENTARISMO. 

Nest-a alt.ura, t..orna-se necessaria jusicif'icar 1:-oda 

explanacao ja realizada. Impoe-se a indagacao sobre se seria 

legiicimo considerar, como sust-ent-amos. t-oda essa polemica 

f'ot-ograf'ico-art-ist-ica import-ant-e para o surgimenico e evolucao da 

f'ot-ograf'ia document-aria como genero. 

Acr edi t.amos que sao var i as as r azOes que j ust.i f' i cam 

nos sa hip61cese. Algumas, de cunho inicraf'ot-ograrico, dizem 

respeit-o a evolucao do conheciment-o e dominic da rot-ograf'ia como 

expressao. Nest-e sent-ido, as polemicas art-ist-icas cont-ribuiram 

muiico. Sempre f'oi urn ambienice mais aicivo, o aricisicico, produzindo 

esicudos e debat-es variados, sondando possibilidades, 

est-abelecendo lirr~t-es para a praicica roicograrica. Por out-ro lado, 

os embat-es esiceici cos rorcaram mudancas cul t-urais que resulicaram 

na crise de algumas 1:-radicoes, abrindo espaco para que af'lorassem 

novas visualidades e concepcOes das capacidades expressivas do 

homem. 

Em 1:-ermos inicrarot-ograricos, denicro da perspeciciva 

t..racada por n6s, percebemos a exisicencia de duas rases. A 

pri-meira. sit..uada nas pol€-micas iniciadas par Emerson, limit.ada 

por concepc5es "aricisicicas" bast-ant-e rigidas. A ouicra rase 

assinala a ent.rada da fot..ogratia na modernidade, e a Iase 

moderna. Est-e momenico e marcado pela producao de St-ieglit-z e seu 

grupo. Nest.a, com maior nit.idez .. aborda-se a Iot.ograf"ia c-::;::.:10 
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signo simb6lico, algo que, em si, :funda out-ra realidade, uma 

at-ividade marcada pela t-ranscendencia. 

A :fot-ogra:fia nat-uralist-a de Emerson inicia um processo 

que, ao priorizar os element-os genuinos da :fot-ogra:fia na obt-encao 

do que considera expressao art-ist-ica, prepara o caminho para o 

ent-endiment-o do meio em sua especi:ficidade. A comocao provocada 

pelas a:firmacoes dos nat-uralist-as e mult-ipla. 

Uma vez que a "bel eza"' na.o est.. a no negat.i vo f'abr i cado 

at.raves de manipulacoes ult-eriores, ela pede Ce deve) ser 

const-ruida de out-ra :forma. Ha um deslocament-o de valores. Nao e 

mais a f'ot.ografia .. manuf'at.urada'' que comanda os esf'orcos pela 

obt-encao do st-at-us art-ist-icc. Solit-ario com sua art-e, a :fot-6gra:fo 

t-ern que expl or ar pr o:fundament-e as recur sos di sponi vei s. Agar a o 

service t-em que ser execut-ado pelo olho, ha que se aprender a 

ver. 

0 deslocament-o det-ect-ado, de uma at-it-ude que manu:fat-ura 

a beleza para out.ra que a .. const..r6i nat-uralment.e" at.inge~ 

radicalment.e, OS :fundament-as do ent..endiment.o do que seria 

:fot.ogra:fia. A beleza passa a ser menos uma concepcao idealist-a -

e ent.ao mais :facil de sist-emat.izar e mant.er sob dominic - para se 

t..ornar mais o result..ado de uma relac;:ao moment.an.ea,. e como t.al, 

di nami ca.. Dent.ro des sa nova at.i t.ude est.a. o germe de cert.o f'at.or 

que muit.a i mpor Ul.nc i a para as prat-icas :fot.ogra:ficas 

narrat.ivas,. como a jornali.st.ica e a document..arist.a. A beleza 

nat.uralist..a ainda muit.o mi mE-t.i ca, mas t.raz t-on a seu 

co:mpromisso com a Ver-dade. De forma bern menos ing9nua do que a 
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grande maioria dos ~ot6gra~os da 9poca~ que se deixavam arras~ar 

pela qualidade das imagens f'ot.ograf'icas e apressadament.e lhe 

conf'eriam valores de incont.est.avel prova de uma cert.a realidade, 

os nat.uralist.as vao propor que se aceit.e a Verdade revelada pela 

f'ot.ograf'ia soment.e nos casas em que est.a !or f'rut.o de esf'orcos 

est.et.icos, soment.e nos casas en que est.a !or construcao. Verdade, 

para os nat.uralist.as, era o result-ado posit.ivo de uma busca, era 

't.er encont.rado' a beleza na nat-ureza e, alem disso, t.er sabido 

t.raduzir esse "encont.ro" at.raves da f'ot.ograf'ia. Indiret.ament.e os 

f'ot.6graf'os nat-uralist-as est.avam cont.ribuindo para a f'ormulacao de 

f'undament.os est.et.icos que seriam adot.ados pelos document.arist.as. 

A grande di~erenca - e ~a~or que pode ~er causado cer~a demora no 

reconheciment.o dessa cont-ribuicao - est.a no f'at.o de que Verdade 

par a o document.ar i st. a der iva de out.r as f'ont.es. Para est.es, a 

objet.ividade em relacao a real.i.dade e que result-a em Verdade. 

Para perceberem que sua at.i vi dade t.ambem era uma constru<;:Cio, 

embora de t.ipo di!erenciado das dos nat.uralist.as, OS 

document.aris~as tiveram que esperar muit.os anos e so~rer algumas 

decepcoes. 

Com os anos, a at.it.ude nat-uralist-a seria aprof'undada e 

uma nova experi€ncia est.et.ica seria t.entada. Em certos aspect.os. 

aquilo que nao passara de promessa na perspect.iva nat.uralist.a - a 

af'irmacao de uma nova qualidade de beleza, produt.o exclusive da 

relacao f"ot..ograf'ica com o mund?~ que ampliasse o universe da 

producao art.ist.ica - seria levado a radicalidade. A visao que os 

modernist-as nos most.ram,. e qual est. amos mais do que 
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acost.umados, parece 6r:fa., sem passado, "lal a rup"lura que 

represent-a em relacao a t.radicao pic"l6rica e mesmo f'o"lograf'ica. 

Cenas; de ruas; ja haviam sido f'ei"las; an"les; e com bast.an"le 

f'reqUencia. Mas as ruas de S"liegli"lz, de Moholy-Nagy CFig. 26) ou 

de urn Erich Mendelsohn CFig. 27) parecem ser criadas no momen"lo 

em que f'oram f'o"Lograf'adas. No seculo XIX f'oram realizados varies 

event. as para exal"lar as inovacOes "lecnol6gicas e 0 poder 

conquist.ado sobre a nat-ureza, muit.as f'o"lograf'ias f'oram f'ei"las com 

essa int.encao. Por4m, sao imagens que pecam pela ingenuidade de 

um mimet.ismo f'.3.cil. A m.3.quina, as I.3.bricas, o met.al onipresent.e 

na arqui"le"lura da passagem do seculo, Liveram seu ret.rat.o 

def' i ni t.i vo soment.e com Char 1 es Sheeler C Fig. 28) , Paul S"lr and, 

Albert- Renger-Pa"lzsch, ou mesmo o Edward West.on de cer"la f'ase. 

Nest.a et.apa, a f'ot.ogralia nao s6 rompe com a t.radicao 

visual est.abelecida, mas demonst.-ra possuir alma prOpria. Revela 

t.amb9m seu pot.encial de .. f"alar., at.raves dos signos da vida 

con"lemporanea. As f'o"Los dos modernist-as conseguem expressar com 

exat.id8.o o moment.o hist..6rico e as poderosas t.ransf'ormacOes que 

sacudiam a humanidade na epoca. Os Iot.6graios descobrem a art.e do 

recor"le f'ot.ograf'ico, adequam o enquadramen"lo, o pon"lo de vist-a. 

At-raves da f'ragmen"lacao do 

conseguem ret.ra:lar a epoca, 

universe 

conseguem 

mat-erial 

re"lra"lar 

circundant.e 

a cul"lura 

exis"len"le. A"lge"l f'o"lograf'a vi"lrines, pros"li"lu"las e f'achadas 

condenadas CFig. 29). S"lieglit.z .mapea cuidadosamen"le o horizon"le 

urbane vist..o de sua janela ou o cenario das ruas. St.rand ret.rata 

Iragmen~os cubis~as percebidos numa cerca~ Lijelas ou au~om6vel~ 
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ou entao aborda as pessoas de maneira como nao havia sido reito 

ant.es,. diretamente, num trabalho que prenuncia seus caminhos 

!uturos dentro do documentarismo. 

Foi uma epoca em que, finalmente, a fotografia atingiu 

sua essencia,. pelo menos a visual. Al9m das cercas,. dos carros,. 

dos predios e das maquinas havia tambem a qualidade da luz, 

linhas,. Iormas,. rit.mo,. t.exturas e volume. element.os que comporiam 

o "ABC" da linguagem fotogra!ica. Mas havia tambem uma cultura 

abordada atraves de seus objetos. E uma estetica direta e unica. 

Como Gilles Deleuze, diriamos que 

CPara ci tarm.os formula de 

Nietzsche,.J nunca e no inicio que aleuma 

coi.sa nova,. 1.1.m.a arte nova,. pode revel.ar 

sua essencia, mas,. o que era desde o 

inicio, el.a s6 pode reveLci-lo num desvio 

de ' - 36 sua evo(,.ucao. 

Os modernist.as f'oram esse "'desvio". 

0 projeto da Fotoerafia Direta de Stieglitz, como 

post.ura est.et..ica, diluiu-se ent.re varies aut.ores e at.raves do 

t.empo. Se no inicio o di2ilogo/rupt.ura est..ava re~erenciado dent.ro 

de urn debat.e int.erno do campo art.ist.ico, com a ent.rada dos anos 

30 muit.os desses f'ot.6graf'os mal. se concebiam como ''art.ist.as'' ou, 

pelo menos, pouca impor~ancia davam a esse ra~o. Eles eram, anLes 

de tudo, !ot6grafos, e o que !aziam era !otografia. Essa atitude 

diminuiu a suposta distancia que poderia existir dentro da 

36 
DELEUZE, Gilles. A i m::.qem-temoo. 

i990,. p 57. 
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comunidade f'ot-ograf'ica, ent-re os "art-ist-as" e os que prat-icavam 

out-ros t-i pas de f'ot-ograf'i a. Paul St-rand enLra nos anos 30 pelos 

caminhos do cinema e f'ot-ograf'ia document-aria CFig. 30) alem da 

mi 1 i Uinci a socialist-a. West-on, Adams e out-ros f'ormam o grupo 

f'/64, do qual f'az part-e Dorot-hea Lange, que logo se dest-acaria 

como f'ot_6graf'a document-arist-a. Walker Evans,. seu colega no 

projet-o Farm Securit-y, comeca f'ot-ograf'ar depois de conhecer urn 

pouco da obra de At-get-. Morris Huberland, membra do que seria 

Phot-o League, reconheceria a import-ancia de Ansel Adams e Edward 

Wes~on na sua formacao e, com LesLer TalkingLon, ouLro membra da 

League, revelaria que ambos f'aziam part-e do programa de est-udo da 

organiza.;:3.o,. onde Linham t.ant.a importancia quant.o urn At.get. ou 

Lewis Hine. 

Aspect-os da obra dos aut ores modernist..as,. como o 

virt.uosismo t.ecnico dos f'ot.6graf"os do Oest..e,. o cubismo quase 

abst-rat-o de urn St-rand iniciant-e ou o "vit-alismo" de St-ieglit-z, 

nao era o que mais int.eressava aos document.arist.as. 0 import..ant..e 

era perceber que,. 

projet-o comum a 

document.arist.as,. 

par baixo dos est.ilos pessoais, havia urn 

t-odos eles~ :foss em .. modernist.as .. ou 

American artists Looked towards some 

sense of findine a universal. Cor at l.east 

Pan-American::> spiri. t in their I. i.fe and 

Landscape. Formal.ist photoeraphy, for 

this i.s what 

the desire 

the sear became,. rose out of 

for an art showi.ne the 

American experience as a combination. of 

r e-C£. L t t y and 
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mythoLoey, cui. ture and what the writer 

and poet Wal. t Whitman cal.l.ed a 'erand 

race of mechanics, an 

commonal. i ty. Photoeraphy machine 

based, had democratic potential. as it 

coul.d be used by al.l. and in its cl.arity 

and sharpness embodied the 
9? 

foundations of the New Worl.d. 

puritan 

0 desafio de execut-ar t-al projet-o perdurou durant-e quase 1:-oda 

exist.encia desses autores. Variaram os est-ilos e a 1:-emat-ica 

abordada. Permaneceu a busca pel a ident-idade e a at-it-ude 

fot-ografi ca. No case nor~eamericano, aut-ores como St-ieglit-z, 

St-rand, West.on, Adams e ou~ros nao sao considerados soment.e 

artistas, de interesse exclusive de urn campo delimit.ado e 

especifico. Sao pilares da fot-ografia nort-eamericana, onde 1:-udo 

comecou. sao aut.ores que t.iveram import.ancia no contexte cultural 

da epoca, que com suas ideias e reflexOes~ circulos de amigos e 

at-ividade cult-ural, 1:-iveram cont-at-o com geracoes de !ot-6grafos. 

Sao aut-ores em 1:-orno dos quais muit-o foi divulgado, suas ideias 

t.ransmit.idas e ampli~icadas pelos meios de comunicacao massivos e 

pelas at.ividades pedag6gicas que desenvolveram. Influenciaram 

geracoes de fot-6grafos, par causa da propost-a :fot-ografica que 

port-avam, audaz, aguda e dinamica. A partir deles a fotografia se 

organizaria em t.orno de concepc5es esteticas pr6prias e se 

constituiria enquanto campo especi:fico. Eles anuciavam, na 

prat.ica, que 0 espac;:o cult-ural da !otografia est...ava 

37 
TURJ~ER~ Peter. op.cit. p t3t. 
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est abel eci do. 

El eran loero del nuevo realismo fue el 

de haber mostrado la realidad a traves de 

la estructura de su superficie, lo cual 

lo convirt i6 en una au tent ica tendencia 

artistica. Las experiencias obtenidas por 

esta escuela tuvieron un valor pionero 

para La evoluci6n de La fotoerafia 

mode rna, dado que foment aba en eran 

manera e~ proceso de concienciaci6n sobre 

la esencia de La fotoerafia. S-u rdpida 

dif-usi6n no s6Lo se debi6 a que habia 

LLeeado <a hora para su forma de ver la 

rea~idad,_ sino tambien 

fotoerafias 

socialmente. 
99 

pod ian ser 

a que sus 

aprovechadas 

A :fotogra:fia moderna investi u duramente contra certa 

tradicao do belo visual,. I esse pict.6rico ou f'ct.agr.3.f'i co. 

Instituiu moral propria urn corpo de "'costumes psiquicos e 

saru;:oes ptiblicas que estabelece uma vaea. delim.itw;:ao entre o que 

e tol.erdvel. e17t0ciona.l. e espon.tG.:n.ea.tr'!.lE>nte e o que n.Clo o 4"". 
39 

E ao 

provocar,. com a rupt.ura propost.a,. a eliminacao. de lirrd.t.acOes 

marais e percept.ivas,. arti:ficialmente sustentadas pel a 

instituicoes artisticas e acad&micas,. a :fotogra:fia moderna 

aproximou-se de uma revelacao :fundamental: a da arbitra.riedade 

dos t.abus est.eti cos,. da i dei a de que os j ul gament.os ax..i ol6gi cos 

99 
TAUSK, 

f"ot.ooraiia 

Gili, 1978, 

Petr. Historia de la :fotogra:fia en el sialo XX. De la 
art.ist.ica al neriodismo gr2.Iico. BarceLona, Gustavo 

p 61-63. 

39 
SON.LAG~ Susan. Ensaios sobre ~ Iot.oqra!ia. 22 ed. Rio de 

.Janeiro.. Ar·bor ~ t 981, p 41. 
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const.it.uem~ de f'at.o, a result.ant.e de esf'orcos cont.rarios e 

embat.es complexes que ul t.rapassam o mero julgament.o est.et.ico. 

Ist.o signif"ica t..er consciencia de que .. regras .. pict.6ricas~ e/ou 

visuais, sao construcoes. Talvez por isso, alguns f'ot.6graf'os que 

desenvolveram obras dent.ro de uma propost.a modernist.a,. 

port.ant.o, em dialogo com a t.radicao art.ist.ica, nem que f'osse para 

implodi -la com o passar do t-empo, abandonaram o r6t.ulo de 

""ar t.i st.. an. E, na decada de 30, se reconheciam apenas como 

f'ot.6graf'os. 

Essa t.ransf'ormacao su-Lil t.em imporUincia por si-Luar, 

com menos deslumbrament.o, limit.es e pot.encialidades da 

Iot..ograiia. Mas os document.arist.as demoraram a perceber isso. A 

evolucao da poet.ica f'o-Lograf'ica nao e igual para os vAries 

generos exis-Lent.es. Com f'reqUencia, por causa do debat-e acirrado 

e da conseqUent..e producao t.e6rica, o campo art..istico se adiant.a 

na f'ormul acao de novas quest.oes ref'eren-Les a const.i t.ui cao da 

linguagem f'ot.ograf'ica. 

Paradoxalment.e~ o upeso•• das t.radicOes art.ist..icas 

apont.ado,. at.e aqui, como Ia"lor de resist.encia a evolucao da 

di scussao da es-Le-Li ca da f'ot.ogra:fi a -Lambem t.i nha seu 1 ado 

"posi t.i vou. Haver "t.radicao de debat-e ar"list.ico" signif'ica. 

t.ambem~ -possibilidade de maier. cqmpreensao das variadas formas de 

expressao. Com inst-rument-al conceit.ual mais demarcado,. OS 

fot.6graf'os-art.i st. as det.ect.aram com mai or faci 1 i dade as vici os e 

armadilhas das pol€micas em que se envolviam. Quan-Lo mais 

resist.&ncia encontravam., melhores tinham que ser os argumentos. 
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Bern dif'erent.e era a sit.ua.;::ao do document.arist.a e do f'ot.6graf'o 

jornalist..a. Sem paramet.r-os, sem t..radicao,. acomodaram-se no 

mimet.ismo f'acil e demoraram anos para manif'est.arem preocupacoes a 

respeit.o de f'ormulacoes est.et.icas da f'ot.ograf'ia que prat.icavam. 

Enlevados pelo iconismo mecanico como, de resLo, boa part..e dos 

mort.ais naa perceberam 0 car.3..t.er const.rut.ivo do A to 

fotoerafi.co. Logo, enquant.o cert.os f'ot.6graf'os ul t.rapassavam as 

preocupacoes que resul t.aram do embat.e causado pel a f'ot.ograf'i a 

moderna,. e t.rat.avam de ir alem Galeria 291 e St-ieglit-z, OS 

documen~arist.as ainda conviviam, na sua maioria, com at.it.udes de 

um Emerson. 

Ha,. no ent.ant.o, out.ros f'atores que just.if'icam 0 

relat.ivo at.raso na evolucao da f'ot.ograf'ia document-aria. Ligados, 

no caso,. ao espaco social reservada as dilerentes pr.3..t.icas 

f'ot.ograf'icas e a evolucao t.ecnol6gica. A f'ot.ograf'ia document-aria 

e a jornalist.ica t.eriam sua epoca de aura~ assist.iriam sua 

universalizacao e criar2am condicOes f'avor.iveis para acelerado 

cresciment.o, soment.e com o advent.o e assentament.o das inovacOes 

graiicas ent.ao em andament.a. InovacOes que possibilitaram a 

surgiment.o de grandes empresas que perceberam 0 

lucrat.ivo da mercadoria '"inlor-macao••, cujos ?rodut.os 

pot-encial 

jornais e 

revist.as ilust.radas seriam cenario privilegiado para a 

realizac.ao da f'ot.ograf'ia document.aria e jornalist.ica. Soment.e o 

envolviment.o com a Indust-ria Cult-ural colocaria a at.ividade 

document.arist.a em evid9ncia. 

di sso ocor- r er ,. a Iot.ogr af i a documer:d .. ,.3.r i a j a 
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exist.ia, 

evoluia 

inclusive gozava de boa recept.ividade. No ent.ant.o, 

1 ent.ament.e, perdida que est.ava nos vicios de uma 

admiracao exacerbada pel a qualidade e nova sensibilidade 

despont.ada a part.ir da imagem e do at.o rot.ograrico. Maravilhados 

com a inovacao t.ecnol6gico/art.ist.ica, os document.arist.as se 

cont.ent.aram em prat.icar. durant.e muit.os anos, apenas uma 

document.acao inocent.e. 
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I I I 

A FOTOGRAFIA ENCONTRA SUA SINA: A DOCUMENT ACAO. 

A glorificacao cientifica da fotografia, vista como 

instrumento auxiliar de documentacao. A memOria,. o turismo. 

consume de imagens, as massas descobrem o desejo visual. 

Por mim.. escrevo a. prosa. dos meus versos 

E fico contente .. 

Porque sei que compreendo a Natureza. por fora.; 

E nao a. compreeendo por dentro 

Porque o. Natureza n&o tern dentro; 

Senao n&o era. a. Natureza.. ·· 

0 

Fernando Pessoa. 

Como e o Lugar 

quando ningu9m pa.ssa. por ele? 

Existem a..s coiso.s 

sem ser vista.s? < ••• > 

Exi.ste.. existe o mundo 

a.pena.s peLo olha.r 

que o crio. e the conf ere 

espa.ci.a.lida.de? 

Carlos Drummond de Andrade 

1. FOTOGRAFIA, INSTRUMENTO CIENTiFICO. 

A DOCUMENTACAO INEVITAVEL. 

Paralelamente a utilizacao artistica da fotografia, 

f"aram dados,. ao meio,. out.ros usos. Desenvolveu-se uma outra 

relacao que, a rigor, seria muito mais conhecida publicamente per 

causa de seu apelo visual imediato, par causa do tipo de registro 

que representava. 

A i nvencao da fotografia se insere numa real i dade 

dinamica. A Europa vivia a revolucao industrial e a sociedade era 

surpreendida diariament.e com novas e promet.edor-as inven.;Oes. 0 

seculo XIX~ inclusive, Iicou marcado como o s4culo que inventou a 
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t-ecni ca de i nvent.ar . Na area de prodw;:ao Ce reproducao) de 

imagens. nao seria dif'erent-e. 

Do pont-a de vi st. a bo>cni co, a i nvencao da f'ot-ogr af'i a 

representa a solucao da busca par f'ormas f'aceis para a producao 

de imagens. Era essa a preocupacao de varies de seus inventores. 

Joseph Nicephore Niepce aproximava-se da invencao atraves de sua 

atividade graf'ica; viajando pela Italia, William Fox Talbott teve 

sua curiosidade pesquisadora estimulada pelo desejo de f'ixar em 

imagens paisagens que o sensibilizaram. Como os meios disponiveis 

na epoca exigi am cer ta apti dao par a o desenho e Tal bot t, como a 

maioria dos mort.ais,. nao a possuia,. ele iniciou pesquisas no 

sentido de obter imagens at.ra.ves da c.3.mara escura. TambS.m em 

Hercules Florence se nota essa preocupacao graf'ica basica. 

Procurando meios de reproducao mais simples e de manipulacao 

menos complicada, Florence chegou a f'otograf'ia. So nao f'oi 

adi ant.e nas suas exper i enci as como seus colegas europeus 

porque, morando no Brasil, f'altou-lhe inst.rument.al t.ecnol6gico, 

ambient.e cientif'ico e apoio instit.ucional. 

Na Europa as condicoes !or am mais propicias. As 

academias de ciencia ja existiam f'azia tempo e, com a revolucao 

i ndust.r i al em paut.a, apareceram as sociedades cientif'icas, 

organizacoes mais ageis e especializadas. A ciencia adquiria, 

paulat.inament.e, um aspecto publico. Os peri6dicos dest-acavam as 

novas invencOes e, aproveit.ando o ambient.e j.i f"avor.3..vel, davam 

conoLacOes nacionalist.as e patri6ticas aos avancos noticiados. A 

publ i cidade das novi dades ci enti f'i cas t.inha pUblico assegurad0 10 
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de t.al forma que, quando apareceu o li vro de Charles Darwin, 

"Origem das Especies", no fim de 1859, a ediciiio foi t.oda vendida 

no primeiro dia. 

Ant.ecipando essa demanda, e servindo ao mesmo t.empo de 

base para a difusao de inovacoes cient.ificas e cult.urais, est.ao 

dois fat.ores int.erligados e muit.o import.ant.es. Um deles, ainda no 

campo t.ecnol6gico, diz respeit.o a revolucao grafica e do fabrico 

do papel que, nos til t.imos anos do seculo XVIII, t.i vera not.aveis 

avances. Est.es, permit.iram uma verdadeira revolucao na prat.ica de 

impressao e edicao de livros. Em poucos anos ~ormou-se uma 

infraest.rut.ura grafica que permit.iu o apareciment.o de t.oda uma 

indust.ria volt.ada para a informacao e comunicacao social. 

0 out.ro fat.or est-a ligado as mudancas cult.urais 

vi venci adas pel as soci edades em questao. A comocli: polit.ica e 

social, causada em toda Europa - diretamente, pais indiretamente 

t.odo o mundo sofr er i a i nf 1 uenci as pela Revolucao Francesa, 

somada a revolucao indust.rial e capit.alist.a, irradiada pela 

Inglat.erra, impuseram ao mundo urn novo modus vivendi. 

Est.abeleceram-se novas configuracOes sociais, em decorr6ncia da 

expansao capitalista, e com elas relacOes de mercado, consume e 

t.roca ga~haram qualidades especificas, adequadas as novas regras. 

Aiirmava-se hegemOnicament.e, ao mesmo tempo, o modo de vida 

burgues: valores ideol6gicos, concepcoes polit.icas e crit.erios de 

cient..if'icidade penet.ravam t.odo t.ecido social e expressavam uma 

universalidade crescenta. 

L!ent.ro do proje"lo cult-ural da burguesiat dest.aca-se o 



papel da generalizacao da educacao. 0 sist-ema publico de ensino 

era uma ideia "democrat-ica" e part-e do programa polit-ico-cult-ural 

da burguesia. Embora inicialment-e - periodo que vai da passagem 

do seculo XVIII at-e as prirneiras decadas do XIX - se limit-asse a 

uma educacao primaria precaria, a urn minirno de al:fabet-izac;:ao, 

obediemcia moral e nocoes de arit-rnet-ica, :foi o bast-ant-e para 

criar urn publico leit-or bern variado. 0 bast-ant-e para aliment-ar 

uma demanda generalizada por cult-ura. 0 ensino era t-ambem urn dos 

poucos carninhos disponiveis para a classe m9dia se man~er es~avel 

e evit.ar cair na pobreza. que cons~an~emen~e ameacava sua 

respeit-abilidade. 

Esses :fat-ores reunidos est.i mul aram a busca por 

publ i cacoes e i 1 USLr acoes i mpr essas. Mas os livros ilust-rados 

eram cares e di:ficeis de se produzir. Era precise encont-rar 

t.ecnicas que t.ornassem a producao gra~ica das imagens mais 

barat.as. acessiveis a maiores :fat-ias do publico pot-encial 

consumidor. A :fot-ogra:fia aparece, ent-ao, como ult-imo elo de uma 

s9rie de buscas por t.Scnicas de reproducao visual. Mas~ ao mesmo 

t-empo, e port-adora de rupt-ura episLerr~ca na obLencao de imagens. 

A consciencia desLa caract-erist-ica da imagem :fot_ogra:fica - a de 

r . .,.present-ar uma nova propost-a epist-emol6gica - levaria, cont-udo, 

anos para amadurecer e se firmar d~ Iorma t.ransparent.e. 

A invencao da :fot-ogra:fia :foi acompanhada pela mult-idao, 

que nao hesi t-ou em se at-i rar de cabeca no novo processo. A 

demanda da cl a sse me.di a por- r- et.r a t-os f' i nal ment..e encont..r ar a urn 

meio cheio de possibilidades. 0 frisson causado pela nova 

90 



invenc3.o e a primeira u~ilidade basica dada a mesma - £icou bem 

regis~rado pelas palavras de urn conLemporaneo de Daguerre: 

as 

Peu de jours apres, ~es boutiques des 

opt iciens etaient encombrees d' amateurs 

soupirant apres un daguer-r-eotype; on en 

voyait par-tout de br-aques sur ~es 

m.on'W'Ilents. 

Chacun VOU~Ut copier- ~a vue qui 

s'offr-ait de sa fen.etre, et bien.heureux 

ce~ui qui du pr-emier- coup obtenai t ~a 

si ~houet te des toits sur ~e cie~: 

s'extasiait devant des tuyaux de poe~e; 

i ~ ne cessai t de com.pter- ~es t ui ~es des 

toits et ~es br-iques des chemin.ees; i~ 

s'etonnait de voir rr-cEna~ee entre chaqv..e 

br-ique ~a p~ace du ciment; en un mot, ~a 

pius pa.uvr-e epreuve Lui causai t un.e joie 

indicibLe, tant ce procede etait nouveau 

al.ors, et par-aissait juste titr-e 

mer-veiL l.eux. 
40 

Do novo processo,. a primeira carac~eris~ica que sal~ava 

vist..as,. como qualidade inovadora,. era 0 deLalhismo. 0 

potmenor,. a reproducao f'iel, recebia os melhores adjet.ivos e 

pas sou a ser,. nao s6 urn desaf'"i o t.ecni co a ser al cancado,. mas 

cri~erio de qualidade, a propria expressao da Verdade. 

Por par~e dos ci enLi sLas, a nova i nvencao £oi bern 

40 
GAUDIN, Har-e Antoine. "Sur ~a pratique photoer-aphique", in 

CENTRE NATIONAL DE LA PHOTOGRAPH!£. Du bon usage de la 
J2hot-ographie. FRIZOT, Hichel. et DUCROS, Francoise CoreY. Paris, 

i 987, p 20. Ver tGJ1'.b'fim. em NE:vlHALL ~ Beau?>nn.t. Hi s"l6r i a de 1 a 

Iot-oara!ia. De-sde sus orfoenes hast-a nuestros dias. BarceLona, 

Gustavo Giit~ i983, p 23. 
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recebida. DisLanLes de preocupacoes arListicas au senLimenLais, a 

f'oLograf'ia f'ez sucesso imediaLo em areas de pesquisas enUil.o em 

evidencia, como arqueologia o EgiLo era um cenario ideal para 

esLe t..ipo de Lrabalho e a ast..ronomi a. Com o processo de 

colonizacao em andament.o,. logo seria aplicada Lambem na 

anLr opol ogi a, hisL6ria naLural e no esLudo biologico dos 

Lr6picos. Para as cienLisLas conLava mais a naLureza Lecnica de 

regist..ro mecanico e menos a nat..ureza imag€-t.ica, de conot.ac;Oes 

poeLicas, de representacao do rea~. 

A uLilizacao dada a f'oLograf'ia pelos cient..ist..as do 

seculo passado Ioi eminent.ement.e empirica. Trat.ava.m-na como urn 

mere regist.ro, na verdade o mais coniiavel de t.odos regist.ros 

vi suai s exi st.ent.es. 

ideologia bast..ant..e dif'undida, de "isencao de 

julgament...o"',. proporcionada pela mediacao mecanica inerent..e ao 

processo, aliou-se a qualidade da imagem anal6gica obtida. Nao 

ocorreria a ninguem a desa~ino de discordar que, par exemplo, na 

t.are:fa de "copiaru hieroglif'icos egipcios,. urn Iot.6graf'o poderia 

realizar o t.rabalho de v.3.rios desenhist.as,. ern menor t..empo e com a 

conf'iabilidade que soment..e a maquina poderia assegurar. 

A biologia e a astronomia t..ambem lucrariam bast..ant..e com 

as possibilidades da f'ot..ograf'i a. em 1839, acoplaram 

daguerre6t..ipos em microsc6pios. A primeira imagem ut..ilizavel da 

Lua, par sua vez, seria obt.ida em 1866. E import.ant.e ressalt.ar 

que a distdncia percorrida ent.re a ob"lencao desses result.ados 

visuais e 0 pUblico diminuira . ' . sensl.ve..LmenLe. 
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descobert..as, as novas i nvenc5es, eram di vul gadas em revi st. as e 

livros ilus"lrados com gravuras ob"lidas a par"lir das imagens 

£o"lograCicas. Na verdade, a ciencia e a ar"le do seculo XIX devem 

grande par"le do sucesso social alcancado a Co"lograCia. Es"la 

possuia uma capacidade de gerar urn "lipo de inCormacao visual 

ainda inedi"la no seu pot-encial inCluenciador. Podemos considerar, 

por"lan"lo, a exis"lencia de eras pre e p6s-£o"lograCica na his"l6ria 

da t.ecnica, da art.e, da ci9ncia e do pensament.o. Como acrediLa W. 

M. Ivins Jr, a Io"logra!ia nacarre6 una revol.uci6n in?$ente, cuyo 

41 
al.cance ni siquiera hay se reconoce pl.ena.mente"'_ 

2. FOTOGRAFIA, 0 OLHO CULTURAL CCONTRADIT6RIO) 

DA BURGUESI A. 

Se a adesao des cien"list.as ao novo processo Ioi 

imedia~a, naa menos en~usiasmada Ioi a reacao da massa. 

0 publico primeiro da Co"lograf'ia foi o burgues. Ela 

'linha, de IaLo, tude a ver com ele. Era uma inovacaa tecnica que 

implicava mudancas ~emat.icas e, principal ment-e. abria amplas 

possibilidades democr.3.'licas. Em 'lermos _pr.3..t-icos,. era mais r-apida 

e mais bara"la do que t.odas ou"lras "lecnicas exist.en"les para 

ob"lencao de re"lra"los. Para o burgues, o retrato era alga mui"lo 

import.an"le. Era urn element.o visual que possuia, como cert.ificado 

simb6lico de ascensao social, grande signif'icado polit-ico. A"le 

ent..ao, para ob"ler sua imagem em re'lra~o, o burgues havia 

IVINS, Jr, W.H. Imagen impresa y conocimien"lo. Analisis de la 
Q~E?-fot_oarfs..fica. BaTcel.ona, Gustavo GiLL~ 1975~ p 136. 
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recorrido aos ~radicionais minia~uris~as, re~ra~is~as ou ao mais 

recenLe invenLo, o ~isionotraco. Mas, em relacao ao status que, 

nesse se~or de au~o-represen~acao image~ica, acumulava a nobreza, 

o burgues nao passava de urn arremedo. Essa si~uacao muda quando 

surge a fotografia. 

A visiio foto(Srafica represen~a a culminancia de cer~a 

~r adi cao pi ct6r i ca comecada no Renasci men~o, de busca de uma 

representacao fiel a percepcao humana. 0 surgimento da fotografia 

tern a i mpor Ul.nci a hist6rica de represen~ar 0 ~riunfo de 

de~erminado modo de comportamen~o na con~emplacao do mundo. Como 

resultado visual de processes ~ecnicos, tinha todo asce~ismo 

necessaria para agradar o imagin3.rio cient..if"icist..a. ,Dent.ro dos 

precei~os ideol6gicos que se firmavam social e poli~icamen~e. a 

"obje~ividade" fotografica vai int.ensif'icar, 

vist.a ant.es, a exaltacao da subje~ividade, 

com ~orca nunca 

da hegemonia da 

consciencia do "'eu ... do sujeit..o individual sabre o objet.oa E o 

apogeu de tendencias realistas, associadas a urn modo de encarar o 

mundo. E esse, era o modo burgues. 

Ao surgir, a fotografia foi imedia~amen~e ado~ada pelas 

camadas superiores da sociedade. Com o aperfei.;::oamen~o ~ecnico 

dos primeiros anos e o barat.eament.o dos custos. at.ingiu a classe 

mS.dia,. emergindo como meio de aut.o-represent.acao social de 

comerciant.es, pequenos funcion.3.rios, enf'im, de ext.rat.os sociais 

cujas condicOes econ6mica e ideol6gica est.avam em sint.onia com o 

novo meio. 0 :fato da fo~ografia ser adotada por essas camadas 

sociais e det.erminanle na sua evolucao. At.raves das pr-ojecOes 
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ideol6gicas de uma pequena e media burguesia 0 mundo passara a 

conhecer o novo processo. Val ores viciados, que exalt..am o 

"mec3.nico". 0 "imparcial .. ,. que consider am como crit..erio 

det..erminant..e a velocidade, a fidelidade matemdtica a o baixo 

cust.o,. t..rans:formam cert..as caract..erfst..icas da :fot..ogra:fia em 

:fet..iche. Est..as, consideradas axiomat..icament..e, decret..am a mort..e de 

varias mani:fest..acoes pict..6ricas pre-:fot..ogra:ficas, de varias 

pro:fissoes art..fst..icas e, t..alvez o mais complicado, credit..am a 

:fot..ogra:fia valores gnosiol6gicos e epist..emicos que est..ao alem de 

suas reais possibilidades. 

Essa genese soci ol6gi ca •z aj uda a ent..ender o t..i po de 

impact..o que a invencao da :fot..ogra:fia provocou em sociedades cujo 

set.or cult.ural est.ava est.rut.urado menos rigidament.e. como era o 

case da nort.eamericana. La, a :fot..ogra:fia t..eve desenvolviment..o 

ver t.i gi nos a. Dest.acou-se como meio ideal para represent..ar. 

visualment..e, a obra dos pioneiros de uma nacao. Em poucos anos 

originou urn comercio :florescent..e que, em 1850, ja moviment..ava a 

soma de 12 milhoes de d6lares. 

0 realismo proporcionado pel a :fot..ogr af' i a :foi 

imediat..ament..e absorvido por suas possibilidades in:format..i vas 

C Fig. 31) . Al em dos ci ent..i st.. as, o publico e;n ger al nao hesi t..ou em 

adot..ar a :fot..ograf'ia como inst..rument..o de regist..ro. E, junt..ament..e 

com a i ded a de regist..ro, i n:fi 1 t..rou-se a de document..acao. Des de 

.. z 
Uwn abordaeem sociol6eica muito interessante e realizada por 

Gisele Freund no seu tivro .. La !ot..oara!ia como documen~o 

<::::c::::ial. u. 4~ ed. BarceLona~ Gustavo Gil.i.,. 1985. 1--'er 

principalruente os capitulos t. 2 e 3. 
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en~ao - e para sempre - associa-se au~oma~icamen~e. a ro~ograria. 

a capacidade de documen~ar. 

Duran~e 0 seculo passado a pos~ura mais comum dian~e da 

ro~ograria era a de ent.usiasmo quase a-cri~ico. Alem do 

"conhecimen~o" 6bvio, de que se ~ra~ava de urn novo processo 

(mecanico) de ob~encao de imagens. nao houve qualquer es~udo 

sis~ema~ico na ~en~a~iva de apreender a essencia e singularidade 

do novo meio. Algumas vozes procuraram. ~imidamen~e. 

problema~izar o ~ipo de avanco ob~ido. 0 cien~is~a Samuel Morse, 

dian~e do daguerre6~ipo, sen~iu fal~a da cor e do regis~ro de 

obje~os que es~ivessem em movimen~o. Es~es, seriam "desafios" que 

em breve veriam a solucao chegar. 

Poucos no'laram que,. mesmo dando con~inuidade 

represen~acao image~ica real.ista,. da perspec~iva linear 

renascent.ist.a,. havia,. na imagem Iot.ografica Cpor causa do escasso 

desenvolvimen~o das len~es de en~ao) cer~a dis~orcao. Com um 

pouco de aj uda da "von~ade de en~ender" o que se vi a. 1 ogo a 

imagem fo~ografica se rirmaria como norma de veracidade 

represent.at.iva visual. Deposit.ou-se, na mesma,. uma r-e que nunca 

se havia deposi~ado em qualquer imagem rei~a a mao. E a cri~ica a 

perspec~iva linear,. como forma de represen~acao pic~6rica 

"realis~a", s6 iria ~omar corpo a par~ir de es~udos da his~6ria 

da ar~e realizados nes~e seculo. 

Tambem poucos souberam. apesar do ent.usiasmo 

previsivel,. si~uar a impor~ancia eo inedi~ismo da nova inven~ao. 

est-es, est. a Lady Eli sa beth E2.s'll ake que,. com muit.a 

96 



propriedade, conclamava a que se abordasse a :f'ot.ograf'ia como "'urn. 

novo m.eio de com.unica.<;do'"
43 

Lady Elisabeth Eastlake percebeu que 

o novo meio criado tinha grandes possibilidades na comunicacao 

interpessoal, que era ateo radicalmente di!erente das !ormas ate 

entao existentes; nao era cart.a, mensagem nem quadro e, no 

entanto, cumpria maravilhosamente bern a tare!a descritiva, servia 

per!eitamente como meio de comunicacao. E, colocar a !otogra!ia 

na discussao que trata de meios de comunicacdo, era mais 

promissor do que se envolver numa polemica sabre uma possivel Cou 

nao) ligacao entre !otogra!ia e arte. 

De forma geral, !oi o que intuiram tambem aqueles que 

se pront.if"icaram para aprender e dominar o novo processo. Alem 

dos t.elhados, das chamines e seus t.ijolos, as camaras t'oram 

apontadas para monumentos, para construcoes e paisagens CFig. 

32). Comecava-se a mapear fotoeraficamente o ambiente em que se 

vivia. Mais do que uma preocupacao de carater documentario havia, 

na atividade da maioria dos primeiros !ot6gra!os, deslumbramento. 

Era como se nao acr edi tass em que eventos do coti di ano pudessem 

ser rea~mente reproduzidos com a fidelidade prometida na 

divulgacao do novo invento. 0 verdadeiro Cquase exclusive) 

desa!io como atestam varias declaracoes recuperadas pela 

hist6ria da !otogra!ia - residia na obtencao dos minimos detalhes 

da cena retratada. Foi somente ap6s ter acumulado certa 

experit§ncia social que come.;:aram surgir grupos dif'erenciados e 

Ver e!l''" TUP-.J'Y.ER~ 

Books, 1987, p 58. 

Peter. oi ohotoaraphy. London, Bison 
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cri~erios de qualidade urn pouco menos ingenues do que o simples 

mime~ismo. Mesmo assim, considerado quan~i~a~ivamen~e. a grande 

maioria dos pra~ican~es era bas~an~e condescenden~e com o meio e 

consi go mesma. Isso validou, au~oma~icamen~e. a opiniao dessa 

maioria a respei~o do meio. Surgiu, af, a ~radicao do pensamen~o 

de considerar a £o~ogra£ia o espetho do reat. 

Pr i vi 1 egi ar a simples capaci dade de i mi ~acao ~ambem 

gerou crft.icas e resist.encias. Principalmen~e quando essa 

propriedade £oi erigida como valor ar~is~ico predominan~e. 

Conhecida, e a polemica ~ravada pelo poe~a e cri~ico de 

ar~e. Charles Baudelaire, em de£esa da imaginacao na criacao 

ar~is~ica e con~ra a invasao da "indus~ria f'o~ogra£ica" nes~a 

area. Baudelaire via boas possibilidades para a £o~ograf'ia, caso 

seu uso ficasse rest.rit.o as at.ividades que demandassem regist.ros 

que se dest.acassem por sua f'i deli dade. De u~ilidade 

primordialment.9 cient.iiica,. ponderava, servia como suport.e para o 

nat.uralist.a e o bi6logo. Tambem era valiosa para recuperar do 

esqueciment.o ruinas, livros e manuscrit.os condenados pelo t.empo e 

que mereciam ser arquivados. Mas jamais deveria ser empregada nos 

t.erri "l6rios governados pel a imaginacao. Soment.e o deploravel 

gost.o do publico, que ap6s a invencao da f'ot.ograf'ia passou a 

exigir . da propria_ art.e .. a reproducao exat.a da natureza, poderia 

explicar o usa de um "'progresso mecanico"' numa at.ividade onde 

deveria imperar o ••sonhou e nao a c6pia. Para Baudelaire,. uz.a 

poesie et I.e proeres sont deux ambi tieux q-ui se haissent d'-une 
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Apesar de ser um dos poucos que alert.ou para a unil!.o 

desast.rosa que se formava ent.re gost.o publico Ce massificado) e o 

mal usc da fot.ografia, no concernent..e compreensl!.o da 

fot.ografia, Baudelaire nao se diferenciava daqueles que 

crit.icava. El e t.ambem compart.i 1 hava da i 1 usao de conceber a 

fot.ografia como espe~ho do rea~. mesmo que o fizesse com int.uit.o 

crit.ico. Sua preocupacao foi a de "defender" a art.e e o processo 

de criacao art.ist.ica. Por i sso r esi st.i u t.ant.o a i ncl usao da 

fot.ografia dent.re as at.ividades art.ist.icas. Paradoxalment.e, para 

ele fot.ografia s6 servia por suas qualidades mimet.icas, das 

quais. inclusive,. nao podia se livrar. Sua compreensao do 

fenoment.o, em relacao a massa, diferenciava-se apenas pelo fat.o 

de que. enquant.o o publico e grande part.e dos fot.6grafos 

reverenciava a capacidade imitativa e a natureza tecnica do novo 

_____ processo, colocando-as como crit.erio superior, no julgament.o das 

obras art.ist.icas, alem de exemplo de veracidade, Baudelaire dava 

para ess:as mesmas caract.erist-icas po:..Jca import.&ncia. Na verdade a 

~ot-ogra~ia represent-ava. para ele, uma prisao para a imaginacao, 

element.o de primeira ordem para t.oda at.ividade art.ist.ica. 

Esse primeiro Ce primario) discurso explicat.ivo da 

f'ot.ografia·prendeu-se ao ef'eit.o de realidade, que liga a f'ot.o com 

a cena fot.ograf'ada. Assim considerada, a fot.ograf'ia era t.rat.ada 

.... 
BAUDELAI F.E, 

Francaise Stlr 

CI-V2T'tes. 
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como um otho naturaL Ela :ficaria marcada por essa crenca por 

quase Lodo o seculo XIX. 

Mesmo assim, nas maos de alguns :foL6gra:fos LalenLosos, 

sur gi am el ement.os que aj udar i am ul Lr apassar essa pr i mei r a vi sao 

limiLanLe. Em 1866, Gaspard Felix Tournachon, mais conhecido como 

Nadar, chamava aLencao para a diferen.;:a exisLenLe enLre a 

:foLogra:fia facit, prat.icada por .. qualquer imbeci l. "', e ouLra 

:foLogra:fia, mais profunda, que se relacionasse com a luz com 

conhecimenLo poeLico. Essa segunda :fot.ografia exLrapolava a 

t.ecni ca basi ca, t...ecni ca essa passi vel de ser apr endi da •t em 'Urn. 

dia., .. Nadar esLabelece profunda di:feren.;:a enLre ser capaz de 

manipular uma descoberLa :fanLasLica, como considerava a 

foLogra:fia, e Ler a sensibilidade, no uso da mesma, que 

possibilit.asse Lranscender a aparencia :formal das coisas, 

c . .. ::> tam.poco pv.ede ser ensefi.ado como 

cap tar ta personaL idad de cada persona. 

Para producir un parecido intim.o, y no un 

re trato trivial ni e l resul tado de un 

m.ero azar~ 'USted debe ponerse en com.:un.i6n. 

con esa persona.~ medir sus pensamientos y 

su cardcter mismo. 
45 

Tambem para Julia MargareL Cameron a foLogra:fia parecia 

incent.ivar novas f"ormas de expressao, ao inves de convidar para 

uma acomodaca.o no det.al hi smo de seu visual meca.ni co. Mesmo na 

at.i vi dade reLrat.i st. a t.al vez, de 1 onge, a mai s pr aLi cad a de 

NADAR, apcld Beaumont NEWHALL. op. cit. p 66. 
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t.odas as modalidades !ot.ograf'icas - era possivel t.ranscender Ce 

transgredir). Ao inves de se limit.ar a obter uma imagem que se 

notabilizasse pel a correspondemcia estrita, detalhist.a e 

hiperreal, os ret.rat.os de Julia Margaret Cameron tinham !oco 

seletivo, urn leve des!ocado, port-ador de maier expressividade e 

at-e mesmo !idelidade com o motive e seu momenta. 

Cont.udo, a maioria dos !ot-6gra!os se es!orcava em obter 

apenas bans regist.ros que t.estemunhassem aquila que viam e que, 

como regra geral, re!let.ia o desejo do publico par imagens novas 

e ex6t-icas. Na verdade, !ot-6gra!os e publico comungavam as mesmas 

vont-ades. Mais import-ant-e ainda, pert.enciam ao mesmo est.rat.o 

social, part.ilhavam as mesmas inquiet.acoes e 1 i mi t.acoes 

culturais. 

3. MEMoRIA, TURISMO E COLONIZACAO VISUAL. 

Urn dos aspectos mais import-antes da invenca.o da 

!otogra!ia e que ela e tambem a invencao de uma pratica: a 

!otogra!ica. Contudo, 0 amadureciment.o des sa prat...ica numa 

linguagem, o creciment...o de seu simbolismo, e a capacidade de se 

const...it.uir enquant.o prat.ica-com-autoconheciment.o s6 seria 

possivel ap6s muit.a discussao e re!lexao em torno de seus 

elementos constituintes, de seu processo de signi!icacao. 

Tentar entender t.e6ricamente a !ot.ogra!ia, sem antes 

passar pelos percalcos colocados pela pratica, e i mpossi vel . 

Signif'ica uma inversao idealista, a pret...ensao de conhecer~ 

baseada apenas na abst...racao conceitual. ~~s t.amb9m e verdade que, 

durant.e muito tempo, poucos se preocuparam com manter uma relacao 
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cri~ica den~ro da a~ividade ro~ograrica, aliando pra~ica com 

~en~a~ivas ~e6ricas, visando conhecer prorundamen~e as reais 

possi bi 1 i clades epis~emol6gicas e cria~ivas do novo meio. A 

impressao causada pela imagem, inedi~a em varies aspect.os,. 

encan~ou a quase ~odos. 0 publico queria ro~os, rapidamen~e 

surgiu uma legiao de "ro~6graros" para suprir essa demanda. 

No que diz respei~o aos ~emas, os regis~ros eram mui~o 

variados. Floreceu cer~a .. indU:st.ria" de ro~ograria de 

personalidades publicas, rossem es~es ar~is~as, nobres, poli~icos 

ou burgueses vit.oriosos nos neg6cios e empreendiment.os 

indust.riais. Eram imagens que o pUblico comprava e colocava nas 

paredes em casa. Eram irnagens de pessoas que,. mesmo pUblicas,. 

eram inacessiveis para as mort.ais comuns e cuja Unica maneira de 

conhecer-lhes as reicoes era via ro~ograria. 

Tambern t..ar nar am-se comuns as i mag ens ar qui t.et.Oni cas e 

de monurnent.os nacionais. Apareceram sociedades publicas e 

ins~i~uicoes de Es~ado preocupadas com as ~ransrormacoes das 

cidades na Europa* Por causa dos planes de remodelament.o urbana,. 

vast. as r egi Oes i am sendo demol i das. A hi s~6r 1 a desaparec ia a 

olhos vis~os. Par isso organizaram-se em Paris,. Londres e 

Glasgow, expedicoes fo~ograficas para regis~rar ~ada arqui~e~ura 

e cenario urbane condenado pelades~ruicao. Para essas sociedades 

memorialis~icas e ins~i~uicoes es~a~ais a ro~ograria se revelava 

urn inst..rument.o essencial para r~sguardar dimensOes espaciais em 

desaparecimen~o CFig. 33). Em Paris, os ant-igos pin~ores Henri Le 

Secq e Charles Marville t.ornaram-se :fot6graf'os do Corrtit.e de 
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Monumen~os His~6ricos, 6rgao ligado ao Minis~erio do In~erior, e 

~rabalharam na documen~acao das ruas do velho centro, onde seriam 

cons~ruidos OS edi:ficios publicos, parques e bouLevards 

carac~eris~icos de Paris moderno. Em Londres, semelhan~e ~are:fa 

era cumprida pela Society for Photoeraphine OLd London. 

A u~ilizacao da :fo~ogra:fia para :fins memorialis~icos 

:foi urn :fa~o normal. No Brasil, urn :fo~6gra:fo de Sao Paulo execu~ou 

urn curiosa proje~o pessoal den~ro des~a propos~a. Cuidadosamen~e. 

cole~ou varies cenarios da cidade em 1862 e, mais de 20 anos 

depoi s, em 1887, r e~or nou aos mesmos 1 ugar es com a i n~encao de 

documen~ar as muLac5es ocorridas. As :fo~ogra:fias de Mili~ao 

Augus~o de Azevedo man~em, cont.udo~ esse carac~er u~ili~ario 

comum na document.acao urbana do seculo passado. 

Mesmo send a us ada u~ilit.ariamen~e para :fins 

memorialist.icos. eram imagens que se dest.acavam pelo cuidado 

t.ecnico,. pela qualidade visual e riqueza de de~alhes. Isso 

:facili~ou para que as inUmeras fotogra:fias de cidades, 

monument.os,. povoados,. edi 'l.icios pUbl i cos~ se t..ransformassem em 

ma~erial de venda para t.uristas,. prenunciando os conhecidos 

cartoes pos~ais de nossos dias CFig. 34). 

at.uais,. a 

primeiros 

0 .. t..urismo'' ainda nao t.inha a dimensao massiva d0s dias 

propria Indus~ria Cultural 

e decisivos passes. Nest.e 

apenas 

sent.ido, 

ensaiava seus 

inclusive,. a 

invencao da 'lot.ogra'lia aparece,. ao mesmo t.empo,. como produto de 

uma nova rela~ao produtiva na cult.ura e como promotora de 

aspect.os i mpor t.ant.es par-a 0 desenvolviment.o da IndUst.ria 
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Cult-ural. 

Embora nao f'osse acess.ivel para a maioria e 

cons"li"lu.isse um luxe, as viagens desper"lavam acen"luado int-eresse. 

A"len"los a curiosidade do publico, algumas empresas graf'icas se 

pron"lif'icaram a enviar equipes de f'o"l6graf'os aos lugares que 

povoavam o imaginario da classe media. Iniciando pelas regioes 

his"l6ricas e perif'ericas da pr6pria Europa - ru.inas da Grecia e 

da It-alia, povoados e cas"lelos br i Ul.ni cos OS f'o"l6graf'os 

viajan~es nao Lardaram a empreender surpreenden~es peregrinacOes. 

ImediaLamen~e, a classe m4dia europ9ia, consumidora privilegiada 

des"las vist-as, "leve acesso as f'o"lograf'ias realizadas no Egi"lo, 

Siria e America, "ludo regis"lrado por habilidosos ar"lesoes CFig. 

3!3). Do in"lercambio de vist-as f'otograf'icas nao escapou ninguem. 

No Brasil t.ambem f'oram produzidas imagens de qualidade, 

reconhecidas in~ernacionalmente. 

Podemos ci"lar o case do alemao Revert- Henrique Klumb, 

aqui es"labelecido CRio de Janeiro e Petr6polis) desde 18!3!3. Alem 

das personalidades da cort-e, incluiu den~re suas at.ividades 

cap"lar cenarios urbanos e OS arredores das cidades on de 

desenvolvia sua a"lividade. Tambem f'icou f'amoso o suico George 

Leuzinger, responsavel par paisagens~ panoramas, vis~as diversa~ 

do Rio de Janeiro, Ni"ler6i, Teres6polis e Petr6polis. Porem e 

Marc Ferrez quem ocupa urn lugar especial dentre os f'o"l6graf'os que 

a"luavam no pais. Alem dos retratos, era eximio paisagis"la e 

Iot-6grafo de marinhas, t.ido como '•o mais ejicaz cronista do 
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46 
Brasi t n.a seeunda me tade do secuto XI X''. 

Geral ment-e as f'ot-os eram t-ransf'ormadas em gravuras, 

reproduzidas e vendidas isoladament-e au em f'orma de albuns 

luxu~sament-e preparados. 

A curiosidade do publico, pelos aspect-os visuais da 

nat-ureza e das soci edades dos 1 ugar es di st-ant-es e ex6t-i cos. era 

ant-iga. Relat-os sobre os mesmos ja eram conhecidos havia muit-o 

t-empo. Basta recordar que, hist6ricament-e, a partir do f'inal da 

Idade Media, Europa expandira seu comercio, estabelecera colOnias 

e contatos com povos at-e entao desconhecidos. Ant-es da invencao 

da ~o~ogra~ia era comum, nas expedicOes comerciais e cient.ificas, 

a presenca do desenhist-a, responsavel pelo reLato visuaL dos 

lugares visit-ados. Essa taref'a f'icaria, de agora em diant-e, por 

conta do 1'ot-6graf'o, contratado para essa f'inalidade. 

0 signif'icado dessa mudanca e prof'undo, ainda que nao 

percebido t-ot-almente na epoca. A atividade f'ot-ogra:f'ica, por suas 

particularidades e pelo tipo de relacao que estabelece com a 

realidade, cria naves criL9rios de veracidade. RelaLos de viagens 

e personagens Iant.ast...icos, como as de Marco Polo, par exemplo, 

sabre t.ribos ex6t.icas e pessoas com ""cabeca de cachorro", perdem 

credibilidade diant-e do "inst-rumento cientif'ico" agora disponivel 

e passam -a ser considerados apenas "est.6rias... Com a entrada da 

f'ot-ograf'ia ern cena, OS homenS perdern urn pOUCO de imaginacao - a 
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part.ir de ent.ao, urn at.ribut.o da ment.e pre-cient.i:fica, mit.ica, 

.. i nf'ant.i 1 ••. 0 processo cognit.ivo exige seriedade, no es:for.;:o 

desbravador. da b.tZ cont.ra a ienoran.cia, a t.endencia e a de 

valorizar o demonstrdvel, o i nequi voce. A :fot.ogra:fia, essa 

imagem-mecanica, parecia proporcionar just.ament.e isso: um re~ato 

visua~ inquestion.ave~ n.a sua veracidade. 

Nao exist.e, cont.udo, ent.re as regist.ros de viagens 

e:fet.uados no seculo passado, urn en:foque unico. Est.es variavam de 

acordo com o t.ipo de empreendiment.o, especi:fico para cada viagem. 

Em conseqUencia, o result.ado :fot.ogra:fico acaba expressando essa 

variacao. Isso revela que a rela.;:ao ent.re :fot.ogra:fia e realidade 

e muit.o mais complexa do que normalment.e se acredit.a, urn 

caso em que o ""objet..o•• t..ambem impOe suas condicOes. 

De cert.a :forma, as :fot.ogra:fias de viagens represent.am o 

inicio da f'ot.ograf"ia t.urist.ica. No caso, o mais import.ant.e era 

ressalt.ar a beleza do que era ret.rat.ado. 0 publico, pela primeira 

vez, dispunha de uma vist.a reaL e nao de uma cria.;:ao art.ist.ica. 

Imagens que buscam in:formar, porem cuja int.encao in!ormat.iva visa 

o conheciment.o do t.ipo t.urist.ico. 

Nao eram, propriament.e, :fot.ogra:fias document.arias. Nem 

pela int.en<;:ao, nem no t.ipo de desa:fio produt.ivo propost.o. 0 

result.ado buscado, diz respeit.o me nos a urn quest.ionament.o 

:fot.ogra:fico que consider asse el ement.os const.i t. ut.i vos de uma 

preocupacao document.aria - do qu~ a procura de imagens at.raent.es, 

voltadas para o consume t.urist.ico. Fizeram sucesso mais por causa 

de urn acaso hist.Orico do que pelo !a~o de constit.uirem o 
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resul~ado de elaboradas inquie~acoes expressivas. 0 cri~erio 

f'undan~e do a~o f'o~ogra:fico, presen~e nesses empreendimen~os, 

es~a deslocado. Si~ua-se nao nos desaf'ios da es~ru~uracao de uma 

poe~ica :fo~ograf'ica, mas na es~ri~a obediencia de procedimen~os 

~ecnicos que permi~issem imagens mime~icas Ce belas), ao gos~o do 

publico que se pre~endia a~ingir e a~ivar. 

Mesmo ~endo urn i ni ci o urn ~an~o i nocen~e como a 

propria a~ividade do ~urismo a f'o~ograf'ia ~uris~ica evoluiu 

para urn ~ipo de manif'es~acao bas~an~e preda~6ria. Era como se 

:fo~ogra:far 

:figurado, 

represent.asse 

aquilo que se 

''possui r ••" mesmo que num sen~ido 

f'o~ogra:fava. ''Fotogra:far ••, nes~e 

espirit.o. aparece como uma modalidade de "colonizar'',. como uma 

a~ividade de colonizacao simb6lica. 

0 ltalbum de viagem'"" compost..o por imagens de int.eresse 

~uris~ico, era o obje~ivado pelas edi~oras que, para isso, 

colocaram varies :fot.6gra!os .. na est.rada" par t.ado o mundo. Como 

viajar ia se ccnligurando como nova mania do burgues europeu,. o 

r-et.orno :finance-ira era quase cert.o. No ent..ant.o" haviam out.ros 

mot..ivos :fundament.ando as viagens do seculo passado e que t.ambem 

encon~ravam eco no in~eresse publico. 

Es~ava em andamen~o urn processo de cclonizacao de 

envergadura mundial. As nacOes europeias buscavam novas mer-cades 

para seus produ~os indus~rializados. No bojo desse processo 

apareceram mui~as expedicoes geogra:ficas, geol6gicas, 

arqueo16gicas e comerciais. Asia, Africa e Am9rica eram obje~o de 

est.udo e despert.avam o interesse das nacOes mais desenvolvidas da 
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Europa. E, part.icipando dessa ''corrida nacionalist.a'' - na caca de 

maiores ra~ias de mercado - o homem medio europeu conLribuia, nao 

s6 desenvol vendo seu "senso paLr i 6Li co", mas a~e mesmo sendo 

Lomado de insaciavel desejo de conhecimenLo culLural. Era como se 

conhecer ouLras mani£esLac5es culLurais rea£irmasse sua conviccao 

na superioridade da cul~ura europeia. 

Os £oL6gra£os esLavam presenLes em v.3.rios desses 

empreendi menLos. Trouxeram para casa mui"los relaLos visuais 

in9dit.os, cheios de urn ~rescor somen~e passive! par const.i~uir o 

primeiro con~aLo com a coisa £oLogra£ada. Imagens movidas pela 

curiosidade e por urn jogo de leiLura culLural comparaLiva nao 

expliciLada. 

Boa parLe das £oLogra£ias de viagens do seculo passado 

eram, cont.udo,. descric5es paisagisticas c F'i g. 36). Essa 

£oi marcant.e, principalmenLe na £otogra£ia caract.eri.st.ica 

nor~eamericana mas Lambem muiLo praLicada no Brasil. OuLra 

opcao igualmenLe muito seguida era a de £otogra£ar construcoes 

pUblicas ou religiosas, ruinas his~6ricas e cenarios biblicos. Ou 

seja, prat.icava-se em ou'Lros paises o mesmo t.ipo de compilacao 

que se realizava na pr6pria Europa, misturando ruinas e 

const.rucOes ant.igas com vis5es de arquit.et.ura g6t.ica, est.ac5es de 

Lrens £ei~as de aco, etc. 0 espaco geogra£ico abrangido era, 

primordialment.e, o do novo mundo colonizado, com des~aque para o 

Egito, India e China. 

Franceses, brit.anicos e nort.eamericanos encaravam suas 

viagens de modo dif'erente ent-re si. Ora porque £rabalhavam sob 
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encomenda governamenLal como,. por exemplo,. Maxi me Du Camp e 

Auguste Saltzmann, no Egito - onde tambem produziam retratos para 

auxiliar as teorias arqueol6gicas ora porque encarnavam o 

espirito vitoriano de se~f made m.an, como o briUinico Francis 

Frith que, alem do Egito, incursionou tambem pela Palestina e 

Eti6pia CFig. 37). 

Os britanicos ~cram mais longe em suas viagens, talvez 

porque seu imperio colonial ~osse o maier de todos. Nao era rare 

enconLrar. nas expedic;:Oes milit.ares que at.ravessavam a India, 

~ot6gra~os-exploradores que traziam para casa imagens de lugares 

~antasticos como o Himalaya indiana, Nepal e Tibete. Traziam 

t.ambem regist.ros de animais ex6t.icos, roupas preciosas, j6ias, 

etc. 

Os registros ob~idos nas viagens tampouco possuiam 

si gni I i cado visual uni voco. e nao er am soment.e as pai sagens que 

mudavam. E, se em Frith existe a en~ase na monumentalidade, 

Samuel Bourne - trabalhando na India - dava as suas paisagens um 

ar mais romant.ico~ 

Os nort.eamericanos~ diieren"les de seus pares europeus~ 

estavam empenhados em catalogar e compilar imagens de seu proprio 

processo de colonizacao, rumo as terras do Oeste. Enquanto 

Iranceses e brit.anicos produziam imagens Nile acima, do Himalaya 

e paisagens do Ext.remo Orient.e, os nort.eamericanos acompanhavam 

expedicoes geol6gicas geralment.e bancadas pelo governo,. sob 

responsabi 1 i dade mi 1 i "lar, ou pel a i ni ci at.i va pr i vada pelos 

recant.os desconhecidos das Montanhas Rochosas e dos novas est.ados 
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recem conquist.ados do Mexico. Mesmo t.endo uma at.ividade 

f:ot.ograf"ica explorat.6ria, OS f:ot.6graf:os nort.eamericanos nao se 

descuidavam dos aspect.os comerciais~ Com a expansao das 

f'errovias, lugares ant.es remot.os e abordados pelo angulo da 

f:ot.ograf:ia geograf:ica, logo se t.ornariam at.raent.es 

t.ur i st.i cament.e. E, enlevado pela f:ot.ograf:ia de um Wiliam H. 

Jackson~ que t.rabalhava para US Geological and Geographical 

Survey of: t.he Territ.ories, o governo nort.eamericano criou o 

primeiro parque nacional, o Yellowst.one. 

Cont.udo~ da mesma !'erma que seus pares europeus, a 

f:ot.ograf:ia de paisagens dos nort.eamericanos t.ambem revelava 

dif:erent.es abordagens. 0 objet.o f:ot.ograf:ado - 0 cenario nat.ural 

as vezes era at.e 0 mesmo, mas 0 result.ado dependia da 

sensibilidade, da f:ormacao Cou auxilio art.ist.ico) e dos 

pressupost.os f'ilos6Iicos de cada um. Timo~hy O'Sullivan~ ve~erano 

f:ot.6graf:o, que ja havia t.rabalhado com Mat.hew Brady e Alexander 

Gardner document.ando a Guerra Civil Nort.eamericana, em 1861, 

seria cont.rat.ado para regist.rar fot.ograf"icament.e o trabalho da 

expedicao geologica comandada por Clarence King. Este possuia uma 

concepcao peculiar de natureza, ao estilo dos que acredit.avam 

numa t.eoria conhecida como catastrofismo
47

• Clarence King opt.ou 

47 
Tratava-se de wna reuni.!io de crencas c ient ificas com 

teoLoeia. Kine foi. um dos fv.ndadores da "Society for Truth in 

Art .. e, corn.o ee6i..oeo, consider-a.va obr-a di.vina OS eieantescos 

acidentes natu.rais-, abisrn.os, 

vi eorosarr-r.en t e se L vae;ens que 

natureza r-epr-esentava o poder 

cachoeiras, 

encontrava 

di.vi.no. Os 

m.ontan}l.as imponentes e 

em sua.s e-xpedicOes. A 

aci.dentes eeoerafi.cos e 
os desastres n..c:t'tl..t. ..... ats~ manijestacOes do ~~cc.os~', eerenciado pe-lo 

Criador. 
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par Timothy O'Sullivan par perceber 

dif'erenca 

em sua obra uma visao 

condizente. O'Sullivan, de seus contemporaneos 

Carlton Watkins au William Jackson, nao era nada romantico e sim 

mui to mai s urn f'r i o col etador de evi demci as. Suas i magens sao 

cruas, selvagens e mais mist..eriosas~ tornando evident.e as 

desventuras dos exploradores no seu t.rabalho de pesquisa numa 

regiao hostil. Ja William H. Jackson tinha sensibilidade mais 

romantica, dot.ando suas imagens de urn espirito menos agressivo, 

mais idealizado. Tambem t.rabalhou com expedicoes geol6gicas e 

empresas f'erroviarias, as vanguardas do alargament..o f'ront..eirico 

na colonizacao do Oeste nort.eamericano. Mas, como f'ot6graf'o da 

expedicao de Ferdinand Hayden, por exemplo, teve a ajuda de 

pint.ores paisagistas Ctambem membros da expedicao) que lhe 

desenvolveram a sensibilidade visual, que f'ez com que suas 

imagens t.ivessem nao s6 valor cient.if'ico mas tambem poetico. De 

qualquer forma,. independentemente de aspectos expressivos 

pessoais, a qualidade das f'otograf'ias de viagens se destacavam 

pel a perf"eccionismo t..ecnico. Es'le, acabou t.orn.ando-se 

caract..erist.ica da epoca. 

4. REGISTRO E DESCRICAO: A DOCUMENTACAO "EM Sf". 

A preocupacao pel a representacao literal e direta dos 

1 ugar es e das coi sas ai consideradas as ruinas Cvestigios) de 

culturas desaparecidas, predios publicos e religiosos dos lugares 

visitados Iicou conhecida com o nome de en.foque mecdnico ou 

fotogra.fia topografica. Foi a f'orma encontrada pelos crit.icos 

para dist.inguir uma post..ura f:ot.ograf:ica direta daquelas cujo 
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obje~ivo era es~e~ico e de expressao pessoal. Nes~e caso, o nome 

mecdnico nao ~inha conoLacao pejora~iva, por ~ra~ar-se de urn ~ipo 

de f"o~ograf"ia que era pra~icada por prof"issionais cuja 

preocupacao principal era a riqueza de de~alhes, de ~onalidades e 

ni ~i dez da i mag em C Fig. 38) . Por es~ar em documen~ando vi a gens , 

explorando ~erri~6rios ainda pouco conhecidos Cou sequer vis~os), 

a li~eralidade descri~iva da inf"ormacao passada era o obje~ivo a 

ser buscado. Des~a f"orma e mai s, se consider ar mas como er am 

cul~uadas as mdqt.dnas, em plena revolucao indus~rial no seculo 

XIX jotoerajia mecdnica, ou topoeraji.ca, era pouco menos que 

uma cer~eza de signif"icado cientijico, ~an~o para aqueles que as 

realizavam, quan~o para o pUblico consumidor dessas imagens. 

A fo toerafia mecdnica, ou topoerajica, express a uma 

a~i~ude ~ipica do homem do seculo XIX que, ~ransf"ormando-se em 

prof" i ssi onal da f"o~ograf"ia, u~ilizava 0 novo invent..o em 

a~ividades de documen~acao. Nao dif"icil perceber que a 

documen~acao ef"e~uada, cont..udo~ esLava f"undada em concepcoes 

f"o~ograf"icas primarias. A documen~acao ob~ida resul~ava mais de 

carac~erist..icas inerent..es ao meio ut..ilizado do que de pesquisas 

sobre as capacidades e limi~es expressivos do mesmo. A relacao 

que a maioria dos f"o~6graf"os do seculo XIX ~inha com o meio 

primava pela inocencia, di~ada por urn olhar de f"acil encan~amen~o 

com as novas revelacOes visuais. Para alcancar uma producao 

f"o~ograf"ica que f"osse resul~ado da ref"lexao sobre os novas campos 

percept.ivos abert.os pela invencao da Iot..ograf'ia, sabre o novo 

oLhar instaurado e sobre o t-ipo de coisas em que o simples o'thar 
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pudesse represent.ar a produ~ao de det.erminado conheciment-o, 

demoraria alguns anos. No caso da £ot.ogra£ia, e nit.ido o £at.o de 

que primeiro se alcancou urn conheciment-o t.ecnico que est.eve muit.o 

£rent.e do pensament.o, de preocupa~oes com linguagem e 

possibilidades comunicacionais da epoca. A massi£ica~ao da 

£ot.ogra£ia, que t.rans£ormou todo mundo em £ot.6gra£o, na lilt.ima 

decada do seculo passado, t.ampouco resolveu o dilema. Pelo 

cont.rario,. as pessoas que passaram a £ot.ogra£ar, sem t.er 

realment.e dominic daquilo que £aziam, s6 aument.ou. 

Nest.e sent.ido, achamos convenient.e di£erenciar prat.icas 

document.arias e£et.ivadas em di£erent.es £ases da hist.6ria da 

£ot.ografia. A documenta9ao inerente expressa uma relacao inocent.e 

de urn Sujeit.o que, de posse de uma camara fot.ografica, vai 

t.ransmit.ir exatamente o espet.aculo da nat.ureza CFig. 39). Sao 

~ot.6graios de inegaveis habilidades t.ecnicas, que produziram 

belas imagens em condicOes durissimas e com mat.eriais precarios. 

Mas as imagens que nos legaram sao, t.ambem, pouco diferenciadas 

est.ilist.icament.e. sao comuns as cenas ordinarias de lugares 

hist6ricos e t.urist.icos, aspect..os urbanos e paisagens quet par 

causa da ideia de funcao social. que seu aut.ores acredit.avam 

cumpr i r,. sucumhem no ut.i 1 i t.ar i smo que o .. real i smo.. da i magem 

fot.ografica parecia impor. 

Nem por isso esse t.ipo de document.acao deixou de ser 

import.ant.e na post-erior f"ormacao da Fot.ogra!ia Document.4ria. E 

provavel, inclusive, que se t.rat.e de uma lase necessaria e 

inevit..avel. Hoje mesmo, essa relac;ao inocent.e permeia boa parte 
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da producao :fot.ogra:fica amadora, onde o conteudo da :fot.ogra:fia 

prevalece sabre qualquer out.ro t.ipo de consideracao. 

0 :fot.6gra:fo da document.acao inocent.e t.eve a vant.agem de 

est.ar explorando novas t.errit.6rios geogr3.:f'icos. lugares 

hist.6ricos cuja demanda visual era grande e de dominar uma 

t.ecnica ainda mist.eriosa para a maioria do publico. De grande 

ajuda t.ambem era a at.mos:fera cul t.ural predominant.e, que 

:fet.i chi zava t.oda at.ividade que :fosse :frut.o de progresses 

t.ecnol6gicos e mec.3.nicos recent..es, enxergando-as como expressao 

dos avances cient.i:ficos promovidos pelas sociedades de cult.ura 

ocident.alizadas. 

Out.ra caract.erist.ica da docum.entacao ine:rente e que 

suas i magens sao pr i mardi al ment.e descr i t.i vas C Fig. 40) , o que 

implica numa sub-ut.ilizacao do meio. Det.ermina, por out.ro lado, 

que as consideracOes valorat.ivas em t.orno da imagem Iot.ogr3.Iica 

se limit.em ao aspect.o t.ecnico da obra executada os det.al hes 

most.rados,. as v<irias tonalidades de cinza alcancadas, a 

composicao met.iculosa,. et.c. Proceder assim,. t:az com que o dit.o 

"'cont.eUdo"',. ist.o e, a cena objet..ivada. chame mais at.encao do que 

preocupacoes out.ras de carater mais simb6lico ou de linguagem. E 

nessa base,. a descricao, por si s6, garant.e o valor documental. 

?or isso, a t.are:fa execut.ada pelos :fot.6gra:fos de viagens. 

t.urist.icas, geol6gicas, de document.acao urbana e de arquit.etura 

do periodo considerado apresent.a, t.ao pouca variacao estilistica. 

:E comum a quase t.odos esse jei to de nol har •• descr i t.i vo t quase 

impessoal~ e que t.estemunha as 1 i rr-J. t.acOes da doc-u .. rn.entaciio 
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inerente, Como se a fria const..at..ac;:ao da exist..€mcia da cena 

fot..ografada fosse uma imposicao expressiva in~rent..e a fot..ografia . 

Dest..a forma a evidencia visual se bast..ava como document..o e 

Faith in the camera as a LiteraL 

recorder tsave rise to a beLief thac 

persists to this day that the camera 

does not Lie. This trv.st of the camera 

provides doc-umentary phototsraphy with 

its tsreatest psychoLotsicaL strentJth and 

its strontJest seLLintJ point - it teLLs 

the truth. "
8 

Porem, uma coisa e possuir valor doc-umentaL e out..ra, 

bern dist..int..a. e ser fototJrafia documentdria . 

A imagem fot..ografica inaugurara, no seculo XIX, novo 

t..ipo de imagem. Possu.ia qualidade visual ant..es nunca vist..a. A 

fidelidade da imagem com a cena ret..rat..ada parecia 6bvia demais 

para sucit..ar qualquer duvida quant..o sua evident..e 

correspondencia. 0 fat..o de ser urna imagem produzida por 

int..ermedio de uma maquina, t..ambem cont..ribuia para conferir a 

fot..ografia uma qualidade document..al "nat..ural ". Assim, mui t..o ant..es 

de realizar est..udos t..e6ricos em t..orno da fot..ografia come 

linguagem e de dominar seus :fundament..os tecnico~ 

Cfisicos/quimicos), o Homem do seculo XIX t..inha uma represent..ac;:ac 

do valor da fot..ografia e suas pot..encialidades como document..o. Po1 

isso, seu usc nas ciencias nat..urais f'oi menos problemat..izado d 

que na art..e e nas ciencias humanas . 

..a 

York, 
L i.fe Library of PhototJraphy. 
Time-Life, 1972, p 13 . 
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Os his~oriadores e an~rop6logos, por exemplo, discu~em 

ha anos se a £o~ogra£ia serve como documen~o para seus es~udos e 

ainda hoje nao se chegou a uma conclusao acei~a por ~odes. Nao se 

nega que a £o~ogra£ia seja uma £on~e de in£ormacao dire~a. que 

documen~a. cenarios. personagens e event.os,. cons~i~uindo uma 

imagem do mundo visivel. Essa e, inclusive, uma de suas 

carac~er i s~i cas di £erenci adoras den~ro do uni verso das i magens, 

pois exige uma relacao de con~igUidade, para com a cena 

re~ra~ada, que a ~orna obriga~oriamen~e ~es~emunhal CFig. 41). 0 

problema levan~ado por alguns 

envolve 0 como adap~ar uma 

historiadores e 

!erma de producao 

an~rop6logos 

in£orma~iva 

i maget.i ca. as exig9ncias metodol6gicas de suas ciencias 

part.icularizadas4 Como a const..it.uic;.3.o dos principais campos de 

es~udo te6rico encon~ram £undamento na cul~ura letrada, com sua 

16gica part.icular, adot..ar a ~ot..ograiia como ~ont..e de conhecimen~o 

e inlormacao, para hist..oriadores e ant.rop6logos para !icarmos 

com nos so exempl o ~em side uma ~are!a ardua que demanda, 

inclusive~ revisOes metodol6gicas. 

Por possuir Iort..e pot..encial in!ormativo realist..a, alem 

de ser uma maneira bastan~e £acil de se obter imagens, a 

!o~ogr-a£ia a~raiu mui~os amadores. Uma prodU<;;ao que ~ambem esta 

ancorada na docwnentacao inevi tavel.. A~e hoje, o m6bil para o 

fot..6grafo amador eo conteUdo, a cena reconhecivel. o evident.e. 

A apropriacao ut..ilit..ia.ria, do valor document.al 

"'inerent.eu a_ imagem fot.ogr8.:fica,. nem sempre 4 sin6r:dmo de uma 

rela.r;ao inocent.e quant.o ao meio. As preocupacOes com linguagem 
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f'ot-ograf'i ca ou so!ist.icadas solucoes simb6licas sur gem 

isoladamen~e na obra de grandes f'ot-6graf'os. Aos poucos, !ormam-se 

as !ron~eiras ent-re os est-ilos, os di!erent-es generos. No caso 

especi!ico do genera document.ario,. a evolucao rumo a uma est.9t.ica 

de!inida, rumo a preocupacoes de linguagem e signi!icado, ocorre 

quando os 1ot-6gra!os comecam sut-ilment-e urn moviment-o que vai do 

vat or docu:mentat in.erente fotoerafia docwnentaria. Dos 

1ot-6gra!os nat-uralist-as, eles aprendem que capt-ar urn cenario 

nat-ural com sensibilidade e habilidade result-a numa imagem que 

t-r anscende a mer a 1 it-er ali dade. 

at..raves do dest-aque selet-ivo, 

A i mag em result-ant-e modi 1 i ca, 

o signi!icado e as relacoes 

nat-urais das cenas ret-rat-adas, e!et-uando uma nova ordenacao das 

coisas, dit-ada pelo othar. Os 1ot-6gra!os que comecam a !ot-ogra!ia 

document-aria nao s6 aprendem a usar a camara para !ins 

descrit.ivos mas. ins~igados par novas inquie'lacOes, arriscarn 

int-roduzir coment-arios em suas obras. Out-ra t-rans!ormacao sut-il 

comeca a se int-roduzir no Ato Fotoerafico, de descrit-ivo que era 

vai se t.ornando narrative. 

De dent-ro da ut.ilizacao descri~ivo/iniormat.iva da 

!ot-ogra!ia t..alvez a mais universalizada dos usos possiveis 

vai surgindo urn t-ipo especi!ico de document-acao. Menos urn 

regist.ro e mais uma represent.aca.o Iot..ograi.ica,. menos amador (e/ou 

inocent-e) e mais preocupado com uma ut-ilizacao sist-emat-izada. Ao 

mesmo t-empo em que aparece~ essas mudancas na prat-ica 

:fot-ograf'ica, como se Iosse o "rechei o" t.e6ri co das mesrr..as ~ 

f'ormam-se novas concept;Oes em 'lor no do papel social da 

117 



f'ot.ograf'i a. E, na'turalment.e, emergem quest.ionament.os sobre o 

Sujeit.o que at.ua na sociedade at..raves da f'ot.ograf'ia e 0 

signif'icado do Ato Fotosrafico, como acao t.ransf'ormadora. A 

Io'togra~ia voltava sua atencao, de forma mais sis'tema'tizada, para 

assunt.os cult.urais, para a organizacao social e para a crit.ica 

sociol6gica. 
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I V 
0 DOCUMENTARISMO CONSCIENTE C"PARA sf') E OROANIZADO. 

Fotograf'ia e Ce) Industria. Primeiras aproximacoes 

t.e6r-icas. o inicio de urn genera. A f'otograf'ia comeca a ser 

utilizada como instrumento de ref'lexao Cpessoal) sabre a situacao 

social. 

... en el. regi..stro y en La i..nlerprela.ci..6n de 

era. un nuevo instrumento de i.nfluencia. pUbLica., 

los 

que 

de 

hechos, 

podria. 

nuestro. o.ument.a.r la experienci.o. y Ueva.r et. nuevo mundo 

ci.da.da.nia. ha.ci.a. La. i.ma.gi.na.ci.6n. Nos prometia. 

ha.cer d.ra.ma.a tea.tra.les con nuestro..s vi.da.a 

ha.cer poesi.a. con nuestros pr-oblemas". 

el poder 

coti.di.ana..s 

de 

y 

John Grierson 

NO..o uma coi.sa. di.f erente que e 
o.lo 

vi.sta.. 0 i.ndi.vtduo, si.m .. ve 
di.f erentemente. como se 0 aspa.ci.al da 

para. uma. nova. di.mens&o". 

1. A BUSCA DA SIGNIFICACAO PERDIDA 

PELA MASSIFICACAO. 

vi. sao muda.sse 

c. a. Jung 

Des~acamos duas linhas que marcaram o desenvolvimento -

possibilitando uma ruptura - do genera "f'otograf'ia documentaria". 

Pelo lado do universe fot.ograf'ico a rupt-ura e provocada por 

ef'ei "los decorren"les das i mpor"lant..es i novae Des t.ecnol6gi cas que~ 

no f'inal do seculo passado, transf'ormaram prof'undamente 0 mundo 

da f' otogr af' i a. Essas i novacOes const..i t.uem urn marco divisor na 

hist6ria da f'otograf'ia e indicam a entrada da f'otograf'ia, em 

particular, numa dinamica produtiva que emergia como dominante no 

campo das mani f'estacoes si mb61 i cas, nas soci edades capital i stas 

mais desenvolvidas. Foram inovacOes ocorridas em "loda linha de 

mat.eriais Iotogr.§..Iicos das camaras aOS pap€§1. S, passando pel OS 

f'ilmes e quimicas utilizadas que organizaram a fot.ografia sob 
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nova base in~raesLruLural. Surgem, en~ao, grandes empresas, como 

a Kodak, Agra e out.ras semelhant.es, que est.abelecem o mundo da 

rot.ogra~ia sobre moldes de mercado. A ~ot.ografia faz sua ent.rada 

magisLral no universe do consume massi~icado. 

0 efeit.o imediat.o dessa mudanca e que, a part.ir de 

ent.ao,. qualquer urn pode ser fot.6grafo. Se ant.es o t.urismo 

rot.ogra~ico era t.arefa de profissionais ou rest.rit.o aos poucos 

que possuissem condicOes econOmicas para sust.ent.ar viagens e 

mant.er as cust.os do empreendimenLo necessaria Cma~eriais pesados. 

inc6modos, cares e de di~icil manipulacao), com a massiiicacao -

t.ornada possivel por mat.eriais leves, barat.os e cuja revelacao 

podia ser realizada muit.o depois de feit.as as fot.os a mesma 

at.ividade passaria a ser acessivel a mui~os e pra~icada em larga 

escal a. Assi m, boa part-e do que vi nhamos chamando doc-umentaciio 

inocente deixaria de ser privilE:-gio de Iot6gralos viajantes e 

exploradores, para int.egrar a base da fot.ograria amadora, que 

surgia com muit.a forca. 0 "publico fiel" de ant.es, o consumidor, 

passa a ocupar, aos poucos, o lugar de produLor de suas pr6prias 

imagens e dispuLar espaco com proiissionais do Lema. 

Na primeira et.apa da exist.encia da fot-ografia, fora 

possivel massi:ficar s6 0 result.ado do processo: a _ imagem 

fot-ografica. Agora, numa mudanca quali~at.iva, universaliza-se, 

t.ambem, o A to Fotoiffr6fico. 

0 empuxo massificador da :fot.ografia ocorreu em duas 

Irentes independentes. Par urn lado~ o con~a~o daquele -que ja era 

consumidor de imagens ~otograiicas tornou-se mais estreito. Agora 
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ele part-icipava t.ambem do At.o que produzia as imagens que o 

haviam at-raido t.ant.o. Parte do mist.erio da rot.ogra~ia ~ora 

"dominado". Par out.ro lade, a impressao e di~usao de ~ot.ogra~ias, 

palos jornais e revist.as ilust.radas. comecava a ser ~eit.a. 0 

amador - mas t.ambem boa part.e des pro~issionais -par part.icipar, 

aparent.ement.e, do Ato Fotoerafico compart.ilha, como cumplice, do 

processo gerador de imagens. Mas 0 carat.er const.rut.ivo, inerent.e 

a percepcao ~ot.ogra~ica, permanece despercebido, minimizado. 0 

sense comum Cgeneralizado) nao hesit.a em con~erir enorme poder de 

persuasao a uma imagem, que acredit.a "cient.i~ica" pelo simples 

~at.o dela ser obt.ida at.raves de uma maquina e ser veiculada 

socialmen~e num meio de comunicacao massive. 

A ent.rada em acao de vast.o cont.ingent.e amador a~et.aria 

o t.rabalho do ret.rat.ist.a e do ~ot.6gra~o de viagens t.urist.icas. 

Eram areas t.em2tt.icas que gozavam de grande sucesso dentre as 

massas e~ acredit.ava-se, exigia menos especializacao e quase 

nenhum es~orco. Af'inal, obt.er uma imagem ~ot.ogra~ica "corret.a" 

parecia est.ar ao alcance de qualquer urn. ""Document.ar •• 

inocent.ement.e, t.ampouco parecia ser uma tare!a que exigisse algum 

prepare especial. 

Qualquer que ~esse o mot.ivo objet.ivarlo, a relacao que a 

mass a de novas f'ot.6graf'os est. abel ece com o mei o e emi nent.ement.e 

mimet.ica, realist.a e ~undament.ada na int.ocada crenca da 

i nf"ali bi 1 i dade tecnica da irrlagem f"ot.ogra~ica. A descricao 

!ot.ogra!ica passava pela realidade sem di!iculdades. Se isso 

r-eprese-nt-ava uma in-,rersao do pr-ocesso de conhecimento. nao t-ir:ha 
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a menor i mport.anci a. 0 homem comum ia aprendendo a art.e de 

subst.it.uir a realidade por sua imagem, "ol.hando pereuntava a si. 

mesmo se val.eria a pena ver as coisas verdadeiras depois de ter 

vista a imaeem.. del.as.,
49 

Os novos !ot.6gra!os cont.avam t.ambem com o apoio e 

orient.acao das empresas que zelavam pelo mercado !ot.ogra!ico. 

Como result.ado da massificacao. encont.ramos sit.ua~Oes curiosas. 

como nos relat.a Susan Sont.ag: 

A Kodak cococava anuncios na entrada de 

muitas cidades re<acionando o que se 

deveri.a jotoerajar. E p<acas i.ndicavam, 

nos parques nacionais. os l.u8ares onde os 

turistas deveriam ti.rar fotoerajias.
50 

Nao houve nenhum avanco t.e6rico not.avel. relacionado 

com o processo de massi!icacao em curso. A re!lexao em t.orno do 

f'azer fot.ograiico cont.inuou. durant.e algum t..empot rest.rit.o ao 

meio art.ist.ico. 0 publico consumi dor, que agora comecava a 

Io~ograiar, carecia, em t.ermos gen9ricos. de educacao imaget.ica. 

Guiava-se pel a "vi sao agradavel"". int.eressado apenas no t.ema 

represent.ado, dedicando pouca atencao aos possiveis problemas de 

linguagem !ot.ogra!ica - em const.rucao - e dando pouca import.ancia 

ao Iat.o de suas obras represent.arem quase nada, em t.ermos de 

expressao individual. 

Ent.ret.ant.o. a nova situacao hist.6rica cont.ribuiu para o 
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desenvolvimen~o de urn ~ipo de sensibilidade ro~ograrica que 

possi bi 1 i t-ou 0 proje~o documen~aris~a. Uma vez que a 

universalizacao da imagem ro~ograrica racili~ou seu uso na 

documen~acao descri~iva, alguns ro~6graros comecaram a se dedicar 

a urn ~ipo de a~ividade que dava a documen~acao uma base menos 

impressionis~a. Realizaram ~rabalhos mais organizados, enquan~o 

narrat..iva e enquan~o expressao de in~encionalidades. Nes~e 

aspec~o. a credibilidade social desrru~ada pela ro~ograria roi 

crucial na cons~i~uicao do que poderiamos chamar de credo 

doc-um.entarista. Pais, como veremos, as document..arist..as vao se 

preocupar com a rinalidade social da a~ividade que execu~am e 

colocar, como rundamen~o normat.ivo e organizador de seus 

empreendirnent..os, peso no poder educative, persuasive e 

conscien~izador que, acredi~avam, ~inha a ro~ograria. 

Nest..a altura de nosso raciocinio e necessaria que 

dediquemos algumas palavras a ou~ra linha que con~ribuiu para 0 

desenvolvimen~o do gemero jotoerajia doc'l.1171En tar ia. Me nos 

diret..ament..e ligada aos problemas internes do mundo da Iot..ogralia 

- par ser mais abrangenLe - ela vai ajudar a compreender porque o 

aparecimen~o da fotoerajia documentaria pode represen~ar ~ambem o 

de uma rup~ura ~ema~ica. 

No inicio do seculo XIX o desprezo da burguesia em 

rela~ao aos t..rabalhadores era enorme~ 

0 per"<;odo que cu1.m.inou por vot ta da 

m.etade do secu[o foi, portanto, uma epoca 

de nao s6 

y:;rque a pobreza que rodeava a 
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respeitabitidade da ctasse media era tao 

chocante qv.e 0 homem. rico preferia nao 

ve-z.a, deixando qv.e sev.s horrores 

provoca.ssem. im.pacto apenas sobre OS 

vi.si tantes estraneeiros <:como e 0 caso 

hoje em dia das favetas da india:>, m.as 

tambem. porqv.e os pobres, com.o os b6.rbaros 

do exterior~ eram. tratados com.o se n.Q.o 

51 
fossem. seres hv.m.anos. 

Com uma rnent-alidade des sa nao espant.a que OS f'ot-6graf'os 

demorassem para apont-ar suas camaras para as camadas 

marginalizadas da sociedade. Nao havia demanda nesse sent-ido, nao 

havia i nt.eresse. Os t-rabalhadores nao eram ''vi st.os" » nao 

const-it-uiam t-emat-ica para a f'ot-ograf'ia. 

2. VIAGEM E SOCIEDADE EM JOHN THOMSON. 

Mas o seculo XIX f'oi rico em convulsOes sociais. Os 

t-rabalhadores se organ1.zaram em sindicat.os, associacOes e 

part-idos polit-icos e impuseram sua presenca como f'orca polit-ica e 

i deol6gi ca. Era impossivel nao not.a:r a exist.encia desses 

moviment.os cont.est.at.6rios, Grandes greves. varias insurreicOes e 

a f'ormacao,. por poucos meses,. de urn governo dirigido por 

t-rabalhadores t.emos em vist.a a Comuna de Paris - colocaram na 

ordem do dia a necessidade de en!rent.ar as cont..radicOes 

produzidas pelo mundo que a burguesia const-ruia para si. 0 

projet-o "iluminista e democrat-icc", a promet-ida "sociedade da 

51 
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abastanca •• - id9ia implici t..a na concepc:ao de progresso. presente 

nas just.i f"i cat.i vas i deol6gi cas da Revel w;:ao I ndust.ri al t.inha 

que enf"rent.ar o desaf"io de absorver os at.e ent.ao marginalizados. 

Na sociedade, a produc;ao simb6lica sofre algumas 

mudancas, diant.e das necessidades impost-as pela nova realidade 

polit.ica. Mult.iplicam-se os livros, brochuras e inquerit.os sobre 

a sit.uac;ao das classes t.rabalhadoras. Na lit.erat.ura, o Realismo e 

0 Nat. ural i smo t.ambem apont.am para OS despossuidos, 

t.ransf"ormando-os em objet.o t.emat.ico privilegiado. No case da 

f"ot.ograf"ia ocorre algo semelhant.e~ ampliando OS usos e 

aplicabilidade do meio. A fotoerafia documentaria nascent.e f"az da 

documentacdo sociaL seu primeiro filao e, ao se debrucar sabre as 

mazelas sociais~ sabre o ••f'eio••, represent.a uma rupt.ura t.ant.o 

t.emat.ica quant.o na f"orma de document.ar. 

0 escoces John Thomson ilust.ra, exemplarment.e, 

passagem de uma relacao descrit.iva com o meio 

'"document.acao inerent.e'" - para uma relacao narrat.iva. 

normal 

a 

na 

Thomson pode ser vista como f"ot.6grafo "viajant.e". Em 

1862 comecou uma viagem pelo exlremo oriente que lhe t.omou dez 

anos, cinco dos quais passados na China. A nat-ureza ex6t.ica 

d~quilo que via just.if"icava, por si, a document.ac;ao fot.ograf"ica. 

Thomson f"ez paisagens e ret.rat.os como os f"ot.6grafos de viagens 

de sua gerac;ao mas suas f"ot.os parecem menos t.urist.icas. Ha 

nelas urn esf'orco f'ot.ograiico que vai al€-m da descricao natural. 

Ao retornar para Inglaterra publica suas fot.os em quat.ro volumes 

sob o titulo Illustra+~ions of' China a!!d Its ~Dle CFig. 42). 0 
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que ha de novo em Thomson e que, t-endo nascido pra"licamen"le ao 

mesmo t-empo que a f'o"lograf'ia, concebia-a sem preconcei"los 

pi ct. or i cos. U"lilizava-a na"luralmen"le, como ext.ensao da 

curiosidade humana. Curiosidade essa que o levou a realizar uma 

pesquisa visuat sabre a cul"lura chinesa, usando a f'o"lograf'ia como 

"caderno de ano"lac;:oes". 

Ao se mos"lrar in"leressado pel a cut tv.ra do pais 

visit-ado, "leve que criar urn modo de agir que lhe permi"lisse ob"ler 

f'o"lograf'icamen"le as i nf'or macOes que queria "lransmi"lir. Seus 

re"lra"los evi "lam os es"ludi os. For am real i zados de t-al f'orma que 

aprovei"lavam o cenario nat-ural do f'o"lograf'ado. A pessoa re"lra"lada 

era remet.ida~ numa composicao harmoniosa, ao meio em que vivia. 

Mais do que urn mere capricho, isso era Ieit.o porque Thomson 

acredi"lava que o es"ludio era urn ar"lif'icio. 0 que ele procurava 

era cap~ar costumes e t.radicOes com urn sent.ido de imediat.icidade 

e au"lenticidade que somen"le a f'o"lograf'ia podia dar. 

A documenicac;:ao realizada por Thomson na China revela 

det.alhes cult.urais que lhe con~erem caracterist.icas et.nograficas. 

Ao mesmo t.empo nao consegue esconder o alhar surpreso, result.an~e 

de urn embaice cul t.ur al i n"ler i or i zado. Fo"los como Puni shmen"l in 

China ou Bound f'ee"l of' Chinese Ladies denot.am o olhar curiosa e 

inevit.avelmente comparat.ivo. As f'ot.os de Thomson parecem um 

relat.o de viagem, mas dis"linguem-se das realizadas com intuit-o 

t.ur i st.i co par seu .. modo de ver •• i novador ~ par sua vi sao aguda que 

a'lua .. transcendendo a simples desc:rir;3.o, como int-er pret.e 

cul t.u:ral .. como Lestemunha do mundo. f-{este caso ~ o recort-e 
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espacial e ou~ro, a posse visuaL fotoerafica, di£eren~e. 

0 comen~ario visual, efe~uado per Thomson, s6 nao foi 

mais profunda per causa do exo~ismo na~ural da cult.ura chinesa. 

Era "£acil" perceber o inusi~ado, o que ~ornava U!io dis~in~as as 

cul~uras orien~ais do mundo ociden~al, e ob~er esse sen~imen~o de 

es~ranhamen~o £ixado nas fot.ogra£ias. 0 que houve de acrescimo, 

nas suas fot.os de vi agens, £oi o des~aque dado a cul t.ura e ao 

gent.io. 0 esforco per ult.rapassar a obviedade da £ot.ografia 

t.urist.ica e o saciar sua curiosidade nas camadas menos of'iciais 

da realidade social CFig. 43). 

A sit.uacao muda radicalment.e quando o fo~6grafo apont.a 

sua camara~ nao mais para out.ras cult.uras, para 0 mundo 

"desconheci do.,, mas para a prOpria sociedade. Nest.e case, e 

necessaria aplicar t.oda experiencia, aprendida durant.e anos no 

t.reinament.o de urn novo modo de ol.har, a sit.uacOes que, por 

est.arem pr6ximas, deveriam ser conhecidas per t.odos. Aqui nao ha 

mais o ex6t.ico funcionando como at.rat.ivo e £acilit.ando a colet.a 

de imagens. Mais do que urn .. caderno de anot.acOes", est. a 

:fot.ograiia exige urn esf'orco complement.ar ~ que lhe confira o p_)der 

de revelar camadas da realidade relacOes, signif'icados 

exist.ent.es alem do aspect.o visual. Est.e f'oi o desaf'io que Thomson 

enf'rent.ou ao ret.ornar a Inglat.erra. 

Em 1877 Thomson engajou-se num projet.o document.arist.a 

pioneiro, par causa da t.emat.ica e, principalment.e, do usa que 

daria a f'ot.ograf'ia. Trat.ava-se de capt.ar a miseria dos pobres das 

ruas de Londres. Parecia est.ar Iazendo eco~ na Iotograf'ia, de 
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esforcos ja exisLenLes na sociologia e na liLeraLura miliLanLe. A 

agora, era int.erior. 0 mundo a ser mosLrado era 

paradoxa! menLe - Uio "desconhecido" para a classe media quanLo a 

culLura dos povos do exLremo orienLe. A Larefa de Lornar visivel 

urn mundo que exisLia por Lodo !ado, que parecia ser 

sisLemaLicamenLe ignorado, era muiLo mais dificil, pais 

LraLava-se de Lornar evidenLe uma siLuacao vedada pela ideologia 

esLeLica do momenLo. 

As foLografias, publicadas no livro SLreeL Life in 

London, f'oram acompanhadas por urn Leno explicaLivo de Adolphe 

SmiLh. 0 LexLo descrevia as vezes de forma sensacionalista - a 

vida dos Lrabalhadores. A obra tinha a inLencao declarada de 

instruir e inseria essa pretendida instrucao numa concepcao 

religiosa-assisLencialisLa. Esse Lipo de trabalho recebeu pouco 

a poi o da soci edade i ngl esa !' cuj a moral i dade vi t.or i ana era urn 

t.ant..o rigida, que pre!eria justi:ficar a misS.ria, senao com o 

darwinismo sociaL bern conservador, como urn desejo divino de 

cast.igo aos npecadores''. A obra de Thomson visava, just.amente, 

quebrar essa resi st.encia, chamar a at.encao para uma si t.uacao 

insusLenLavel e socialmenLe explosiva. A ideia era a de angariar 

0 apoio da classe media para OS esrorcos das orga~izacoes 

assisLencialisLas Creligiosas) que procuravam presLar ajuda aos 

despossuidos. 

Como empreendimenLo f~Lografico !oi, conLudo, Limida. 

As :fo~ogra!ias serviram apenas para ilust.rar o t..exto~ assegurar a 

\,'eracidade do relat.o e evi·tar acusacOes de exageros. Teve valia a 
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ideHa de usar a rot.ogra!ia como parte importante de urn projet.o 

mobilizador, de proporcoes sociais. Signi!icava acredit.ar na 

imagem !ot.ogra!ica como meio narrat.ivo, como inst.rument.o de 

pesquisa. Urn reconheciment.o de sua !orca in!ormat.iva. 

3. DOCUMENTARISMO E DENuNCIA. 

A CRUZADA REFORMISTA DE JACOB RIIS. 

Na mesma epoca, com o pr op6si t.o ai nda expl i ci t.o de 

agit.ar a consciencia da sociedade, Jacob Riis usava a !ot.ogra!ia 

como arma por re!ormas. Mas ist.o ocorria do out.ro lado do oceano, 

nos Est.ados Unidos, e Jacob Riis era urn jornalist.a empenhado numa 

campanha pessoal de denUncia da miseria dos emigran~es que 

chegavam a Nova Iorque CFig.44). 

A sit.uacao economica dos Est.ados Unidos era precarla e 

"Lodavia ressent.ia dos desgast.es da Guerra Civil. Os emigrant.es 

europeus vinham !ugindo da pobreza, esperavam encont.rar emprego 

na America mas acabavam amont.oados nos cort.icos, relegados a 

marginal i dade. 0 rep6rt.er Jacob Riis havia dedicado a nos 

denuncianc~~ em seus art..igos~ essa sit.uac$o. Mas ate entao n2.o 

obt.ivera o ret.orno esperado. Comecou a ut.ilizar :fot.ogra!ias junt.o 

com seus t.ext.os e concl ui u que, se o t.ext.o per mi t..i a saber do 

rat.o, a imagem possuia a vant.agem de permit.ir ver e acreditar. 

Servia perf"eit.ament.e como inst,rument.o para os que, como ele. 

queriam re!orma social. Como dominava pouco a :fot.ogra!ia recorreu 

a dois ajudant.es pert.encent:es a Sociedade de Fol6grafos 

Arnadores de Nova Iorque com os quais percorria os bairros 

es~ becos escuros e at-e ir:.terlores das casas dos er::igran~es. 
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Foi urn dos primeiros a usar sist.emat.icament.e o recem invent-ado 

f~ash. 

Suas ~ot.os eram dist.int.as das de Thomson. Est.e possuia 

est.ilo elegant.e e sua escolha era regida pela et.ica crista que 

permeava a moralidade vit.oriana, enquant.o Jacob Riis, mais ligado 

a urn meio de comunicacao massive. realizava ~ot.os diret.as, 

penet.rant..es e cruas. As cenas ret.rat.adas beiravam o s6rdido, o 

e~eit.o procurado era o de chocar o publico leit.or e, at-raves da 

~orca das imagens, sensibilizar publico e aut.oridades sabre a 

necessidade de mudancas. Fot.os e t.extos perseguiam o mesmo 

objet.ivo e compunham urn t.odo. Out.ra di~erenca ent-re Jacob Riis e 

Thomson sit.ua-se na relacao com o t.ema ~ot.ogra~ado. Riis t.inha 

simpat.ia pelos ~ot.ogra~ados, sendo suas ~ot.os document-as e 

coment.arios. Em Thomson exist.e cert.a dubiedade ent-re reeistro 

vist.o como uma apropriacao ~ot.ogra~ica menos t.rabalhada, uma 

colet-a - e document.acao, que se t.raduz num cert.o dist.anciament.o 

em relacao ao t.ema ~ot.ogra~ado. 

Em 1890 Jacob Riis reuniu no livro How the Ot-her Hal~ 

Lives CComo vive a ou~ra me~ade) seus escrit-os e imagens 

reveladoras. Provocou grande e~eit.o, principalment.e se lembrarmos 

que a impressao de ~ot.ogra~ias era ainda uma novidade CFig. 45). 

As re~ormas ob~idas par iniluencia de suas lot-os Ioram, no 

ent.ant.o, super~iciais. Os piores bairros ~oram dest.ruidos o 

~at.o amplament.e divulgado, e explorado por polit-icos, como 

provi d§.nci a posit-iva e seus habi 'lan"Les I or-am desl ocados para 

lugares menos cen~rais, onde char::.avam menos at-encao. Mas o 
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result-ado indiret.o do esf'orco de Jacob Riis f'oi, a despeit.o da 

ut.ilizacao oport.unist.a dada pelas aut.oridades, muit-o import-ant-e. 

Ele provou que a f'ot.ograf'ia t.inha poder de denuncia e podia 

provocar re~ormas. 

A preocupacao humanit..3..ria,. que acredit.a que a 

f'ot.ograf'ia pode realizar invest.igacoes sociais e comunicar 

impressOes a t.erceiras, vai ser o f'undament..o basico da pr2.t.ica 

document.aria,. poderiamos at-e dizer,. sua ra:zao 

proeramdtica. A imagem Iot.ograiica e assumida como prova,. suporte 

de inf'ormacao, um inst-rument.o poderoso de persuasao. Mas obt-er 

esse poder, at.ingir o ef'eit.o educativo buscado, exige esf'orcos. E 

pr eci so i r al em da r econheci da e j a bast. ant-e expl or ada r el acao 

"nat-ural" da camara como o objet-o da f'ot.ograf'ia. Em suma, nao 

basLa colet.ar imagens e acreditar que elas,. automaticamente,. tGm 

o poder de sensibilizar os out.ros. Nao f'unciona assim. Como j.3. 

haviam descobert-o OS Nat.uralist.as, nao e a paisagem "pura" que 

const.r6i a ret6rica est.etica. Nao e qualquer f'otograria que 

consegue expressar a beleza nat.ural da cena retrat.ada. 

4. FOTOGRAFIA E COMPROMISSO: PROJETO DE VIDA DE LEWIS HINE. 

Os rot.6graros document.arist-as que iam aparecendo, logo 

perceberam que a persuasao, o poder educat.ivo, revelava-se mais 

ef'et.ivo quando o aut.or assumia a subjet.ividade de seu esf'orco, 

do-lando suas imagens de um othar que comen"lava, que criticava, 

que part.icipava. 

A sit.uacao criada e,. sem dUvida, polE?mica. Por certo 

t-empo,. na crenc;:a dos f'o"l6graios document.arist.as,. a f'o"lograf"ia 
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deixava de ser o m.:tJ..ndo para ser lida como ••meu olhar sabre o 

mundo". 0 engajament-o pessoal, 0 compromisso, sao incorporados a 

prat-ica f'ot-ogra:fica como element-os const-it-ut-ivos e inseparaveis 

da t-ot-alidade da represent-acao :fot-ogra:fica. 

0 binomio ":fot-ogra:fia social/t.ransf'ormacao" parece 

surgir como expressao dos t-empos. Alem dos aut-ores cit-ados, vinha 

sen do prat-icada por Thomas Annan,. que Lrabalhava 

:fot-ogra:fando a vida nas ruas de Glasgow, Paul Mart-in, que :fazia o 

mesmo em Londres,. ent.re ou~ros. Mas, dent.re as pioneiros da 

f'ot-ogra:fia document-aria social, dest-aca-se a :figura de Lewis 

Hine. E com ele que a :foi:.ogra:fia document-aria, nessa vert-ent-e 

socia~ - que e, de longe, a predominant-a nest-a :fase - va~ at-ingir 

ma~uridade re~6rica e est.S.t.ica. Pela ext.ensa obra que deixou,. 

pelos seus escrii:.os e eni:.revisi:.as, percebe-se o zelo que t.inha 

par conduzir de forma unida producao-int-encao-e auLoconhecimen~o. 

Essa :forma pensada de produzir- aparece, em Lewis Hine, como 

result-ado de uma concepcao di:ferent-e do que seria o papel social 

da ~o~ografia. No case, a apropriacao das potencialidades do meio 

adquire f'eicao menos volunt.ariosa. Cult-ua-se menos a camara e 

seus e:feit-os, cult-ua-se menos o virtuosismo tecnico. 

Lewis Hine comeca sua at-ividade :foi:.ogra:fica em 1904, 

como amador. Na epoca era pro:fessor de ciencias da Ethical 

Culture School de Nova Iorque, cuja concepcao pedag6gica, marcada 

pelo humanismo religiose, exerceria grande inf'lu&ncia em sua 

at-ividade Iot-ograiica. Hi ne era cont-empor aneo de St.i egl i t.z e 

assist-iu,. ent.usiasmado, a revoluc2.o fot.ogr3.Iica encabecada pelo 
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grupo da Galeria 291. Int-eressado em dominar o novo meio, criou 

curses de ~otogra~ia, na Et-hical Culture School, onde ensinava o 

que~ 1 i t-eral ment-e, estava aprendendo. Acompanhava, com seus 

alunos~ OS esf'orcos do grupo de Stieglit-z por af'eicoar a 

f'otograf'ia norteamericana a uma sensibilidade visual moderna. 

Porem, sua f'ormao:;:ao em sociologia determinou outra direcao para 

suas preocupacoes ~ot-ograf'icas. 

Como St-ieglitz, e parte dos ~ot6graf'os artistas 

modernist-as reunidos em torno da Galeria 291 e da revista Camera 

principal mente na sua f'ase f'inal Lewis Hine 

compartilhava, tambem sob a inf'luencia espiritual do poeta Walt 

Whit.man .. o ideal da const..rucao da ••nac;;::ao americana"'. 0 moment.o 

hist6rico era propicio para o desenvolvimento desse ideal. Os 

Est-ados Unidos at.ravessava uma f'ase de int..ensa at-ividade 

industrial, era a ••t-erra das oport.unidades••, uma nacao em plena 

processo de ~ormacao. Walt Whitman havia emprest-ado, at-raves de 

suas poesias, uma combinacao harmOnica de aspiracoes que 

f'undament.ar i am o sonho da ••nacao americana ••. E assi m que ser i a 

lido, pelo menos, pelos f'ot6graf'os da Straiaic Phot-ograohy, da 

cost-a leste, como pelos f'ot-6graf'os da Nova Objet-ividade, da cost-a 

oest-e. Era o ideal da const.rucao de uma nacao democrat.ica.) 

t.rabalhadora e humanist.a, uma Comunidade. 

Tambem os f'ot6graf'os documenicaristas acreditaram na 

viabilidade do ideario whiicmaniano. Mas,. enquant.o no campo 

art.ist.ico demoliam-se velhas est.rut.uras est.et.icas e e:rr,er-g1am 

novas proposicOes visuais+ n:ais diretas, que Iaziam do jeic 
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poesia, no documen~arismo a reacao ro~ograrica roi ou~ra. 

Um dos primeiros ~rabalhos de Lewis Hine foi documen~ar 

a chegada e condicionamen~o dos emigran~es nos Es~ados Unidos. A 

coincidencia com o ~rabalho ere~uado por Jacob Riis, varios anos 

antes, comeca e termina no ~ema escolhido. 0 dominio da pratica 

rotografica e OS designios de Lewis Hine sao bern distintos. Riis 

realizou sua documen~acao condicionado pela denuncia que queria 

veicular nos seus artigos de jornal. Mesmo simpatizando com os 

emigran~es sua abordagem nao ul~rapassa os limites da denuncia 

jornalistica. Sua documentacao, apesar de crua e dura, refle~e um 

tipo de caridade ~ipica do seculo XIX. 

A documentacao de Lewis Hine par~e de out..ros 

principios. Ao cont..rArio de est..ar int..eressado apenas na caridade 

para com os emigrant.es, ele procura ser mais prof'undo em sua 

cri~ica. Ele percebe a necessidade de apelar pelo reconhecimen~o 

do esforco dispensado pel as camadas me nos f'avorecidas na 

construcao da nacao americana. Esse era o direito de emigran~es e 

trabalhadores numa sociedade de promissoras oportunidades~ numa 

sociedade democrat-ica. A do2umentacao realizada por Hine e 

cons~ante e fiel a esses ideais. Alem de justica social, sua 

at.ividade document.arist.a sempre est.eve compromissada com os :f:i.ns 

humani ~ar i os. 

0 es~ilo de Lewis Hine e direto, mas nao apelat.ivo. 

Onde Riis procurava ser viceral, Hine era mais um homem de 

coracao, que pr-iorizava a delicadeza e principal mente a 

dignidade humana. 0 "teor crit-ico de sua obra e mais delicado e 
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mais prof'undo do que a mera denuncia. Priorizando a dignidade 

humana, o mundo do Lrabalho, ele expoe a enorme conLradicao e 

dlvida social exis~en~e na sociedade americana. MosLra o 

Lrabalhador americana em Laref'as f'aLiganLes e vivendo, ainda por 

cima, em condicoes humilhanLes. Seu sensa de jusLica social o 

Lorna reconhecedor de que era precise mais do que uma ajuda 

assis~encialisLa. era precise incorporar as camadas 

desf'avorecidas na sociedade. 0 desafio a ser enfrenLado, 

porLanLo, era mais complexo. Harmonizar expressao foLograiica 

pura com esses ideais era alga mais dilicil do que arLicular uma 

denUncia visual t encenada, vist.a como urn problema externo. A 

foLografia documenLarisLa de Hine aponLa o caminho da esLeLica 

document.aria. Lewis Hine vive seus ideais ~ot.ograiicament.e. 

Nessa 1 uLa por di rei Los humanos, Hi ne se engaj a como 

f'ot-6graf'o-pesquisador Cireelance) na document.acao e denUncia da 

exploracao de mao-de-obra infanLil. Tr abal han do par a o Comi Le 

Nacional do Trabalho InfanLil realiza, de 1908 a 1922, extensa e 

de~alhada document-acao. Suas ~ot.os conseguiram mobilizar set-ores 

da soci edade e pol i t.i cos, con qui st.ar am a reconheci ment.o pUblico 

e, para seu regozijo. 0 Lrabalho infanLil acabou sendo 

regulamenLado CFig. 46). 

Toda obra documenLaria de Lewis Hine esLa marcada por 

suas preocupacOes humanist.as. Al em de documenLar a chegada e 

vidas dos emigran~es~ em 1904, ele realizou ou~ros ~rabalhos de 

gr-ande i rnport-anci a para o reconheci men to pUblico da f"o"logra:fi a 

document-aria. Em 1918, como f'ot6graf'o da Vermelha~ 
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documentou OS efeitos sociais da ra. Guerra Mundial na Europa. 

Viajou pela Franca, Italia, Macedonia e Grecia. Nunca mostrando 

as a90es de guerra. concen~rou sua a~ividade em mos~rar a vida da 

populacao durante o conflito, hospitais, feridos, destruicao. 

Teve todo o cuidado em nao transformar suas imagens em artigo de 

consumo sensacionalist.a. A guerra de Lewis Hine e urn des 

"horrores publicos" no dizer 

documentou com grande rnestria. 

de Susan Sontag 

Sua vis.3.o sobre 0 

que ele 

assunto 

t.ransparece at.raves das fotografias que fez. Sao i rna gens de 

lugares dest.rui.das, de pessoas cujas feicoes nao conseguem 

t.ransmitir 

desolacao. 

nada alern de urn profunda sentimento de dor e 

Ac retornar da guerra Hine ja era considerado urn grande 

fot.6grafo. 0 publico afeicoava-se, cada vez mais, a propost.a da 

fot.ografia document.aria. varias instit..uicOes perceberam 0 

pot.enci al i nlorm.at.i vo da pr2tt.i ca document.ar i st. a e encamendaram 

t.rabalhos, arnpliando a aplicacao da mesma num leque t.emat.ico 

crescent-e. Depois de concluir urn t.rabalho sabre urn asilo de 

doent.es ment.ais en Nova Jersey~ Hine .. no auge de suas: Ior;;.as, 

dedicou-se ao que denominou work projects. Volt.ou-se para t.ernas 

qu9 semprQ lhG a~rairam: re~ra~ar o~ ~rabalhador~s, vis~os como 

const.rut.ores an0nimos da nacao indust.rializada, e OS desalios que 

corajosarnent.e enfrent.avarn. Hornens e maquinas perfazendo urn t.odo 

harmonioso" uma representac;:ao visual bern de acordo com o ideal 

modernist-a de 1e no proeresso. Nos anos 1930/1931 .. Lewis Hine 

acompanhou de'lalhadar::;ent.e a cons'lrucao do Empire States na 
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epoca, ruidosament.e saudado como o edif'icio mais alt.o do mundot 

urn exemplo de engenharia civil t urn simbolo de pot.encia 

industrial. No ana seguint.e reuniu suas fot.os no livre Men at. 

Como era seu cost.ume e passou a const.it.uir marca 

dist.int.iva da fot.ografia document-aria enquant.o genero Hine 

acompanhou o dia-a-dia dos operarios. Almocava com eles no 

cant.eiro de obras, compart.ilhava tempo e espaco, vivenciando, o 

mais proximo possivel, a experiencia daqueles que fot.ografava. 

Nao fez fot.os melodramat.icas nem publicit.arias, apenas a 

documentacao de urn t.rabalho muito arriscado. Como ja constit.uia 

sua marcat seus operarios aparecem glorif'icados como grandes 

const..rut.ores de urn pais f'ort.e e democr<it.ico, isso sem perder a 

simplicidade e franqueza CFig. 47). 

5. DOCUMENTARISMO SOCIAL. PRAxiS E NARRATIVA CONSCIENTIZADORA. 

Com Lewis Hine a fot.ografia document..3.ria ganha 

cont.ornos programat.icos. Assume, cada vez mais, a f'orma de 

narrativa visual ligada a urn projet..o que se revelava, geralmenLe, 

educat.ivo e formador de opiniao publica. Ganhar ••cant-or nos 

programaticos" significa dar cont.a de uma relacao complexa de 

int.encoes expressivas e possibilidades t.ransformadoras. Implica 

uma mudanca profunda da praxis fotografica. Est..a, abrange o 

conjunt.o de atos que confere significancia Ctambem para os 

out-ros) ao 

mobilizacao 

que ant.es 

int.erior, 

possiyelment.e 

psicol6gica, 

exist.ia apenas como 

dos aut.ores. Praxis 

f'otorr:r£Iic;:::.~ portanto, engloba o m6bil int.encional do au-Lor~ sua 
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compreensa.o da realidade e de sua at-ividade prat-ica 

signi~icativa - nessa realidade. Ternes, port-ant-e, que e at-raves 

da Qraxis que os homens adquirem int-eresse uns para os out-ros. 

Uma das caract-erist-icas da ~ot-ogra~ia documentaria, que 

nos sugere o grau de rupt-ura que est-a represent-a em relac;:ao a 

docv.menta.-;:Q.o inerente, e a sua const-i t-uic;:ao enquant-o na.rrat iva 

visual.. Aqui dames relevo a dist-inc;:ao exist-ent-e ent-re narrar 

:fot-ogra:ficament-e opost-a a ac;:ao de descrever ~ot-ogra~icament-e. A 

documen~a~ao ~o~ografica exisLen~e an~es da cons~iLuicao da 

~ot-ogra:fia document-aria enquant-o generc - e que viemos chamando 

de documentacao inerente por causa da prioridade dada a camara e 

aos e~eitos est-et-icos mi m€-t.i cos, a despeit-o da uLilizacao 

simb6lica da ~ot-ogra~ia - denot-a uma document-acao primordialment-e 

descrit-iva. Sao as ~ot-ogra~ias de viagens, t-urist-icas ou 

cientificas, as document.acOes arquitet.Onicas, de cenarios urbanos 

explorados como 11Cart.e-de-visi t.e•• de desast.res nat.urais, 

exposic;:oes industriais e out..ras. Nos t-ermos das di~erenc;:as 

est.ilist.icas, e urn t-ipo de document..acao relat..ivamen~e mais 

li mi t.ada ~ menos variada como e natural, existem excecOes 

sigi~icat-ivas. Por out-ro lade, isso nao quer dizer que ~alt-assem 

habilidade Lecnica e bele:e:a as imagens que nos legaram OS 

~ot.6gra~os que as realizaram. Mas. estes, ant.es pareciam es~ar a 

servico da camara do que o cont.rario. 

A Iot..ograiia baseada na observacao e descricao 

rest-ringe 0 i nt..e:r c.3.mbi o ent.re praxis e . " . l nver lor' faz do 

f'o+~6graf"o um ser CZ'tlsente e justi.f'ica a id4ia da Iot-ograf'ia se 
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cr i ar '"par si "~ sem a i nt.erven<;ao humana. 

Diferen~e vai ser a relacao entre observacao e criacao, 

adotada no caso da fo~ografia documentaria. Esta desenvolve a 

tendencia para a relacao narra~iva. Para narrar e precise 

in~roje~ar os acontecimen~os e representa-los. E: inevitavel que 

essas operacOes se mis~urem com a vida interior do ~ot.6gra~o que~ 

nesLe caso~ assume conscient.emenLe o aspect.o consLrut.ivo de sua 

praxis. A ideia que se tern de reaLidade se transforma de acordo 

com a evolucao e amadureciment.o t.e6rico da fotografia 

documen~aria. Na epoca de Lewis Hine a reaLidade ainda era vis~a 

como mat.erial brute de on de eram ext.raidas as par~es 

represent..at.i vas que dar i am senti do a narraLi va f"ot.ograf'ica. A 

coisa parecia simples. 0 Homem era vist.o como sujeit.o que deveria 

dominar a realidade e transforma-la de acordo com seus designios. 

Homem-Sujei"lo e Realidade-Objeto compunham 0 cenario das 

at.ividades sociais. 0 f'ot.6graf"o document.arist.a~ em cont.at.o com o 

mat.erial brut.o (vida)~ const.ruia urn vert.ice~ urn cume~ jogava urn 

facho de luz sobre cer-t..os aspect.os e obt.inha uma narra"liva com 

determinado sent.ido. Sua t.arefa era a de apenas dar ordenament.o 

16gico aos fatos. 

Quando.procura dar a document.acao dimensao narrat.iva~ 0 

fot6grafo revela acreditar na possibilidade de transmitir seus 

sentimentos atraves de comentarios visuais. Regist.ra a realidade, 

mas nao para fetichizar a realidade. Est.a e usada como expressao 

das emocOes que produz no au~or. Em ou~ras palavras~ o Io~6gra!o 

p:retende Iazer com que outros vivenciem os acont.ecimentos e as 
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descober~as tal como ele as vivenciou. Na documenta9do inerente a 

at.i t-ude mai s comum e a de obse:rvacCio. 0 f'ot-6graf'o nos apresent.a 

uma cena - man~endo com a mesma uma relacao de observador - e nos 

f'az compart.ilhar a mesma relacao. 

Enquant.o a descricao nivela as coisas, a narracao 

dist.ingue e ordena. De posse dessa ideia, os document.arist.as 

assi nal am que a opcao f'ei t.a pel o f'ot-6graf'o en"lr e vi venci ar e 

observar nao e casual. Deriva da posicao de principia assumida 

pelo f'ot-6graf'o em f'ace a vida e aos problemas sociais. Diant.e 

disso, OS document.arist.as vao valorizar a Qarticipacao e 

considerar a observacao insuf'icient.e para a f'uncao social que 

previam para a Iot..ogra!ia que realizavam. A "boa Iot..o•• est.aria 

f'undada no principia organizador e individualizador; a f'ot.ograf'ia 

t.inha - nas m3.os das ••pessoas de bern" - o dever moral de educar e 

dirigir a opini.3.o pUblica~ era urn poderoso meio para despert.ar a 

consciencia social. 

Nest-a f'ase da f'ot.ograf'ia documentaria o f'ot-6graf'o 

Cnarrador) documentarista vai acredit.ar no valor simb6lico da 

realidade e sua possivel apreensao Io~ograiica. Tendencialmentet 

esse tipo de pensamento apont.ava para a direcao de se considerar 

a f'ot.ograf'ia document.a.ria junt-o com expressOes 

Iot..ograiicas art..is~icas modernas - responsavel pela trans!ormacao 

da reaLidade em l.ineuagem. Mas esse postulado concei t..ual 

dependeria~ para assumir uma forma~ da evolucao de outros Iatores 

que~ or i gi nar i ament-e, eram ext..ernos a refl exao f'ot.ogr.8.f'i ca 

como~ par eo<e'T't~lo. o desenvol vi men+_,o das ci &nci as da 1 i nguagem, 
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da semi6~ica e estudos aiins. Antes, por~anto, de chegar a id4ia 

da ~o~ogra~ia como simulacro, os documen~aris~as ~inham que 

passar pela ideia da ~o~ogra~ia como realidade au~6noma. E isso 

s6 ocorreria nos anos 50 e 60. 

A descoberta do potencial simb6lico da ~otogra~ia 

coloca, l ado-a -1 ado, documentaristas e artistas da Straight 

Photography e do Novo Realismo. Nao e a toa que Stieglitz e Lewis 

Hine sao consider ados como OS dois principais pi lares da 

~otografia norteamericana moderna e vistas como artistas da 

sensi bi l i dade urbana. As ~ormul acoes es~e~i cas de S~i egl i ~z 

ger ad as sob in~ 1 uenci a espi ritual de Walt Whi ~man englobam as 

preocupacOes de Hine, sao consideradas genericamente como ponte 

de par~ida de uma estetica americana. Mas enquan~o urn a~uava no 

campo artist.ico, 0 outre desenvolvia sua obra na area 

documentarisLa. Naturalmente haviam de divergir quanta a poetica 

~otogra~ica a ser pra~icada: 

In fundamental. ways, Hi.ne's 

havine been. inspired by Progressive 

l1oderni.sm.~ had no rei. at ionship to the 

eLitist modernism fashioned on the paees 

of Camera Work. Whi I.e Hine' s photoeraphs 

did conform to the straieht picture, his 

direct, sociai not 

appropriate to the formal. priorities that 

Stieelitz esposed.
52 

52 r~PLAN" DaiLe. I ewic::: Hine. In Europe. "The ~lest' :P-hotoor-aohs'". 

New York, Abbevil.l.e Press Publ.ishers, 1988, p 27. 
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Cont..udo, a at..ividade de Hine t..ambem t..razia a t..ona nova propost.,a 

est..et..ica e comport..ament..al, compondo urn cenario revolucionario 

para a rot..ograria nort..eamericana do inicio do seculo. 

0 fot6grafo documentarista procura viver intensamente o 

binomio "t.,estemunho/criacao" colocado pela fotografia e que na 

Hist..6ria da Fotografia, geralment..e, era vist..o como paradoxal, 

aut.o-excl udent.e. Os "art.i st. as .. f'ot.6graf'os t.endi am super val or izar 

a criacCio, enquant.o os .. art.esOes", as Iot.6graf'os viajant.es, se 

inclinavam para o ••t.est.emunhar''. Mas para o document..arista, 

fingir que a fot..ografia nao t..inha qualquer vinculo com a 

realidade era impensavel. Preocupados em incorporar a fot..ografia 

nos esiorcos por mudancas soci ai s, era nat-ural que acredi t.assem 

no compromisso da sua prat..ica com a realidade. Porem,. t.al 

compromisso es~abelecia seu elo de ligacao com a realidade 

at.raves da prat.ica do fot6grafo, atraves, inclusive, das 

concepcoes que aquele t.inha sobre os fatos abordados. 0 realismo 

empirico,. derivado do f'at..or rr-re-cCnico do processo de impressao 

fot-ogra.Iica~ era relativizado e considerado menos import.ant..e do 

que o aspect..o subjetivo, ligado ao sent.iment.o, opinioes e 

experiencia vivida dos aut-ores. Se a f'ot.ograiia t.inha algum poder 

comunica~ivo, ele est-ava relacionado just.amen~e com seu po~encial 

simb6lico: 

c . .. J on pev.t tout de meme fa ire v.ne 

pause po'V..T s-e 

pO?.J.?.JO t r 
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est un symboLe qui a.m£me i.IT!l7l.&dia.tement 

quiconque en contact etroit avec La. 

reaL i te. Et te parte un tani!Ja.l5e a.ppris 

des te plus jeune G.15e et a.ncre dans 

c ha.que i ndi vi dv.. C ... ~ Pour nous qv.i 

sommes de pLus 15ra.ndes enfants, t • ima15e 

continue a nous raconter une histoi..re 

sous sa. forme La. ptv.s condensee et La 

ptus vi tate. Et en fait cette 

presentation est sov.vent bea.v.coup ptv.s 

efficace que ne t'av.ra.it ete ta. rea.tite, 

car dans ~, irna~e, tout ce que est non 

essentie1. et d'interet confl.ictuec a. ete 

' ,. 53 
suppr<m.e. 

0 :fot.6gra:fo descobre o poder simbolico da :fot.ogra:fia 

como reacao ao discurso do mimet.ismo da documen-lacao descrit.iva. 

Simbolizar signi:ficava oper-ar codi:ficando as aparencias, urn 

ar~iiicio para ul~rapassar o Iac~ual e transformar o pedaco 

i ndi st.i nt-o da real i dade em real. ida.de com. sent ido. Signi:ficava 

al~erar a percepcao e a relacao que se Linha com as coisas, abrir 

uma Ienda.. na crenca deposit-ada no realismo empirico e dividir 

.. seu reinado··~ ant.eriorment-e incont.est.avel !t com o da realidade 

in~erna, subje~iva, do aut.or. At.uar at.raves do sent.ido simb6lico 

si gni :fica va t.r abal har no campo da i n-ler subj e-li vi dade, enquant.o 

at.ividade genuinament.e comunicat.iva. Represent.ava conceber- o At.o 

Fot.ogra:fico como produt.o de urn cruzament.o de quest.oes complexas e 

signiiicat.ivas e nao urn mero ••acident.e mec2.nicou. 0 Iot.6graf'o 

53
HINE, Lewis. usur La photoeraphie social.e"'~~ in CENTP£ NATIONAL 

DE LA PHOTOGP.APHIE. Du usaq,:::. de la FRIZOT, 11. 

et DUCROS, Francoise Corg:J. Paris, 1987, p tf7. 
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documenLarisLa se preocupa com ques~Oes que, ~alvez, anLes eram 

consideradas exclusivas dos ar t.i st. as. Ele t.em 0 sensa da 

const.rucao, do aprendizado, e um pont.o de vist-a const.rut.or sabre 

a imagem que produz. 0 espont.aneismo - marcant.e, na documentacao 

inerente - cede lugar para 0 t.rabalho arduo e signi~icant.e, uma 

busca, at.raves da manipulacao da linguagem, da opt.imizacao do 

es~orco de expressar ~ielment.e a relacao que t.inha com os objet.os 

de sua escolha. 

E um t.ipo de propost.a ~ot.ogra~ica que aceit.a, com mais 

t.ranquilidade, a incomplet.ude de seus int.ent.os. Nao desenvolve 

pre~ensOes de analizar cien~ificamen~e o ~ecido social, mas sim 

de se prest.ar como mediacao, const.ruindo o modele do objet.o. 

Lewis Hine concebia sua aLividade como subjeLiva, cuja 

demanda por part.icipacao deveria ser cumprida. E dele o conselho 

"pl.on..eez ensui te dans Le sujet avec entho?..J.Siasm.e et sympathie 

Ccar La photoeraphie sans enthov.siasm.e est comme v.n pi.qv.e-ni.qv.e 

sou.s Z.a pl.uie:J"
54

• A document.acao, assim realizada, ganhava a 

qualidade de crit.ica social e revel a va seu compr ami sse cam 

det.erminada leit.ura da realidade. Hine~ inclusive, conquis~ou 

muit.a host.ilidade daqueles que denunciou e crit.icou com sua 

at.ividade. 

Ao sublinhar 0 carat.er codi~icado da ~ot.ogra~ia 0 

document.arist.a pret.endia desmit.ificar a ilusao que grande part-e 

Le-wts. op cit. p t2t. 
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dos leigos e alguns f'ot-6gra:fos menos crit-icos nut.ria em 

relacao a f'ot-ograf'ia. E, alem disso, considerar a realizacao 

:fot-ogra:fica como at-ividade codif'icada dava margem a que se 

conhecesse out-ro :fat-or import-ant-e: 0 de enxergar 0 At-o 

Fot-ogra:fico como sendo t-ambem a expressao da verdade interior de 

cada um. Menos int-eressado na t-ransmissao de um f'at-o em :forma 

''brut.a .. ,_ o document.arist.a acredit.a est.ar cumprindo urn programa 

mais complexo. Alem de inf'ormar visualment.e. a f'ot-ograf'ia 

document.aria coment.a, t-ransmi t-e C pret-ende-se, conscient.ement.e) 

uma vis2.o que e prOpria, que e a expressao int.eriorizada das 

relacoes de um Sujeit-o com os problemas que lhe t-ocam. 0 

Iot.6grafo cria e compart.ilha simbolismos visuais, adequados para 

suas :finalidades comunicat.ivas. Simbolizar signi:fica sugerir 

ideias e signif'icados. Assim, descobrem o poder da camara como 

instrumento de ref'lexao sabre o mundo. 

Realcar cert.a dicot.omia, que acredit.avam exist.ir, ent.re 

reaiidade aparente - a mat-erialidade das coisas capt-adas de :forma 

brut. a numa :fot-ograf'ia e reaLidade interna vi st. a como 

mobilizaca.o interior, que ordena as nossos at.os e lhe empres'la 

signi:ficados 

document..3:.r i a. 

const-i t-ui uma das r azoes mot-r i zes da :fot-ogr afi a 

Com isso~ parece querer dizer-nos que sob a 

aparencia do mundo estao OS signi:ficados reais. Nao como 

''verdades•• ext.ernas, que uma vez encont.radas t.udo resolveriam .. 

mas como realidade cons~ruida. ~ imagem e obra e nao e para ser 

tomada como demonst.racao final de eventos reais. A realidade 

fo+~O·;Jr3.Iica, conf'rontada com a vida. e limit-ada. Part.icipa ape:;;as 
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na area da percepcao visual e das codiricacoes rigura~ivas. 

A dis~ancia 

documenLacao narraLiva e 

regi st.ro e represen"lacao. 

en~re documen~acao descri~iva e 

do mesmo Lipo da exis~en~e enLre 

Cada uma aciona uma relacao ent.re 

observacao e criacao que lhe e propria. Por isso, ao inves de 

considerar uma a evolucao da ou~ra, prererimos a ideia de que 

ambas formas de documen~ar man~em relacao sincronica ent.re si. 

Sao manifes~acoes diferenLes que possuem por base o mesmo meio: a 

ro~ografia. Numa analogi a com a "1 i ngua .. ~ a 

document...3..ria~ nest.a f"ase,. e vist.a como sendo convencional,. urn 

ins~rumenLo de analise e inLerpre~acao do real. 

Colocado des La f'orma, a roLograria document.aria 

aparenLa proclamar o "reinado" do ro~6graro sobre a realidade. 

Talvez a enrase educativa e moralista, dada a f'oLografia social 

pelos pioneir-os do genera, ref'orce essa impressao. Mas a 

preocupacao C sses aut.ores nao apont.ava para esse debat.e, mais ao 

f'ei~io da filosofia. Seguindo a Lradicao fo~ograf'ica realista, os 

Iot.6graf'os document.arist.as personif"icaram uma rupt.ura dent.ro da 

praLica Ce concepcao) f'o~ograf'ica. Reagi ram ao doc'U.l'Ftl9n tar i srru::;; 

i.n.erente par consider.3.-lo insu:ficient.e para novas exige?ncias de 

ordem esL9tica, comunicat.iva e persuasiva. Para mant.er-se f'iel ao 

espirit.o dos pioneiros da fo~ografia document.3.ria, deve-se 

encara-la como urn genera que se esf"orca por t.ornar evident.e a 

realizacao fotografica como a~o criativo, tao parcial quan~o 

qualquer at.ividade humana. Neste caso. a Iot.ografia document-aria 

pode ser consi derada como u:m.a t-entati va de reconheci ment.o do 
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Suj ei t-o f"ot-6graf'o como ser part-i ci pant-e que, t-en "l-ando f'ugi r dos 

esquemas apr i si onant.es, i mpost.os pel o aut-omat.i smo da maqui na, 

busca invert-er o quadro e emergir como Aut-or. E que, ao inves de 

outros meios ja conhecidos, se expressa sabre os problemas 

sociais usando a f'ot.ograf'ia. Para o document.arist.a nao seria o 

f'at.or mecG.n.ico da f'ot.ograf'ia que impediria a manif'est.ac;:ao da 

personalidade do f'ot-6graf'o. 

C:redit.ar a f'ot.ograf'ia urn carat.er nev.tro, por causa de 

seu processo particular de formacao de imagens, signiiicava 

colocar a m.dquina como nU:cleo cent.ral da discussao sabre a 

prat.ica f"ot-ograf'ica. Os document.arist.as quest.ionaram essa relac;:ao 

considerando-a f'et.ichist.a. Vao propor que se considere o Sujeit.o, 

o f'ot-6graf"o, como eixo cent-ral da discussao f'ot.ograt'ica. Por isso 

a Pr8.xis passa a ser det.erminant.e, pais engloba a pr.3.tica do 

fot.6graio, sua insercao social, sua at.ividade comunicativa, t.udo 

considerado simult.aneament.e. Nao ha nada que impeca, port.anto, 

que a at.i vi dade document-arist.a produza inverdades, que impeca a 

detv.rpacG.o da rea[idade via f"ot.ograf"ia. 

La photoeraphie possede un reaLisms 

tov.t a Jai t personneL, v.ne attract ion 

specifique qv.i n'apparai t pas dans Les 

av.tres formes d'iccustration.. C'est pov.r 

cet te raison. qv.e la m.ajori te des eens 

croien.t de fa9on. impLicite qv.'iL est 

impossibLe de faLsifier un.e 

photoeraphie. Bien. sur, vov.s et moi 

savon.s que cet te foi avev..sl..e dans la 

photoeraphie est souvent mise Q rude 
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Nest-e cenario, 

photographie de msntir, des mente'tlrs 

peuvent prendre des photographies.
55 

OS rot-6graros dOCUmenLarisLaS Lrazem 

ou~ra contribuicaoJ ao colocar a discussao etica no interior do 

debat-e rot-ograrico. Porem, OS quest-ionament-os et-icos apresent-ados 

revelam, principalment-e, as preocupacoes que t-inham por garant-ir, 

senao a ver aci dade, pel o menos a aut-ent-i ci dade da 1 ei t.ur a que 

realizavam do mundo. Essa preocupacao em torno da autenticidade, 

marca dist-int-iva da rot-ograria document-aria, t-inha seu rundament-o 

ancorado t-ant-o em quest-oes subjet-ivas, como em rat-ores 

"exlernos", que est-ao alem do poder pessoal do rot-6graro. Era 

precise garant-ir que a divulgacao e circulacao das obras 

IOLograricas nao alt-erassem 0 sent.ido, 0 delicado equilibria, da 

autenticidade buscada. 

Do pont-o de vist-a subjetivot OS aut. ores est.avam 

preocupados em razer valer o pont-o de vist-a que t-inham sabre os 

assuntos abordados. Chocados com os desniveis sociais, a falta de 

sensibilidade demonstrada diante de situacOes degradantes, os 

fot6gra1os.acreditavam no comprometimento de suas atividades e no 

papel conscientizador que eles lhe empr est. a. vam. Optar 

signiiicava mentir. Lewis Hine engajou-se numa cruzada contra a 

exploracao do t-rabalho in!ant-il, com sinceridade e honradez, 

porque acredit-ava que t-al sit.uacao era degradant.e e precisava ser 

mudada. Cient.e de que nao at.ingiria a unanimidade da sociedade 

55 L .. '! ,N_r". • I . . r.:. " ~E?'JJlS, op.Cl.t. p t t7-t20. 
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sabre 0 ass unto~ suas intencOes tinham~ cont.udo, publico 

det.erminado e que era urn pressupost.o razoavel nao est.ava a 

par do problema. Esse publico, uma vez conscient.izado e 

mobilizado, poderia art-icular a resolw;ao do problema visado. A 

autenticidade era, port.ant.o, fundament-al. Era - pode-se dizer 

urn met-ado de assinalar Cfot.ograficament.e) o que deveria ser 

mudado. 

Como :fator "'ext.erno'", estavam as "meios"' que permitiriam 

que o problema em quest.ao se t.ornasse conhecido pela sociedade. A 

fot.ografia, considerada solit.ariament.e~ nao t.em t-ant-o poder 

socializador. Mesmo sendo urn meio que permit.e a mult.iplicacao de 

imagens nao chega a at.ingir, quant.it.at.ivament.e, 0 grau de se 

t.ornar urn .. f'at.o social"". Como e natural. para que a document-ac.3.o 

Iot-ogr.3.:fica decolasse e se tornasse conhecida pelo pUblico que 

vi sava at.i ngi r, era preci so que el a se ali asse aos mei as de 

comuni cacao massi vos ~ ou pel o menos ao uni verso edi t.or i al de 

publicacao de livros. De qualquer forma, para t.ornar-se urn fat.o 

de dimensao social, a fot.ografia deveria buscar maier aproximacao 

com I or mas de producao~ dist.ribuicao e consume de bens 

simb6licos. coerent.es com as tempos modernos e int.egrar OS 

processes da Indust-ria Cult-ural. 

Assim complet.a-se 0 idea~ pr-oer-am.d.tico, caro 

Iot.ograf'ia document.aria, e que Ioi empregado prioneirament.e pelos 

aut. or-es ci t.ados. Thomson, Ri is e Lewis Hine publ i car am 1 i vros 

onde reuniram,. num bloco coeso~ suas imagens. Vale ressallar. 

cant udo, que desses aut-or-es, foi Lewis Hi ne quem reuni u num 
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"corpUS 11 mais def'inido 0 que viemos denomi nando "ideal 

programat-ico" da :foicograf'ia document-aria. As dif'erencas nao dizem 

respeit.o apenas a ext.ensao, coerencia e represent.at.ividade da 

obra realizada. Mas t.ambo?m 0 que e mai s i mpor t..ant.e par a a 

perspec0iva que viemos adot.ando a compreensao do renOmeno 

:fot.ogra:fico, ao dominic de uma sint.axe visual que conf'ere as suas 

f'ot.ogra:fias mais do que beleza, denuncia e descricao. Em Lewis 

Hine ha urn Casament-o f'eliz de epoca e t.alent-o pessoal. cujo 

result-ado e uma o~ra :fot.ograf'ica madura, f'undant.e de uma est.et.ica 

document-ar i sica. 

As i magens de Thomson i 1 ust.ravam o t.ext.o de Adolphe 

Smi t.h, escrit.o dent.ro de uma 6t.ica mist.a ent.re sociologia e 

caridade crist.a. Ambos est.avam preocupados em demonst.rar que a 

relat.o t.ext.ual nao era invencao. ut.ilizaram a :fot-ogra:fia para 

conf'irmar. Est.e e urn est..ado de espi.rit.o que ainda comport-a, na 

relacaa observacaa/criacao, muit.a da document.acao descrit.iva. 

Seja pel a int.encao descrit.iva~ seja pel a preocupacao 

err..i nent.ement.e i nf'or:mat.i va,. consider-ada de maier i mpor'l3.nci a do 

que qualquer manif'est.acao po4t.ica. 

Jacob Riis t.ambem ut.ilizou a f'ot.ograf'ia como 

inst.ru"!lent.o auxiliar. Ele percebeu~ opart.unist.icament.e, que as 

imagens ""incomodavam•• mais do que os v.S.rios t.ext.os de dentlncia 

que havia escri'lo. Par out.ro lado, era jornalist.a, e t..rat.ou de 

adequar o usa da document.acao Iotograiica para a concepcao 

jornalis~ica dos !aLas. 

Com Lewis Hine~ a situac2.o e urn ~ant-a dif'erente. 
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Dest.a f'orma, 

UnLike Jacob Riis, who considered 

himseLf primariLy a reporter and who 

v.sed his pic t'U.I'es sol.el.y to suppl.ement 

his written Hine rel.ied 

chiefl.y on the camera to communicate his 

messaee and wrote very 1. itt l.e once he 

had l.eft the cl.assroom. 'If I coul.d tel.l. 

the story in words he said, 

!56 
woul.dn't have to l.ue a camera. 

• I 

consideramos que a at.ividade de Hine 

processa uma t.radw:;ao signica da realidade que passaria a ser 

f'undant.e da est.et.ica da f'ot.ograf'ia document.aria. Na busca de 

soluc;Oes para as desaf'ios comunicat.ivos que se impunha vale 

lembrar que Lewis Hine t.ambem colocava a f'ot.ograf'ia a servico de 

mudancas sociais - f'oi art..if"ice de elaborados recursos visuais. 

Cient.e de que est.ava limit.ado a usar apenas os recursos de part.e 

da percepcao visual como me1.o comunicat.ivo~ ele buscou 

transcender o Ia~o, a materialidade da aparencia, lancando mao de 

uma sint.axe simb6lica que enriqueceu a linguagem f'ot.ograf'ica. 

Usou a composicao e a tecnica para re~orcar aspec~os que achava 

necessaries. 
57 

Foi neste sentido que eietuou, num novo patamar de 

acao consci ent.e, o que denomi names aci rna de "'t.raducaou si gni ca. 

Em out.ras palavras, buscou,. at.raves da est.rut.ura original que a 

!56 
LIFE LIBRARY OF PHOTOGRAPHY. Document-ary phot.ogr aphy. New 

York, Tiff~-Life, 1972, p 56. 

!57 
Sv.gerimos a leit'U.I'a do capitulo 3 do iivro "Ensayos sobre 

f"ot_oqra!ia"' Cv. bibLioeraji.a) onde Raul. Beceyro~ o autor, realiza 

sueest iva aruil. ise de v.m.a fotosrafia de Le)J.JiS }line~ dando &>nfase a 
reLa;;l:io e-ntre t.ff.cnica e composicG.o com.o representaclio simb6lLc2 

da ~visCo do jot6erajo. Eeceyro ainda CLn"::::rl.isa fotos de Stiee?.Lr:z, 

Strand e Cart i.er-Bresson~ entre outros. 
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ro~ograria represen~a. manires~ar sua opiniao sobre os ra~os com 

que se derron~ava, de expressar sua concepcao de mundo. 

Hine ~inha maier dominio sobre OS limi~es da 

ro~ograria. Nes~e aspec~o. concebeu sua storyte~~ine. uma rorma 

de narra~iva ro~ograrica adequada a dirusao massiva a que es~ava 

des~inada. 

Se OS ro~6graros ar"lis"las ~inham acompanhado a 

indus"lrializacao da ro~ograria e a rormacao da inrraes"lru"lura 

edi~orial adequada - IaLores que impulsionaram a massif'icacao do 

meio com desconiianca, e a~e com desprezo, 0 mesmo nao 

acont.eceu com as document.arist.as. Est.es,. viram nas mudancas em 

andament.o urn progresso,. sinOnimo de democrat.izacao da pr.3..t.ica 

ro~ograri ca. Par em a massif'icac;:ao e dirusao universalizada 

t.rouxeram novas desafios. 

Dent.ro de suas pr6prias carac-lerist.icas, a Iot.ograf'ia 

document-aria, como narrat.iva visual que e, inst.aura det.erminadas 

a"li"ludes que se def'inem como suas .. regras f'uncionais". sao 

··normas·· operat.ivas que auxiliam a dif'erenciacao ent-re varias 

prat.icas f'ot.ograf'icas aparenLemente semelhant.es. 

Uma delas consist.e em "cercar··~ com v2.rias fot.ograf"ias,. 

o problema a ser abordado. Ha cer~a pressao cenLripeLa par 

'"coerencia t.em2.t.ica•• que pode ser expressa pela de"lerminacao 

espacial, ~emporal ou socio16gica. Fo~ograra-se um iue;ar Cuma 

aldeia espanhola, por exemplo), tr-ansformacOes s6ci.o-econ8m..i.cas 

Cmudancas no ambienLe rural nor-t.eamericano)~ ou o mundo do 

trabal.ho man-ual. Na f·ase de r-ealizacao das imagens. essa e uma 
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preocupacao mais IAcil de se resolver, depende da acao proeramada 

para t-al. Assim que o tema f'or bern def'inido, o f'o"l6graf'o pl.aneja 

sua acao. Urn problema urn pouco dif'eren"le consis"le em mant-er a 

mesma ••coerencia"', obt..ida na concret..izacao Iot.ogr3.Iica, na lase 

de dif'usao do trabalho. Est-a deve ser uma exigencia que, se nao 

respei"lada, comprome"le a razao documentarista da f'ase ant-erior. A 

producao das imagens e a divulgacao es"lao alinhavadas pela mesma 

16gica. Por isso OS f'o"l6graf'os document.arist.as encaram a 

divulgacao de seus "lrabalhos como part-e import-ante da producao de 

suas obras. 

Foi o que f'izeram Thomson, Jacob Riis e Lewis Hine ao 

reunirem suas Iot.os num t..odo e priorizarem sua divulgacao na 

f'orma de livros. Essa a"li"lude est-a repousada na conviccao de que 

o sen-lido, na f'o"lograf'ia document-aria, e mais comple"lo quando se 

respeit.a a ~ot.alidade da obra~ a relacao das varias Iot.os entre 

si. A reuniao de varias lotos, sua constit.uicao como obra 

unif'icada, ficaria sendo uma carac"leris"lica da expressao 

::fot.ogra:f'ica document.arist.a_ E par isso que, na relacao com os 

meios de comunicacao massivos, da-se prioridade aos que nao 

segment-em o conjun"lo da obra. Diagramar e separar as folos 

represent-a, nest.e caso, descon"lex"lualizar e hierarquizar urn 

"lrabalho pensado unitariamen"le. Par isso a opca.o par livros, 

exposicoes e pequenas publicacoes, especilicamen~e preparadas 

para as i nst.i t.ui r;Oes de assist.encia social que recorri am 

frequent.emen'le aos Jo+~6gra!os document.aris'las. Pos'leriorment..e~ 

sob o impacto da fotogra!ia jornallstica. a diagr-arr:acao ser-ia 
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ado~ada cri~icamen~e e por de~erminados !o~6graf'os como 

recur so expressive. possibili~ando a ampla u~ilizacao da 

!o~ograf'ia documen~aria nas revis~as ilus~radas que apareceriam 

nas decadas seguin~es. 

Ligada a ques~ao ci~ada acima a de realizar uma 

cober~ura !o~ogra!ica de de~erminado assun~o es~a o ~i po de 

en~rosamen~o que o !o~6graf'o documen~aris~a es~abelece com seu 

assunt.o. Nao ha nada que assegure que v.3.rias !o~ogra!ias 

in~errelacionadas cons~i~uam uma obra de !o~ogra!ia documen~aria. 

E preciso que o espiri~o que as f'undamen~a seja o de n.arrar. E: 

precise que a obra mantenha Lransparencia na sua genese 

consLrut.iva~ enquant.o At.o Fot.ograiico. 

Por ou~ro lado, e comum, por~an~o. que o !o~6gra!o 

documen~aris~a convi va) dispense t.empo~ com seu obje~o de 

at.encao. A Iot.agraiia document.aria 6 a result.ado da coexist.encia 

ent.re Aut.or e assunLo. Nessa coexist.encia reside a caract.erist.ica 

dial6gica de sua a~ividade, que lhe permi~e uma si~uacao de 

equilibria ent.re a assalt.o a realidade) num extrema - t.alvez uma 

caract.erist.ica mais ao gost.o da Iot.ograf'ia jornalist.ica e a 

submissao a realidade, nout.ro extrema 

£ot.ogra!ia descrit.iva. 

mai s car act.er i st.i co da 

Em t.odos esses aspect.. as Lewis Hi ne demonst.rou mai or 

dominic e coerencia que as que a precederam. Talvez, por causa de 

suas con vi ccOes, era nat. ural que mant.ivesse uma relacao 

r-espei'losa com seus r-etrat.ados~ como meio e as realidades que 

fotogra!ava. Seu in+~ere-sse a fotografia tambem con"'lribui u no 
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rerinamen~o expressive de sua a~ividade. Hine nao deixou de 

acompanhar a evolw;:ao dos deba~es sabre ro~ograria, realizados 

pelos art-ist-as. Nao porque ~i vesse i n~eresses eli ~i s~as, mas 

porque ~inha consciencia que a pra~ica e es~e~ica documen~aris~a. 

nas quais colocava empenho em desenvolver, poderiam usurruir dos 

conheciment.os que a sensibilidade ro~ograrica ar~is~ica do 

modernismo concret.izava. Apesar de serem projet.os dist.int.os, os 

varies g&neros ro~ogra!icos man~inham 0 parent.esco de 

const.it.uirem expressOes de uma mesma epoca. 

As cr.it.icas sociais, OS ambien~es urbanos,. a 

concent.racao f'abril e a resist.encia dos oprimidos f'oram t-emas 

abordados com prioridade pela ro~ograria documen~aria nes~a 

epoca. N.3.o par acaso se conf'undem,. as vezes, as denomi nacOes 

''Iot.ogra:Ii a social •• e "':fot.ograf'i a document.ar i a'', sendo que o 

prOprio Lewis Hine se considerava urn ••social phot-ographer''. Mas a 

document.ac;:ao social revel a ser apenas uma das aplicacOes 

~ema~icas possiveis do genera documen~aris~a. 

E compreensivel que nos Est-ados Unidos a Iot.ografia 

document-aria t-enha ganho o reconheciment,o pUblico at.raves da 

documen'lacao social, levada a cabo por Lewis Hine e ou~ros 

aut..ores menos conhecidos, como James van der Zee. Est.e Ultimo 

document.ou regularment.e a vida da minoria negra nort.eamericana. 

Um ~rabalho que se esLendeu do inicio do seculo a~e os anos 30, 

mas que s6 f'oi reconhecido no .final dos anos 60.
58 

Seguindo a 

58 

"Lonqevi dade fo toercijicaH. 
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t..rilha abert..a, surgiram varies f'ot..6grafos que adot..ar-am a photo 

history format, preconizada por Hine. Criaram uma "onda 

document.arist.a" que encont.rou, num publico sedent.o por 

informacOes. apravacao imediat..a. 

6. A CUL TURA EM EVI DENCI A. A EX PERI ENCI A EUROPEI A. 

Na Europa a 110nda document..arist.a"' apareceria mais 

t-arde. As vicissit.udes hist.6ricas, a 1"' Guerra Mundial, a 

Revolucao Russa, os desarranjos politicos e sociais do pes-guerra 

- a14m do peso das t..radicOes art..ist..icas e cult.urais, ret.ardaram o 

surgiment-o do interesse por urn t.ipo de f'ot.ograf'ia realist-a e 

diret.a, como a f'ot.ograf'ia document-aria. E quando comecou a ser 

prat.icada, nao t.eve 0 carat.er t.ao bern def'inido, enquant.o prat.ica 

'lel eol6gi ca, nem tao hist.oricament..e datada, como foi o caso 

nort.eamer i cano. Trat.ou-se, em geral, de cont..ribuic;Oes de 

f'ot.6graf'os isolados, que t.rabalhavam desligados uns dos out.ros, 

seguindo caminhos pr6prios, de feicao existencial mais acent.uada. 

E possivel que por isso a fot.ogra~ia documen~aria 

europeia ~ cont.emporanea de Hine, demonst.re maior variacao 

t.emat.ica, indo da document.acao i nt.i mist. a, lamili ar, com Paul 

Lart.igue, a document.acao de singelos event.os de rua, com Eugene 

At get. ou Andre Kert-esz. Por causa di sso, des sa escol ha t.emat.i ca 

menos social e mais cuLturaL, a fotografia document.aria europeia 

dimin:uido, a partir dos anos 30~ cont Lnuou fotoerafando ate os 
GILCS 80. 
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exi be pouca conot.acao mar ali zant.e e menos i nt..encOes educa t.i vas, 

caracteristicas do documentarismo social. 

Pode-se di zer que, enquant..o o document.ar i smo social 

parece re:fletir questoes da sociologia classica das 

desigualdades sociais, do bin6mio antag6nico pobreza/riqueza - o 

document.arismo que comecava a ser prat.icado com maier IreqUencia 

na Europa ref'letia questoes de uma sociologia da marginalidade, 

dos bairros bo§mios, das prostitutas e eventos do cotidiano 

urbana. 

A jotoerajia na Europa orientava-se 

sobremaneira pecos conceitos do pitoresco 

seja, OS pobres, 0 ex6tico, 0 

ant ieo:J, do importante Cisto e, eente 

rica, jamosa:J do be co. Havia 

tendencia no sent ido de as jotoerajias 

tovvarem ou buscarem a neutraLidade. 
59 

E verdade que as condicOes na Europa eram dis~intas das 

que encont.ramos nos Est ados Unidos. A propria realidade 

geogra~ica europeia, que agrupa num espaco rela~ivamente pequeno 

tant.a diversidade cultural~ histOric~ e social~ foi outro Iator 

que cont.r i bui para que f·osse mai or a var i acao t.em3.t.i ca e a 

disparidade da evolucao dos generos :fotogra:ficos. Aos europeus 

lhes :falt-ava aquele sentimento unif"icador, car a aos 

moviment.os :fotogra:ficos modernos norLeamericanos, de estarem 

const..ruindo uma nacao, de serem as responsaveis pela elaborac;:::ao 

59 
SONTAG, S-usan. Ensaios sabre Iot-oorafia. Rio de Ja..;-,_eiro, 

Arbor~ 1983~ p.e3. 
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de uma est~tica americana. 

Tambem era direrenLe o Lipo de demanda ediLorial, 

responsavel. em ulLima ins~ancia, pela inserc;:ao do ro~6graro no 

mundo da produc;:ao si mb61 i ca, compar~ilhado ~ambem par outros 

a~ores sociais. Na Europa as revis~as ilus~radas eram muit-as, 

abrangiam um universe bas~an~e diversiricado e ja exis~iam ha 

anos. Eram puhlicacOes que~ na epoca consider-ada - is~o e, anos 

20 - come~aram a criar, na pra~ica, urn modele narra~ivo-visual de 

onde resul~aram as reportaeens, ~ao ~amosas nos anos 30. Para um 

:fol6gra:fo que pralicasse a :fologra:fia documenlaria como um 

observador-po9tico dos even~os urbanos, da epoca em que vivia, a 

estru~ura ediLorial das revistas ilus~radas europ9ias servia como 

abrigo e lhe assegurava a subsislencia. 

possi vel de~eclar a permanencia, duranLe cur'lo 

periodo hist6rico, de dilerencas ~emaLicas e esLilis~icas en~re a 

:folograria documenlaria pra~icada nos Eslados Unidos da pralicada 

na Europa. Mas o crit.€-rio dif'erenciador da geograf'ia diminu.iria 

com o "lempo, principalment.e quando a fot.ogralia documentaria 

social passasse a ser pra~icada par autores europeus* como 3ill 

Brandt.,. por exemplo, e a documentacao norteamericana ganhasse 

scn~ido cul~ural, com Walker Evans. 

0 mais import.ante nisso t.udo e perceber que,. COm OS 

europeus, a esLet.ica document.arisLa ganhou ~eicOes mais complexas 

e revelou-se, como g&n.ero, ser mais abrangent.e. A :foLogra:fia 

praLicada na Europa ent.re 1920 e 1940 e um born exemplo disso. 

Era uma at.ividade :fologr2dica que prior izava .. 
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geralmen"leJ as cidades. Como reconhecem va.rios f'ot..6,graf'os, a 

in~encao era mos~rar como era o compor~amen~o da gen~e. do povo. 

Como os obje~os de uso co~idiano, o espaco urbane, a a~qui~e~ura 

e as ves-Li men~as, cons~i ~uiam elemen~os signi:fican~es que se 

pres~avam lei~ura visual e, assim, permi~iam a re:flexao 

cul~ural. Conhecimen~o de epoca e 1 ugar, conhec:L men~o do 

compor-Lamen-Lo humano. 

Considerada des~a :forma, a :fo~ograf"ia documenL3.ria 

europ9i a se esf'orca par parecer uma at.i vi dade que ......... ranscende 

int.eresses poli~icos e a borda OS problemas human as como 

universais. Pode-se iden~i:ficar 0 :fo~6graf"o docu:ment.ar i st. a 

europeu com a /~dneur, aquele que passeia sem pressa, ao acaso, 

ent.regando-se as impressOes e ao espet.aculo do moment..-o. Como o 

fLQ.ne'll.r, o document.arist.a europeu percorre os centres urbanos 

!a zenda reconheci ment.o e descobr indo as pee "Los si gni f.: c-ant.es ali 

onde nao havi a nenhuma "'not.i cia ••, ou event., a .. cent.ral 11
, ,~cor rendo. 

0 document.arisLa europeu vai salient.ar, com sua pr a t.i ca, a 

import.ancia de se saber oLhar para as coisas. 

60 
Sl_lSAN ~ Sontae. 

0 f_l3..neur n.Cl.o se sen.te atra[do pelas 

real.i.dades oji.ci.ais da ci.dade, mas por 

suas esq-uinas esct.U'as e rem.endada.s, por 

sev..s habi.tantes esqueci.dos pel. a 

realidade nG.o-ofici.al. que estd por 

detras da jachada da vida bureuesa e que 

o fot6erafo .,apreendeu, taL como o 

deteti.ve captura o criminoso. ~erifo da 

~nsa1os sobre ~ fo~oarafi~. p 55. 
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autora.:J. 

Era isso que raziam em Paris, nos anos 20, ro~6graros 

como A~ge~. Andre Ker~esz e BrassaY. 0 rrances Eugene A~ge~ - que 

morreria em 1927, aos 71 anos - havia acompanhado as mudancas na 

cul~ura !'ranees a des de a passagem do seculo. Sua obra 

carac~erizada por uma sis~ema~ica cap~ura do cenario urbane e 

personagens das ruas parisienses CFig. 48). 

Andre Ker~esz e BrassaY eram htingaros, mas haviam 

emigrado para a Franca no comeco dos anos 20. Ker~esz ja era 

fo~6grafo e havia documen~ado aspec~os da vida dos hungaros. 

Cultivou, desde o inicio, uma relacao esLreita e complexa enLre 

composicao fo~ografica, moment. a visual e sen~i men~o. Sao 

carac~eristicas que o tornaram mesLre, precursor de Henri-Cartier 

Bresson. 

Em sua maioria as Iot6gralos europeus trabalhavam para 

as revis't.as ilust.radas, Io"lograiavam moda e personalidades. Os 

documentaris't.as nao escapavam a essa regra. A es~ru~ura do 

mercado de Lrabalho era rigida. As revistas encomendavam tamb9m 

algumas at.ividades documentarias e as publicavam como 

r epor ~agens. Sobravam para manif'estacOes mais independent.es as 

exposicoes e a publicacao de livro fo~ograficos. 

Ker~esz par~icipou de varias exposicoes. Enviou 

trabalhos para o "Salao de Fo~ografia Independen~e" CParis, 

1928), para a exposicao "Fo~ografia Con"Lemporanea" CEssen, 1928) 

e para a pr l mei ra exposicao import-ante de f'otografia 

nec-realista, "Film und F'ot-o ... CStutt-gart, 1929). 

Brassal~ que comscou a f'otograf'ar gracas ao 
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de seu amigo Kertesz, publicaria urn livro que o t.ornaria Iamoso, 

em 1933. A obr a, i nt.i t. ul ada "Paris de Nui t.", al em de 1 a ncar 

Bras saY no universe Iologra!ico. e um exemplo do t.ipo de 

~ot.ogra~ia document.aria que seria prat.icada na Europa. Passeando 

pela cidade a noit.e, BrassaY capt.a ora um edi~icio ent.re brumas, 

mais adiant.e uma rua est..ranha, e mais alem uma cena ins6lit.a. 

Realiza, t.ambem, uma ampla cobert.ura dos t.ipos not.urnos, da vida 

dos bares. dos encont..ros boE:?mios, das prost.it.ut..as. 

Pouco depois, na Inglat.erra, Bill Brandt. realizaria uma 

obra semelhant.e t.endo como cenario Londres. 

E normal que, na Iotogralia document.aria social, a 

ligacao ent.re aut.or/t.emat.ica/est.ilo exist.a em ~uncao da concepcao 

moral que o ~ot.6gra~o t.em de sua at.ividade. Geralment.e, pensando 

na ~uncao social de seu t.rabalho, o fot.6grafo adot.a o papel de 

educador e est.rut.ura sua at..ividade de Iorma que ela se con!igure 

como sen do realment.e pedag6gica e conscient.izadora. Nest.e 

senti do, a !otogra!ia documentaria social se auto-at..ribui urn 

espirito ~eleol6gico e ganha Iei~ao de discurso persuasive. sao 

suas part.icularidades dist.int.ivas. Esse projet.o de cunho 

Iluminist.a, mani~est.acao t.ipica de ideologias progressist.as da 

epoca, permanece,· durante muit.o t.empo, como caract.erist.ica da 

~ot.ogra~ia document.aria social. Mas, como demonst.ram OS 

document..ariasLas europeusJ o gS.nero Fotoerajia Docum.ent6..ria era 

mais elast.icot no sent.ido e mais Iluido 

ideal ogi camen'Le-. 
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"A cftma.ra e m.ev. instrv.mento de traba.Lho. Atraves deia 

ve jo sent-i do em. t v.do que m.e rodeia" Cgr i :fo nos so) di ria Andre 

Kert-esz. A prat.ica document.arist.a dos europeus colocava, Ja 

naquela epoca, quest-oes que a :fot.ogra:fia social ainda nao t.inha 

dedicado at-encao. A ligacao ent-re aut.or/t.emat.ica/est.ilo nao mais 

gira em t-orno dos pressupos"los t.eleol6gicos, nem de uma ideia 

edv.cadora. 0 :fazer :fot.ogra:fico e valorizado. nem "lant.o enquant.o 

recurso reL6rico que visava de~erminada ~ransrormacao social, mas 

enquan"Lo expressao da relacao exis"Lencial do :fo"L6gra:fo e seu meio 

cult-ural. Dest.a :forma, a realidade social e considerada como alga 

mais do que objeto. 0 document.arist.a a aborda desde o pont.o de 

vist.a da sua experi€-ncia, a apreende como relacao vivida. Sua 

preocupacao, seu desaiio,. consist.e em conseguir passar 

adequadament.e o signi:ficado da relacao vi vida e t.rans:form3.-la 

numa experiencia est.e"lica Cdocument.arista) social ment.e 

usuf'rui vel. A :fo"logra:fia document-aria europeia parece t.er em 

conta a ideia de realidade construida, de cert.o pensamenLo 

:fenomenol6gi co. E como se af'irmasse que o !''o sen.tido duma 

si t<..J.aciio e o sent i.do que os hom.ens atribuerr>_ a sf. mesrr-,os e aos 

61 
ov.tros, numa fatia de dv.ra<;;Ci.o cham.ada presente." 

E visivel, nesta prat.ica documen"Larista proposta pelos 

:fot6gra:fos europeus, certa humildade quan"lo capacidade 

conscien.t izadora de suas at.i vidades. Suas obras expressam menos 

certezas. 0 prOprio Iot.6graf'o e o pr-imeiro a assumir o carater 
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LYOTARD .. .Jean-Fra..:rv;ois. 6_ Ltsboa~ EdicOes 70, 

1986, p 107. 
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subjet.ivo dos conhecimen~os que~ por vent.ura, sua at.ividade 

produz. E: cert.o que Lewis Hine t.ambem valorizava o papel do 

individuo criador~ como primordial na realiza~ao lo~ograiica. Ele 

mesmo t.es-Lemunha nest.e senti do. Mas~ colocar a 

fot.ogr at' i ca sobre det.erminacoes est.abelecidas por 

at.ividade 

int.encoes 

t.el eol6gi cas signi fica credi -Lar cer-Las i dei as morai s, f'undanles 

do -Lrabalho f'olograf'ico, de uma universalidade que se jus-Lif'ica 

fundamen-Lalmenle dian-Le dos pressuposlos ideol6gicos do aulor. No 

caso de Lewis Hine - assim como de S~ieglit.z - a preocupacao era~ 

at.raves de sua contribuicao pessoal, const.ruir a "grande nacao 

americana ••. Neste caso, al em da sensi bi 1 i dade pessoal , ha urn 

ideal que, prelende-se, deve ser comparlilhado pelo publico. 

0 preco que se paga~ as vezes~ com a universalizacao de 

intencOes ideol6gicas, na Iotografia document.aria social, eo de 

t-ornar i ndi sti nLas as di.ferencas human as ou, pi or, as 

cont.radicOes sociais. Muit.as vezes, a exalt.acao humanista e 9pica 

que a document.acao social costuma fazer dos trabalhadores e 

cri"licada por t.ranslormar 0 que e humilhant.e no "mais linda dos 

mundos"'. As vezes ocorre o pi or. Os Iot6gra!os sao "acusados"' de 

explorarem a mis9ria para se autopromoverem. 

Curiosament.e. a fot.ografia document.ciria social 

encont.rou grande adesao na jovem repUblica socialist-a da Uni2.o 

Sovielica. Os bolcheviques adolaram t.ambem com int.encOes 

conscient.izadoras educat.ivas OS meios docwn..ent..ais de 

expressao como os mais adequados para t.ransmilir "a verdade dos 

fates". Os comunistas acreditavam no sen~ido t~.eJ.e-olr_:,~.:_,:o da 
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hist-6ria. A revolucao vi~oriosa era apenas o inicio de urn 

processo hist-6rico Cinevit.avel) de derrocada do capit.alismo e 

const..ruca.o do comunismo. ''A verdade e revolucion3.ria"" era urn lema 

que, na~uralmen~e, colocava em evidencia meios de expressao que, 

como a ~ot.ogra~ia, t.ivessem ~ama de realist.as. Por out.ro lado, o 

pot.encial mobilizador e emocional das imagens t.ambem eram ~at.ores 

~avorecedores. Sabido e a import.ancia - e apoio inst.it.ucional 

que Lenin dava ao cinema. E, sobreLudo, eram meios que permitiam 

f8._cil reproducao mec.3.nica e, consequent..ernente, divulgacao massiva 

das mensagens que transmitiam. 

Nada mais natural, port.ant.o, que OS ~ot.6gra~os 

sovi€-t.icos se atirassem a document.ar as realizacOes sociais da 

jovem revolucao e, mant.endo a mesma linguagem documentarista, a 

mesma fidel. idade aos fatos, denunciassem as mazelas do 

capit.alismo. A ••realidade'' !ala ''por- si"', a f'ot.ografia apenas 

evidencia o que ''j2. se sabe''. 

Mas o ~ot.6graro documen~arist.a europeu como Kertesz. 

At-get., BrassaY~ Robert Doisne&u, Bill Brandt e out.ros 

milit.a nenhuma de or-dem Leleol6gica em r-ela~ao sua 

a~ividade. A capacidade corscientizadora da rot.ogra~ia e colocada 

sob suspei t.a. 0 Iot-6graf"o documentar i st. a se sa be, comn nunc a,. 

como ~ilt.ro cult.ural. 

A obra que sai das maos desses aulores e variada. 

Document.a-se a condicao de vida dos t.r-abalhadores e est.r-utura de 

classes na Inglat-erra CBill Brandt-)~ Vlda not.ur-na e rrarginal 

C8randt., BrassaY e Atget). ~udc v1s"lo a~rav§s dos cos~~~=~ dos 



bairros t.radicionais, t.ransf'ormando OS objet.os pessoais em 

element.os signiricant.es, como se rizessem eco aos verbos do poet.a 

"De todas as obras h1.1111.Q.nas, as que m..ai.s am.o 

sao as que foram usadas. 

Os recipientes de cobre com as bordas achatadas e 

com. m.ossas 

Os earfos e jacas cujos cabos de madeira 

Foram eastos por muitos maos: tais jormas 

sao para m.im as m.a:..s nobres''. 
62 

Reali zam uma vast. a campi 1 acao de gest.os, poses e aut.o-i magens 

CAugust.e Sander) e da condicao cult.ural do europeu dos anos 

20/30 CFig. 49). 

Como out.ros modernist.as daquele t.empo, OS rot.6graros 

documen~arist.as europeus reagiam~ diant.e de urn mundo desorientado 

e em mutacao acelerada. com uma obra bern particularizada. At.raves 

de composicOes inovadoras !acilit.adas pelas cameras miniat.uras 

de 35mm, recem i nvent.adas e imediat.ament.e adot.adas, pel a 

1 i ber dade de movi ment.o que per mi t.i am e visual si mb6l i cament.e 

rico~ eles recolheram e exibir-am Iat.os e situacOes cheios de 

at.ualidade e lirismo. A o:Ora result-ante ulLrapassava as regr-as 

t.radicionais de composica.o e do usa da Iot.ograf'ia. 0 lot.6graf'o 

document.arist.a comecava a revelar a exist.E-ncia de urn mundo com 

leis pr6prias. Eles criaram o mundo que report.avam. 

A Ii gura do f'o"l6gr.a.f'o document...a.r i st. a comer.; a a- t..amar 

Iorma como sendo aquele ser que vivencia sua r-elaJ::;ao com sua 

62 
BRECHT, Berto< t. 

tr-ad<..lCCiO de Pa_"J_;,Le C-isar s,-::<uza), SOD PauLo, Brest[' -·se. p. 92. 
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6-poca. com sua sociedade~ at.raves de uma atividade Iot.ograf'ica 

real isla. El e e aquel e ser que lenla caplar o espi r i lo de seu 

t-empo~ e dialogar com seus contemporaneos,. usando a Iotograf'ia 

como instrument-a de reflexao sabre os problemas que alligem seu 

mundo. 

Entre ~as =tua~es tendencias~ cabe 

distineuir dos erandes corrientes: Los 

fot6erafos para quienes ~a imaeem. es urn. 

m.edio de expressar~ at raves de S'US 

pr6prios sentimientos~ Las preocupaciones 

de nuestro tiempo. Se sienten a~udidos 

por Los probLemas humanos y sociaLes~ 

' 'd 63 
v~ven comprometL os. 

Por isso aplicam a !ologra!ia documenlaria a lemalicas 

Lao variadas. Mas o fazem de urn modo distinto de como ocorre na 

documenLacao inerente. Eventos pooem ser captados, porem sempre 

procuram aqueles que possam ter significado geral~ que transcenda 

o mero ralo. A fotografia documentaria procura dizer coisas 

import..ant.es sabre o mund0 e. te:.lvez mais slgni!icat.ivo ainda. 

revelar aspectos novas da realidade social, que se pres'lem a 

rellexao sobre a condi~ao humana. Assim como ocorre com o 

f'ol6gra!o documen'larist.a social, a ali vi dade Iot.ogr.3.Iica 

document.arist.a requer dedica~ao e planejamenlo. 0 projeto 

docu~Entarista~ contudo, perde sua Ieicao t.eleol6gica sem perder 

seu pro! undo humani smo. 

63 
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Desta :forma, a :fotogra:fia documentaria se coloca na 

f'ont.e de uma nova percepcao s6cio-est€otica. Produz uma narracao 

sobre o mundo. Torna, com isso, essencial a Iigura do narrador. 

Mais ainda, exige a presenca do narrador-consciente de sua 

atividade. Que consiga, com sua producao simb6lica, concretizar a 

apropriacao das necessidades do presente, e :fazer da atividade 

Iot.odocument.arista urn coment.Ario sabre o mundo. 

0 g€mero Fotoerajia Docwnent6.ria, mesmo sendo :fei to 

como documentacCio, t.ranscende a mimese, a c6pia. A passagern da 

docum.enta-;:Ci.o inerente para a jotoerajia docum.ent6.ria signi:fica, 

em ultima inst.ancia, uma 

documentaria da :fotogra:fia. 

mudanca do uso da potencialidade 

Ant.es, uma si na, o :fundament. a do 

con~eUdo; agora, convert.e-se em recurso da linguagem fot.ograiica. 
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v 
FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA "cLASSICA". 

"A" -

A EMERGENCIA DA INDUSTRIA CULTURAL. 

0 espa~o social da produ~ao ro~ograrica documen~aris~a 

como elemen~o es~ru~uran~e do genero. 

Quando 

ci.enttfi.ca 

orga..ni.za..r 

ci.enti..st.a. 

as sua.s 

0. RepUbli.ca 

elementos 

crl.a. 

de 

0. ci..&nci.a., 

enca.rr-ega.do 

apli.ca.cOes 

de 

do 

0 CNRS, elo. na 

ra.ci.ona.Li.da.de 

i.ntroduzi.u 

externos 0. 

ci..da.dela. 

esta... 

sobr-etudo 

a.vali.ar 

que a.o 

para 0 

um orca.mento, 

desejo de 

di..ri.gente 

r-emete 

sat i.sf a.zer 

n&o 

ma.t.s 

uma 

curiosi.da.de quanto O..S leis da. natureza.. 

Jea.n-Fr-a.ncot.s Pt.ccr-d 

Depois de varias ~en~a~ivas e alguns resul ~ados 

int.eressant.es~ mas acanhados9 a imagem Iot.ogra:fica se rendeu a 

reprodu~ao t.ipogra:fica. Para isso precisou an dar urn longo 

caminho. E verdade que as revistas ilust..radas~ onde a i mag em 

~inha st.a~us preferencial sobre 0 t.ext.o ~ nao const.it.uiam 

novidade. Ja em 1850, exi st.i am mui t.as f·unci onando em var i as 

cidades europE?ias~ nor-t.e e la'linoamericanas - Rio de Jane-1ro com 

"6 Illust-racao" e Cidade do M.?xico com "Revist.a Universal•• - e na 

Aus~ralia. Mas nes~es casos a ~ransposicao da imagem ro~ograrica 

para a pagina d~ revis~a era realizada de maneira indireLa~ via 

gravuras rei ~as em madeir-a~ desenhos ou pin"luras. 0 que, 

na~uralmen~e, acabava descarac~erizando o ~rabalho :fo~ograrico. 

Soment.e na d6cada de 1880, com a invencao do cLiche. i mag em 

fotogr.3.f'i ca e "LexLo passaram a ser i mpri midos juntos e com 

resultados salisfat6rios. r:::cn,ecava uma nova revoluc;au para a 
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rologra1ia e para 0 mundo editorial. 

Mui t.o cont.r i bui ram as t.r ansi' or macOes qual i t.at.i vas que 

alleravam os equipamenlos rolograricos ulilizados ale enUl.o. As 

placas secas, o Iilme Ilexivel e pancromat.ico, as camaras manuais 

porlaleis, lambem sao da decada de 1880. A reuniao de avano;os 

lecnol6gicos de areas arins Cdas arles lipograricas e 

rolograri cas), somados as allerao;oes em andamenlo, na area da 

produo;ao e consume cult.ural,. ali cerc:ar am as bases de uma 

verdadeira ''explosao•• Iot.ogra.Iica na sociedade. A partir de 

ent.ao, o universe de abrangencia t.emat.ica da fot.ograiia teve seus 

limit.es expandidos, o nUmero de prat.icant.es amadores cresceu 

brulalmenle e a quanlidade de rolograrias em circulao;ao arirmou a 

lendencia de massa do meio. 

A ent.rada em cena do novo cont.ingente de f'ot.6gralos 

ger ou r eacOes var i adas. Pelo lado mat.erial9 como j2. ci t.amos 

ant.eriorment.e, redundou no aparecirnento de numerosas empresas que 

se dedicaram a suprir o crescent.e e promissor mercado consumidor 

de mat.erial Iot-ogr3.Iico. sao empresas que indicam~ de agora em 

diant.e~ a t-end9ncia do mercado fo'lografico. Pelo lado editorial, 

Iortaleceu a indUstria baseada na producao de albuns de arte, de 

viagens turisticas e ex6~icas. 0 cartao pos~al turistico tambem 

virou mania mundial, aproveit-ando o formato, ja abusivamenle 

expl ora do, das "'cart.e-de-vi si t.e". Enquant.o i sso ~ oui...-ra .irea que 

comec;:::ou a mani f'estar puj anc;a, prennnci a..ndo a i rnportanci a que 

~eria durant-eo seculo XX, foi a da rotografia publicitAr1a. 

amador. e as 
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cor respondent_es, represeni:._a urn momeni:._o cr i i:._i co. Os ret_rat_i st._ as 

recebem urn Ultimo impulso, no final do seculo passado. e perdem 

gradat_ivament_e a aura e a !uncao, na medida em que cada !amilia 

passa a cont.ar com "seus"' pr6prios Iot.6graios. A decadE-ncia do 

r-et.rat.o e refl exo, por out.r o 1 ado, da preponderancia que a 

reproducao mec.3.nica passa a t_er sabre a individualidade e 

criai:._ividade. Ap6s Disderi e suas "cari:._e-de-visii:._e", o proprio 

o~icio de relrat.isla sofre abalo implosive. Muitos correram at.ras 

do e~riqueciment.o Iacil, proporcionado ent.aa par essa at.ividade, 

in!lacionando-a de i:._al maneira que na Franca, em 1891, exisi:._iam 

mais de mil est.abeleciment.os para ret.rat.os~ ocupando mais de meio 

milhao de 
64 

pessoas 0 i:._rabalho de rei:._rai:._ist_a salvo algumas 

excec;Oes t.orna-se mecanico e impessoal, dada a concorrencia 

existent-e. Diant.e dest.e quadro~ o numeroso cont.ingent.e ret.ratista 

perde sua -<- -.a. uncao, t..ol~na-se excedent...e . 

Para OS prof'issionais de out.ras areas .. me nos 

i nt.er essant.es aos olhos dos amadoresJ a ent..rada do novo 

cont.ingenLe t..ambem desencadeou reacOes iradas e crises. No campo 

artis'lico, ilustramos com as declaracOes de 

Baudelaire~ a massif'icacao f'oi t..rat.ada como Ionte da per-da de 

pres~igio e Lrivializacao de uma imagem que, como se pouco fosse~ 

Ja era mecd.nica.t. Enquant_o lSSO OS ari:._isi:._as !ol6grafos 

protagonizavam uma ruga em dais ser..-lidos opost...os, 

distanciar-se da pr.3.t.ica arn~rlura: uns investem na u~ilizac3o de 

v. FREUND, .,,· ',; 

1983. p 79 -83. 
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tecnicas como carvCio, o brom6leo e out.ros efeit.os considerados 

impressionislas - ou simbolislas~ no case dos ar~isLas brit§nicos 

- enquan~o ou~ros aprofundam a relacao direla da fo~ografia com 

seu relerenle e9 sem abrir mao de tecnicas 

f'ot.ogra!icas, const.rOem a f'olografia moderna, 

es~ranha para os olhos menos ~reinados. 

exclusivament.e 

direta, pura e 

Por~anlo, a pressao do con~ingen~e amador conlribuiria 

indiretamenle para 0 surgiment.o de novas mani:fest.acOes 

fot.ogrfilicas, em alguns casas, ou pelo rnenos para a readequac;:ao 

de alguns generos ja pralicados. De uma forma ou de oulra, um dos 

re:flexos da massilicac;:B.o da prat.ica Iot.ografica vai ser o de 

for car uma projissiona<izacao crescent.e. A fo~ografia 

profissional se ergue enquan~o campo nilidamenle demarcado e 

di!erenciado da pr.3.t.ica amadora. Nao sao somente os arli st. as 

fot.6graf'os que se- diferenciam. Mesmo no caso das f'ot.ograf'ias de 

Vlagens, de evenlos do co~idiano, assim como da folografia 

documentaria profissional, a distinc;:ao em relacao ao contingenle 

amador tamb&m se 'lorna nit.ida. 

A difere-nca se est.abelece~ primordialment..e, no int-erlor 

d,::.. t:;rat.ica f'otogr2.fica~ no significado exist.encial que ela tern 

para o folografo au~or, e que configura uma si~uacao social 

valida somen+_e para esses grupos~ nao se aplicando aos amadores. 

A massiiicac3.o da pra.Lica Io+.-ogr3.fica pode t.er si gru f i cado 

democrat-ico. rr~_:_::!S o que per-manece como cert.eza e que essa sua 

tran.sformar;3o 

do ql.J& 0 -S'Sjfi;lf;O da 



fotogra:fica profissional e p(iblica incorpora elemenleos complexos 

e varia.dos que ult..rapassam 0 ambito rest.rit.o da psicologia, da 

subjeleividade, do impulso individual. Agora, mais do que anlees, o 

esr•aco em que se da a producao f'ot.ogrfd .. ica documen-taris"la e 

pc~rf'eit.ament.e idenlif'icavel e chancelado socialmente. 

Na disleincao enlere urn lerabalho documenlearislea e a 

documenlea.;:ao i nevi lea vel est.a, leambem presenlee na foleogra:fia 

amador a cancorrem varies i at.ores. Al€-m do grau do dominic da 

arlee de represent..ar f'oLogr.3.f'icament.e, esUi a relacao 

estabelecida. atraves de sua atividade, com a realidade prim.3.rla 

e com a di:fusaa social dessa at.ividade. Finalmente, a relacao 

leotal com a di vi sao social do ler abal ho, 0 Luear sociaL do 

lerabalho do fole6gr a:fo. Por isso, tarna-se muit..a complicado 

abo!~ dar 8_ --:-vol ucao da fot.ograf'ia documentaria desconhecendc as 

condicOes se desenvolvia e na qual t.rabalhavam OS 

f'ol6gra!os concretament..e. Para isso~ e necess.3.rlo considerar as 

det-erminac;Oes da siluacao cul"Lural sabre a atividade. Ousamos~ 

inclusive~ acr- edi t.ar que a evol ucao e 0 exi "Lo d. a fot..ogr af l a 

doc-ument.ar i a. do final dos a nos 20 ate meados dos a nos 50, se 

deve a uma serie de complexes fatores, dentre OS qua2s a 

apropria-e.ao da Iot-ograf'ia pelo Tormalo da Inrl!;stria Cult.Hral e um 

d(JS rna.; c;;;: i mpor t.ant es. 

Por a document-.iria leal c,·:._,mo a 



v1 c;la de "genero folografi co", perlence ao rol de preocupar;:oes 

e·~;t8'Licas e E-ticas caracteristicas do modernisrno e nisso encont.ra 

parceria na literatura, pint.ura e no cinema, apesar dest.e t.er 

surgido um pouco mais t.arde; 

* porque a preocupacao document..arista. na sud ver-tent.e 

dada a ideologia que geralmente a fund,"nenta 

condic;Oes de difusao massivas. Era precise atingir a enver·r;adura 

de urn "f'at.o social" e, justi:ficar assim, sua ident.i:ficacao com 

projetos ~ransformadores; 

* porque condicOes sociais determinadas come 

educacao universal aumento numer i co de ptibl i co 1 ei tor~ lutas 

politico/sociais eo c:Tescimento da organizacao e a at.ividade da 

sociedade civil conf'ormam uma opiniao pf1blica crit-ica que se 

most.ra recept..i va as mensagens de denUncia do document.ar:smo 

social. Par outre lado~ e a mesma oplniao pUblica que v& com bons 

ol hos a novi dade est eli ca da tradw;:ao fot-ograii ca en tao efet 'Jada, 

c~e representa fatos do coLidiano e da vida cultural da socied2de 

com lirismo e bPleza. Surge~ nessas mesrnas cond1--;0es hist6r1c:as • 

. S!Jrrd. dor 

i ccnstant.e na demanda por 

invest.iment.os no set or, Aparecern. rruitas 

volt,adas para suprir as necess.1d.::o.des m;;n:;f,_-.:t_.:.<;-.::,r.:.. 

pode esquec:er que 0 

.=:-,it+,Tial rle 

')''dl zente ( r·-m ,___::) f;;r,, 

jUSl1f1ca 

publicacOes 

'!0 mer-e ado 



Essas condicoes coexistiram no inicio do seculo, cada 

uma com seu tempo hist6rico especi:f'ico, com sua evolucao 

particular. Antes de haver qualquer preocupa.;:ao documentarista 

por parte do mercado editorial, como urn todo, alguns :f'ot6gra:f'os 

esparsos a prat.icavam e tinham uma recepcao timida e 

set or i zada. Mesmo cr uzadas moral i zantes, como a de Jacob Ri is e 

Lewis Hine, s6 tiveram relative sucesso por causa do casamento 

Ieliz en~re imprensa e a crueza das imagens no primeiro caso -

e a ajuda divulgadora de entidades civis, no caso de Hine. 

Para a :f'otogra:f'ia documentaria tudo comecaria mudar com 

0 apareciment.o das revist.as ilustradas dest.e seculo e 0 

r econheci ment.o do mere ado edi t.orial livreiro,. alem da 

estrut.uracao de uma rede de locais voltados para a exposicao de 

i'ot.ogra:fi as document.arist.as. ?or em, t.alvez nada disso t.eria 

ocorrido se nao f'osse o crescent..e amadureciment.o de urn pUblico 

que agora se most.rava sensivel ao apelo document.arist.a. 

1. A FOTOGRAFIA DOCUMENTARih E A FABRICACAO DE SEU ESPACO. 

ESSENCIA ESTETICA X INDG'STRIA CULTlJRAL? 

di.z 0 homem Fa.tos homem que 

desconhe-cendo que OS fa.tos sao f a.ntasi.o.~ e mesmo 

que n&.o f ossem no. hora. em que siio escri..tos, 

em que sao ti..dos". 

0 sao no. horo. 

Barry Stev_ens 

Sit.uados num pont.o de in~ersecao,. ent.re o art.ist.ico e o 

jornalist.ico,. OS f'ot.6graf'os documentarist.as recebem 

favoravelmente o avanco da :ndUs~ria Cul t.ural na area dos 

jor-nai s ~ revistas ilustradas e livros. Para a fot.ografia 

document.ar i a social , hurn .. ani st. a e mi 1 i t.ant.e, cumpr i a -se assl m um 
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de seus pr ecei t.os basi cos. As den unci as das mazel as soci ai s nao 

mais ficariam rest.rit.as aos que por elas damonst.ravam 

preocupacao e das quais t.inham perfeit.a consciencia mas, a 

m6dicos precos, est.ariam ao alcance de quem quisesse adquirir as 

publicacoes que abriam espaco para est.e t.ipo de fot.ografia. E as 

publicacoes surgiram em numero crescent.e. 

De forma bast.ant.e diferenciada, para cada case, 

Iossem as revisl.as ilust.radas, os jornais ilust.rados, livros au 

exposicoes - o fat.o de haver agora uma Pub~ica9&o volt.ada para a 

difusao massiva da propost.a, uma inst.it.uicao t.ambem produt.ora de 

bens cult.urais, num cont.ext.o de Indust.ria Cult.ural, implica no 

est.abeleciment.o de novas relacoes de mercado, variacao de valores 

simb6licos e da dist.ribuicao do poder e do conheciment.o social. 

A criacao de grandes organismos volt.ados para o mundo 

edit.orial era urn processo em lase de amadureciment.o~ dilerenciado 

para os diversos paises. Em geral, at.e ent.ao, a at.ividade dos 

document...a.rist.as envolvia meios modest. as muit.a. 

pessoal. A prat.ica individual da fot.ografia document.aria exigia 

urn t.ipo de organizacao que era det.erminada pelo ~o~6graio e es~e 

a geria de acordo com seus objet.ivos. Era uma relacao bast..ant.e 

art.esanal, nao s6 na producao de suas provas fot.ograficas, mas 

t.ambem com o mercado. Havia uma aut.onomia relat.ivament.e grande. E 

nesse nivel de aut.onomia que, dent.ro de urn mesmo genera, Ilorecem 

os diferent.es est.ilos da fot.ografia document.arist.a. 

Vimos como as fo"los de A"lge"l diferenciam-se bas"lanle 

das de Thomsom, per exemplo. Al&m da sensibilidade singular, de 

vivenciarem moment..os hist..6ricos part-iculares assim como 
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si~ua~oes geogra~icas ~ao dispares cada urn organizava sua 

a~ividade den~ro de urn ri~rno proprio, procurando dar con~a 

daquilo que, individualmen~e, de~inia como seu proje~o 

documen~aris~a. A pressao exercida pelo mercado consumidor, sobre 

as ~o~6gralos documentaristas, era ainda pequena. A propria 

a~ividade ~o~ogra~ica documen~aris~a ainda era urn pouco marginal, 

considerando o espec~ro variado das aplica~oes possiveis do rneio. 

A au~onomia desf'ru~ada pelos au~ores documen~aris~as, 

neste enLao. nao deve ser considerada. em si,. uma caracteristica 

posi~iva. A nao exis~encia de urn mercado cul~ural organizado - ou 

at-e sua ausencia implica em maior-es di~iculdades para ~ornar 

publica as obras. Nao di vul gar ou nao publicar o ~rabalho 

realizado era constrangedor, por mo~ivos que vao da obvia 

necessidade de sobrevivencia Iisica. ao f'a~o de que a obra 

documen~aris~a pressupoe a exis~encia do publico, como f'a~or 

impor~an~e no di<'i.logo que o f'o~ograf'o realiza com de~erminada 

realidade, com de~erminado ~ema. 

Mas na epoca de a~ividade desses f'o~6graf'os - Thomsom, 

Jacob Riis e Lewis Hine o mercado cul~ural passava por 

~ransf'ormacoes que al~eraram bas~an~e as relacoes da f'o~ograf'ia 

documentarista com a sociedade e, consequentemente,. as variantes 

de a~uacao e divulgacao dos ~o~6graf'os. Relacoes de mercado 

p6s-art.esanais
65 

se Iirmavam et apesar de que as poucas opcOes 

Usamos "li1T>a tipol.osia erRpresada por Raymond Wil.l.iams, para 

fal.ar das rel.acoes sociais de patronato e de mercado nas artes. 

Tratam.-se de fases diferentes de prod-ucd.o cul t1..L. ....... al. e sua troca 

monetciria. c.ssas jases podem s-er: a) Arte-sanais - a m.ais ant iea,. 
on.de '"'o produtor independente pOe a pr6pria obra Q. venda.". Neste 
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edit.oriais ainda represent.assem urn problema para quem procurava 

publicar sem ~er side encomendado com an~eced9ncia,. aumen~avam os 

int.ermedi.arios que assumiam a f'abricacao e publicacao de livros 

de f'ot.ograf'ia document.arist.a. Foi assim que Thomsom publicou seus 

livros sobre a China e sobre os bairros pobres de Londres, 

enquant.o Lewis Hine cont.ava com o respaldo das organizacoes 

caso o produtor tem total controle de todas fases da criacao, mas 
e totaLmente dependente do mercado imediato. Encaixa-se 
perfeitamente na situacao de Ateet e ate explica, um pouco, as 
razoes do ostracismo de sua obra. b) P6s-artesanal. - que possui 
duas etapas e duas estruturas um pouco diferenciadas. 

"Em primeiro Luear, o produtor Cno case, o f'ot.6graf"o 
document.arist.a) vende sua obra nao direta.mente, mas a 
um intermedidrio disLribuidor que, entdo, se torna,. na 
maioria dos casos, seu empreeador de fato, ainda que 
ocasional".Cgrif'o nosso). 

Foi o caso de Lewis Hi.ne,. de Thomsom..,. Andre Kertesz., Brassai e 

outros que,. em vd.ria.s ocast.oes, rea"Lizavam. seus traba"Lhos com 
erande autonomia, por conta propria e recorriam as publicacoes e 
aos edi tores apenas para a concretizacao da fase de impressG.o e 
divuleacG.o, atraves da venda do trabalho em forma Ceeraimente) de 
l ivro. Adiantamos a opiniao de que essa vai ser uma. relacG.o que 
vai atrair sobremaneira os praticantes da fotoerafia documentciria 
que,. por motivos esteticos e estruturais da obra documentarista, 
precisam de um espa.co e respei to editoriaL que nem sempre e 
possivei em publica90es peri6dicas. 

''Em. s-eeundo l. uear, o produ tor vende sua obra a 'U.l'n. 

interm..edicirio produlor, e c_o{/'(J5:'cam. a 

0 reLac5es tipicamente capita.Listas. 
investe na com.pra da ob:ra visa.ndo ao 

nosso). 

ins tit ui r~--se 

in.tertr'..edid.r·-io 

l. 'U.CI'O~~. ( gz-- i f"o 

Essa si tua(:'Ci.o taml::nlfi.m 9 m.ui to com"U.J1't da jasE- do s-ur-eiY'I'u&nto e 

ajirmctc1io das revistas i Z.ustradas e- pod.e ser be-m. e-xempl_ificada 

pela atividade da Lif'e da Vu e ate de Q Cruzeiro, entre 

in.Wtc.Goros o"U.tros casos. Mesmo aqui a. variedade de rel.cu;:Oes 

estabe~ec idas e mv.i to rica, sendo de erande import&.ncia ten tar 

descobrir se o produtor Cfot6erafo) vende uma. obra ja acabada ou 
se co~oca a disposicG.o da errcpresa apena.s sua capa.cidade de 
trabalho, podendo ser requerido para as mais variadas tarefas -
ta~ como ocorre normal mente no caso do jornal_ ismo. V. WILLI AH$, 
Raymond. Cul t-ura. Rio de .Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 44-45. 

Suger-im.os a Lei tv.ra de todo capf. tuLo peLa rel.evanci.a para o te-m..a 

que est~r~s tratando. V. idem~ p.33-55. 
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sociais,. para as quais t-rabalhava, para divulgar suas :fot-os. 

At-get- :foi urn cas:o exemplar de os:t-racismo, t-alvez por 

es:t-ar ainda at-uando numa concepcao art-es:anal com - o mercado 

cultural, s:endo respons:avel, ele pr6prio, pela producao e venda 

de sua obra, s:em recorrer a int-ermediaries:. At-get ainda t-eve a 

"s:ort-e" de que algumas :fotos: s:uas:, anteriores a 1& Guerra 

Mundial, :foram adquiridas por mus:eus: preocupados: com aspect-os: 

memorialis~icos ~renLe as ~rans~ormac5es urbanas par que passava 

Paris:. Out-ras: poucas: :for am publicadas: na revis:ta dos: 

Surrealis:tas:, obra dos: es::forcos: de Man Ray em :fas:e s:urrealis:ta-

que adotara o documentaris:mo de Atget como :fonte inspiradora. Nao 

sendo as:s:im, e nao tendo Atget arquivado cuidados:amente boa parte 

de sua obra, pouco s:e s:aberia dele pois normalmente vendia, 

pess:oalmente, s:eus: t-rabalhos: para pintores: que conhecia, para 

serem utilizados na composicao de !undo de suas pinturas. 

Posicionar-se a margem do mercado parece t.er sido uma 

opcao de Atget. Problema muito maior, tiveram aqueles: :fot6gra:fos: 

que viviam em sociedades cujo mercado cultural nao est.ava 

desenvolvido o su:ficien"_,e para absorver e ·divulgar suas obras. 

Esse parece ser 0 caso, por exemplo, dos: :fot6gra:fos 

latinoamericanos:. Se relacionarmos: a mani:fes:t-acao :fotogra:fica 

documentaris:ta com a existencia de canais adequados: para sua 

producao, circulacao e recepcao,. t.eriamos que considerar a 

:fotogra:fia documentaria latinoamericana pos:sivel apenas: a partir 

dos anos 50~ epoca que marca o inicio das grandes t.rans:formacOes 

do mercado cultural lat.inoamericano. Mas as coisas sao mais 

complexas. A t.roca de i niormacOes en'lre OS conlinent.es 
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inevit.avel, exemplos sao seguidos e realidades "hibridas" acabam 

surgindo. 

Nao havendo condicoes edit.oriais para a producao e 

circulacao de grandes moviment.os f'ot.ograf'icos, rest.a a producao 

localizada e de curt.o f'olego. Essa e a caract.erist.ica da vida 

edit.orial da f'ot.ografia lat.inoamericana salvo algumas excecoes. 

Na Argent.ina, em 1898, por exemplo, aparece Caras ~ Caret.as, 

revis~a iniormaLiva e IormaLiva com marcanLe preocupacao social e 

mat.erial grafico de excelent.e qualidade. Revist.a que "desde sev. 

primeiro nWn.ero se converteu no jorna~ ist ico mais 

.. _,....:._ _, __ .. 66 
importante do paLs e da AmBrica por vcirias ~ca~ ~ mas cuja 

divulgacao ficaria rest.rit.a ao II j a -por -si II pequeno mere ado 

edit.orial argent.ino da epoca. Tornando-se, hoje, conhecida gracas 

as recenLes divulgacOes em encon~ros e simp6sios. No Brasil,. na 

decada de 20 epoca a urea das revi st. as i 1 ust..radas europ€d as 

havia desde Vida Domest.ica, volt.ada para fot.os de casament.os e 

assunt..os populares, at..e Q Cruzeiro, passando por publicacoes 

menores como A Cioarrat Caret-a, Fon-Fon, ent.re out.ras. Com 

pUblico cat.ivo, eram revist..as que ainda est..avam longe de se 

const.it.uirem enquant.o jato social.,. como ocorria com suas 

semelhant.es europEdas. Ora por causa da represent.acao 

fot.ografica, ainda pouco at.raent.e, pouco planejada, ora por causa 

de seu limit..ado universe de abrangencia. 

V. FACIO, Sara. "Pesqv.isa sobre fotoerajia. e COLOniaL ism.o 

cul..tura'L n.a America Latina. in FUNARTE. Feit.o na America Lat-ina. 
~ Col6auio latino-americano de Iot.oaraiia. Rio de Janeiro~ 

FUNARTE/INfoto - Co~~..SeLho t-iexicano de Fotoerafia., 1987~ p 155. 
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Const.it.uern realidades dif'erent.es, corn dinarnicas 

evolut.ivas part.iculares, a f'ot.ograf'ia document.aria e o mundo 

edit.orial. Quando ainda incipient.es, pouco usuf'ruiam mut.uarnent.e 

das possibilidades de int.ercambio que promet.iam realizar. Mas, na 

medida em que a imagem f'ot.ograf'ica t.orna-se aplicavel 

reproducao graf'ica e perrnit.e a explosao edit.orial de revist.as e 

jorna.is ilust.radost 0 ant.igo equilibria ent.re producao e 

divulgacao, ent.re produt.or e int.ermediario divulgador, se rompe. 

Ern geral, no inicio o f'ot.6graf'o document.arist.a ve as 

novas relacOes de mer-cado,. e sua vinculac;ao com a IndU:st.ria 

Cult.ural, com bans olhos. At.ent.o, principalrnent.e, para a 

magnit.ude massiva de divulgacao de obras document.arist.as, vai 

conceber essa vinculacao como uma possibilidade progressist.a. A 

reprodut.ibilidade t.ecnica de obras documen~arist.as em larga 

escala e considerada uma extensao da at.ividade document.arist.a. 

Ist.o e bast.ant.e evident.e, principalment.e no caso da f'ot.ograf'ia 

document.arist.a social prat.icada desde Lewis Hine,. e e uma crenca 

que cont.inua at.ual. 

Conceber as possibilidades massif'icadoras das 

publicacoes peri6dicas como f'at.or posit.ivo perf'eit.ament.e 

normal,. se considerarmos que os f'ot.6graf'os do document.arismo 

social ext.raem,. em parte, dividendos do valor moralizant.e que 

inspira suas obras. A denuncia de problemas sociais, realizada 

at.raves das f'ot.ograf'ias, ganhava o dest.aque de jato sociaL ao ser 

reproduzida em milhares de exemplar-es e vist.os por milhOes de 

pessoas. 0 eleit.o .. educat.ivo" da Iot..ograiia document.arist.a social 
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parecia realizar-se plenamente nessas novas condicoes produtivas. 

Mas a ruptura do equilibria existente entre a producao 

cultural e sua di vul gacao. entre a producao de uma obra 

documentarista e sua divulgacao, tal como era estabelecido antes 

da explosao editorial. nao tern apenas 0 lado positive, destacado 

por aquel es que saudavam as novas condi coes de di vul gacao. A 

realidade dos processes em andamento e muit-o mais complexa e 

cont-radit6ria. A institucionalizacao da £ot-ogra£ia document-aria, 

e!et-ivada com sua absorcao pel as publicacoes peri6dicas e 

edit-oriais, acrescent-a element-os novos a prat-ica document-arist-a. 

Element-os, est-es, que apontam para relativa perda de aut-onomia 

cri at.i va,. dependencia mercado16gica,. aument.o de import.ancia 

poli tica e, com o tempo, desgaste da proposta documentarist-a 

~radicional~ com a consequen~e perda de espaco na midia. 

0 seculo XX e palco de "lrans!ormacoes cult.urais muito 

abrangent..es. Na or-ganizacao da ciencia,. do ensino, da produt;ao e 

reproduca.o cult.ural,. na polit.ica e nout.ros variados campos e 

atividades sociais,. OS processes de institucionalizacao se 

aprofundam,. conf'erindo a est.e sr:?culo IeicOes organizacionais e 

mercadol6gicas part.iculares. 

Num processo de institucionalizacao a atividade 

cultural tern seu carater tipi!icador acentuado. Como ja re!erimos 

ant.eriorment.e, ist.o signi~ica, em out.ras palavras, urn aument.o do 

processo pro!issionalizador da atividade !ot.ogra£ica -em geral 

e da document-arist.a, em part.icular. Numa empresa edit.orial uma 

ins"lit.uicao inserida num mercado cult-ural deter mi nado OS 

procediment-os operat-6rios adquirem maior especial i zacao. 
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Det-er mi nadas a-li vidades serao execut-adas exclusivament-e por 

det-er mi nados sujeit-os, reconheci dos social ment-e como OS 

"preparados" para t.ant.o. Essa especializacao-o t.orna recept.aculo 

das expect.at.i vas dos "nao :fot.6gra:fos ". Por out.ro 1 ado, al em de 

rest.ringir a aut.onomia do :fot.6gra:fo document.arist.a, cuja producao 

passa a ser. na maioria das vezes. alga in~egrado,. cole~ivo. essa 

nova realidade o t.rans:forma num produt.or assalariado. 

Porem, o que mais nos int.eressa nest.e processo de 

inst.it.ucionalizacao da :fot.ogra:fia document.3.ria,. 0 

dist.anciament.o que vai ocorrer ent.re produt.or e publico. 

0 processo de pro~issionalizacao det.ect.ado, na.o 

acont.ece como urn at.o deliberado dos :fot.6gra:fos document.arist.as, 

como se buscassem, calculadament.e, o dist.anciament.o da massa de 

novos prat.icant.es da :fot.ogra:fia. Tal processo vinha ocorrendo nos 

direrent.es campos da at.ividade humana e rerlet.ia uma necessaria 

acomodacao das relacoes produt.ivas e dist.ribut.ivas, em obediencia 

a novas normas de sociabilidade colocadas na sociedade. Ocorre 

que 
, 

di.zer que seemento da at ividade humana foi 

institv.ci.onaiizado j6 e dizer que este seemento da ati.vidade 

humana .foi submetido ao control.e social.". 
67 

Ist.o signirica que a 

di st.r i bui cao social do conheci ment.o nao est.a suj ei t.a a vont.ade 

subje"liva dos membros individuais dest.a sociedade. Numa sit.uacao 

de mercado cult.ural capit.alist.a relat.ivament.e desenvolvido, esse 

conheci ment.o social ment.e di st.r i bui do acompanha os desni vei s e a 

V. BERGER, Peter e LUCKNANN, Thomas. A const.rucao social da 
r-eal i dade. 

Petr6po1.is, 
Tra'tado de 

Vozes~ 1985, 

socioloaia 

p 80. 
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complexidade da divisao social do Lrabalho. As direren~as surgem, 

nao apenas 

disLinLas, 

por causa dos sujeiLos se ocuparem com coisas 

mas Lambem porque 0 proprio mere ado re£orca 0 

disLanciamenLo enLre aLividades aparenLemenLe pr6ximas. 

Assim, apesar do conLinuo aumenLo do numero de pessoas 

que passariam a praLicar !oLogra!ia, a pen as OS "£oL6graros 

document.arist.as .. document.ariam; OS "f"oL6graf"os jornalist.as•• 

seriam reconhecidos como os Unicos capazes - t.alvez melhor seria 

dizer competentes de execuLarem as Laref"as a que esLavam 

designados denLro da divisao social do Lrabalho, e assim por 

dianLe. A disLribuicao desigual do conhecimenLo nao e quesLionada 

e a especializacao. 

apro£undada. A cerLa 

pelo 

alLura 

cont.rario,. LendencialmenLe 

a f"oLogra!ia documenLarisLa 

execuLada num padrCio de con!iabilidade criado e exigido pelo 

mere ado Lorna-se Lao complexa que apenas alguns podem se 

encarregar dela. 

As conseqUemci as dessa i nsLi Luci anal i zacao geral menLe 

escapam a compreensao do Iot.6gra!o document.arisLa. As vezes,. est.e 

apenas a percebe quando -se volt.a reilexivament.e sabre sua pratica 

e t.eoriza sabre as diliculdades concre~as de apresent.ar seu 

Lrabalho da f"orma como o concebe. Nao sao poucos os que resisLem 

e quest.ionam a int.romissao de out.ros especial.istas em seus 

Lrabalhos. Especialist..as,. est.es,. per t.encent.es a i nst.i t. ui c;::ao e 

Lrazidos a Lona pelos novas processes de produ~ao culLural, 

volt.ados para areas especificas que, dentro das novas esLruturas 

criadas,. f"ogem do cont.r-ole diret-o do loL6graio. Sao OS 

encarregados pela apresent..ac;ao~ divulgacao e venda do produlo 
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cult.ural. Assim como os responsaveis pelo lucro e exit.o da 

mercadoria processada. 

Porem, as vezes, a relac;::ao mercadol6gica est.abelecida 

ent.re o produt.or-rot.6graro e a inst.it.uic;::ao int.ermediaria e 

assumida com cer~a ~ransparencia. Sao os casas em que os 

document.arist.as se inscrevem nos quadros de 

det.erminada empresa como assalariados, vendendo a capacidade de 

rot.ograrar, t.rabalhando sob empreit.adas. A relac;::ao aut.oral, 

nest.es casos, di vide-se ent.re det.erminada compeU?ncia t<!?cnica, 

que e vendi da,. e a ali enacao' no que se rerere ao projet.o 

documentar i st.. a. Det.erminant.e, 0 int..eresse da empresa 

cont.rat.ant.e, cuja preocupac;::ao concent.ra-se no gerenciament.o 

opt.imizado de seus recursos humanos, em est.reit.a relac;::ao com seu 

projet.o ideol6gico-empresarial. 

As empresas jornalist.icas,. edit.oras de li vros e 

revist.as aproveit.arao a t.endencia inst.it.ucionalizadora dos 

processes 

usuf'ruir 

sociais para seus designios. Descobrem que podem 

do dist.anciament-o de t.aref'as~ provocado pel a 

reorganizacao do mercado cult.ural. Dai~ a aliment.ar o m.ito do 

rot.6graro jornalist.a e do documenlarist.a, e lrala-los como seres 

especiais,. :foi urn passe. Tal di st.anci ament.o exi st.ent.e ent.re 

rot.6graro e 0 publico - at.ingiu t.amanhas dist.orc;::oes, que apenas 0 

rat.o de se publicar com dest.aque algum t.rabalho rot.ografico, ja 

just.iricava t.oda credibilidade dada ao aut.or, 

publicacao que o veiculava. 

ao t.ema e a 

Cant.udo,. e no bojo de t.odo esse processo que surge o 

fotojornal.ismo moderno~ que~ apesar de algumas modif'icacOes 
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inevit-aveis e esperadas, ainda vigora nos dias de hoje e a 

reportaeem fotoerafica. E t-ambem nesse cont-exto social concret-o 

que a fotoerafia docv.m.entaria realiza um salt-a qualit-at-ive e 

quant.it.at.ivo decisive. Sai de sua condicao semi-marginalizada, 

para conquist.ar um lugar de dest.aque, enquant.o genero especi~ico, 

na hist-6ria da fot-ografia e marcar definit.ivament-e, como sua, 

t.oda uma epoca: a que vai de meados dos anos 20, at.e a met.ade dos 

50. 

2. FOTOGRAFIA NA IMPRENSA E SUA FACE POLfTICA. 

Una c a usa 

es una causa 

si. n im6.genes 

perdido.. 

no es sola.mente causa. ignora.da.: 

Serge Daney y Serge Toubi.a.na. 

A nova sit.uacao, criada pelo advent.o de uma Industria 

Cult-ural fort-e e madura,. acrescent.ou variant.es polit.icas 

consi deravei s a prat.ica Io"'logra:fi ca documen'lari st. a e conf'irmou 

uma exi st.ent.e assimet..ria na dist-ribuicao social do 

conheciment-o. 

Normalme-nt.e~ f'ot.ograf'ia document-aria e crit.ica da 

sociedade andam junLas. Talvez isso seja uma particularidade sua~ 

causada por suas caract-erist-icas est.et-icas e por sua concepcao 

enquant.o projet.o. Ou pelo ~at.o de ser uma at.ividade :fot.ografica 

mais ref'lexiva, do que merament.e in:formativa. Algumas vezes essas 

part.icularidades t-ransparecem sem met.aforas, como e o caso do 

document..arismo social e de denUncia prat..icado por Lewis Hine,. 

Jacob Riis e o primeiro Bill Brandt-, ent-re outros. Out-ras vezes a 

visao crit.ica da Io"logr-afia docum.ent.aria aparece mist..urada no 
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lirismo e na sutileza des detalhes de urn levantamento cultural 

des marginais e boemios de uma sociedade bastante contradit6ria, 

como ~~ aparece em obras de Kertesz e BrassaY. Mas, aci rna das 

dif'erenc;:as estilfsticas apresentadas pelos variados aut. ores. 

todos geralmente consideravam seus trabalhos como o resultado de 

urn movimento duple do pensamento e da percep<;:ao. Primeiro, de 

interioriza<;:ao da ext.erioridade. A obr a acabada C e di vul gada) 

represent-a o momenta subseqUente, a materializa.;:ao da atividade 

f'otogra:fica 

interioridade. 

ref'l exi va, vista como exleriorizacao da 

0 f'ato da f'otograf'ia document-aria ser praticada, muitas 

vezes,. como um exercicio miliLanLe, nao anula seu assumido 

carater de singularidade. Ja vimos que a f'otograf'ia de denuncia 

de Lewis Hi ne, ou a mi 1 i tante de Paul Strand, na sua fase 

documentarista, na decada de 30 - nao compromele a subjetividade 

caracteristica de suas obras. Se os aut-ores documentaristas 

acredit.avam estar expressando uma verdade, devia-se,. 

primordialment.e,. ao elevado grau moral da missao em que est.avam 

imbuidos urn Iat.or ideol6gico e a idS.ia de serem :fiE-is aos 

seus sent.imen~os e a uma prat.ica Iot.ograiica diret.a, guiada pela 

honestidade !'rente ao objeto f'otograf'ado - como dissera uma vez o 

proprio Paul Strand. 

0 dist.anciament.o ent.re aut.or e sua obra, provocado 

pelas novas rela<;:oes produtivas e de mercado, vai interf'erir na 

recepcao. A qualidade do trabalho f'otograf'ico ser a honest-a 

expressao da subjet.ividade, nao vai t.ransparecer para o pUblico. 

Mesmo porque ~ como "pUblico'", agora a document.ar i st. a t.em, nao 
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mais soment.e aquele que ele visava e que pot.encialment.e 

consi st.i ria no seu i nt.er 1 ocut.or e. even~ualmen~e. inclusive, 

seu cont.rat.ant.e - mas a massa consumidora de revist.as e jornais, 

cujos limit.es geogra£icos e sociais £icam cada dia mais £luidos. 

E se esse novo publico est.a, na sua complexidade e variacao, alem 

do cont.role do £ot.6gra£o, o mesmo nao se aplica para as empresas 

de publ i cacao. 

A relacao dial6gica com. determ.inado p-Ublico, buscada 

pelos £ot.6gra£os documen~aris~ast insere-se no espaco 

comunicat.ivo da intersubjet.ividade. 0 realismo documenLaris~a 

exist.e dent.ro de determinada perspectiva estetica, valida para a 

fotoerafia direta, e tern seu valor baseado, entre outros ratores, 

na crenca da legitimidade da a£irmacao do direito de se produzir 

urn discurso subjetivo sabre a realidade. Enquanto o publico £or 

capaz de 

mant.em-se 

••ver"' o aut. or na genese da obra tornada publica, 

certo equilibria democr.3.t..ico~ permitido pel a 

intersubjet.ividade. Nessas condicoes o £ot6gra£o pode expressar 

posit.ivament.e, em sua obra~' suas crencas e ideologias. Est.as, 

devem ser percebidas enquant.o enunciados, proposicOes pessoais e 

podem ser absorvidas au nao na relacao dial6gica que 

est abel ecem. 

Muito di£erente a situacao poli tica de t.entar 

"'dial agar " com uma empr esa. Est.a, const-i t.ui -se numa rede de 

int.eresses variados, numa est.rut.ura colet.iva complexa. A razao 

administ.rat.iva que a rege cont.a com mais recursos para absorver 

as variac;;::Oes de seu pUblico consumidor. De maneira dif"erent.e do 

solit-.3.:rio f'ot.6grafo~ as empresas podem se conten'lar- com produtos 
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mediocres e· aumentar sua abrangemcia entre os consumidores. E e 

isLa que fazem, investindo pesado para manter seu nivel de 

vendas, sua audiencia, lucre e in:fluencia. Mesmo que nunca 

consigam obter o controle total do mercado de que :fazem parte e 

nem manipular, completa e solitariamente, a sociedade Csituacoes 

"ideais", tanto quanto ut6picas), nada impede que se programem 

para isto. 

0 discurso :fotogra:fico veiculado pelos meios de 

comunicacao massivos corre,. port..ant.o, o const.ant.e risco de ser 

recebido como urn discurso indeterminado, do ponto de vista de sua 

autoria. Esta dilui-se no espaco nebuloso das relacoes concretas, 

estabelecidas entre autor C:fot6gra:fo) e publicacao. Um tipo de 

relacao que pass a longe dos olhos do publico e cujo 

desconhecimento e :fonte de misti:ficacao e :fetichismo. A obra 

:fotogra:fica e percebida menos como proposicao dial6gica. ou 

expressao subjetiva. sabre sit..uacOes sociais e cult.urais,. 

:facilmente identi:ficaveis por sua objetividade, e mais como um 

discurso in~orma~ivo unilateral. lnformac&o passa a ser uma 

pal avra det.ermi nan-le, provocando I asci ni o enquant.o bem sociaL a 

disposic&o de todos e representando elemento :fundamental na 

estru'Luracao do poder na sociedade. Estar "bem in:formado", mais 

do que um direi'Lo ou uma opcao, vira obrigacao. E. para estar bern 

iniormado e precise consumir a inrormacao o~erecida. 

Enquan'Lo 'Lextos e imagens re:forcam a impressao realist-a 

dos temas ~rat.ados apont.ando como responsavel por isso a 

pret.ensa impossibilidade da camara ment..ir o contexto tambG-m 

j oga urn papel nao rnenos i mportante. M:i nal ~ essas publ i cacOes 
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existem para isso, para inf'ormar, para dar a "conhecer o mundo". 

Elas sao .. janelas para o mundo". "nossos .. olhos - agora bem mais 

autonomos que nos so cor po - que trazem i mag ens de 1 ugar es nunca 

antes vistos e que, provavelment.e, nunca se ira conhecer 

pessoal mente. A producao de conheciment.o totalizada nos 

produtos cul turais of'erecidos. Verdade e Rea~ idade ganham novas 

dimensoes. 0 problematico e que, para se legitimarem socialmente, 

esses conceitos passam a depender das publicacoes. Sua existencia 

est.a sujei~a, cada vez mais, a at.uacao e eliciencia dos meios de 

comunica~ao massivos. 

Nao e de surpreender, portanto, que enquanto atividade 

comunicat..iva e inst..auradora de sent.ido, a praxis f'otograf'ica 

cont.ribua para criar urn comport..ament.o Iet.ichist.a em relac;ao aos 

meios de comunicacao massivost em t.orno da validade das noticias 

e da inforrnacao como expressao da realidade. Ou seja, quando as 

pessoas pass am a t.er como opt:;:3.o i nf'ormat.i va apenas det.ermi nados 

inst.rument.os uma revist.a par exemplo on de al gumas i mag ens 

f'otograf'i cas, conjugadas agPadavel e pl ausi vel mente com text.os 

apropPiados, servem de· Iont-e de conhec i rr>..en to~ a percep;;;:ao 

Cconst.ruca.o) do mundo dessas pessoas Iica profundament..e marcada 

pelas opcoes apresentadas. 

Como amadurecimento de uma IndustPia Cultural, que se 

encarrega de suprir a sociedade com inf'ormacOes e lazer, 

ce!'cando-a por todos os lades atinge-se uma situacao tao 

inusitada quanto a exppessa pelo escPito!' Jose Saramago, num de 

seus romances~ onde nao ver alguma coisa era o rnesmo que nao 

existir ~ vist.o que npara qv.e as coisas· existam duas con..di sao 
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necessarias, que homem. as veja e homem. Lhes ponha nome" 
68 

A 

exper i enci a pessoal e subst.i t.ui da. Verdade e Realidade viram 

at.ribut.os da imprensa, das publicacoes, e as pessoas passam a 

depender del as para acredi t..arem,. para .. conhecer o mundo ... 

Nao e algo que t.enha sido invent-ado no seculo XX. Mas 

soment.e nele at.inge proporcoes sociais t-ao grandes, t-ao macicas e 

abrangent.es. Agora, as dist.int.as realidades parecem ao alcance da 

vist-a. 0 leit.or e recept.ivo a sensacao de est.ar part.icipando da 

producao do conheciment-o. E a :fot.ogra:fia a document.ar i a,. a 

jornalist.ica - est-a la para demonst.rar. Porem, ve-se apenas. 0 

produt.o acabado e assimilado passivament.e, sem crit.icas nem 

re:flexoes. 

A con:fiabilidade publica e obt.ida a part-ir do somat.6rio 

de circunsLancias que envolvem: 

* realismo :fot.ogra:fico e a relacao que a massa t.ece 

ent.re "realismo f'ot.ogr2.Iico" e "verdade". A fot.ograf"ia e valiosa 

porque nos Iornece informac5es; 

* a cert.eza Cinconscient.e) de que, se det.erminado jato 

Ioi f'ot.ogralado,. e parque reaLmente exist.iu. A Iot.ogra!ia at.o 

imaget.ico baseado na cont.igUidade 9,. sempre,. t.est.emunhal. Os 

fatos, esses se aut.o-explicam Cembora exist.am os "t..ext.osu,. a 

dar-lhes sent.ido); 

* credibilidade do aut..or,. o f'ot.6gralo, que "12. est.eve e 

68 
SARAHAGO, Jose. {i jangada de pedra. SG.o PauLo, Circulo do 

l ivro, 1990,. p. 55-56. E, nes ta si tv.w;:iio,. a 1 ndV..s tria Cult ural. 

estci por todos OS Hhow....ens". El.a tv.do vel> tudo denomina. f: por eLa 

que as coisas sao. 
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vi u! ••; 

* e credibilidade at.ribu.f.da "nat.uralment.e" a urn meio 

in:format.ivo que exist.e para isso, para in:formar. 

E de se ressalt.ar, inclusive, que no seculo XX a t.are:fa 

de "in:formar" a sociedade perdeu urn pouco a caract.er.f.st.ica 

part.idaria e :formadora de opiniao publica, que jornais e revist.as 

urn dia possuiram. Tornou-se uma at.ividade '"neu'lra'",. global, urn 

produt.o que se pret.ende ut.il para amplas camadas da populacao, 

t.rat.adas com segment.ada indist.incao. 

0 :fot.6gra:fo document.arist.a, diant.e dessa promocao que 

lhe e agenciada pelas empresas edit.oriais, passa a ser a 

"t.est.emunha chave" dos acont.eciment.os dignos de serem not.iciados. 

Aument. a -1 he, na ver dade, a r esponsabi 1 i dade pol i t.i ca do a t.o de 

:fot.ogra:far. Est-e~ em si, e vulner.3.vel e incomple~o na sua 

t.raduc;:ao da realidade. A simples reproducao da realidade, vist.a 

como urn saber reificado, mais ocul~a do que revela. 

Como assinaiava Brecht, uma fotoerafia 

dos trabaihos da 

prat icarn.ent..e nada 

Krupp 

sobre 

reveia 

aqueia 

organizacEio. Em contraste com a re~aciio 

am.orosa, apoiada n.a aparif.n.cia, a 

co~preensao depende do ~do como 

funcion.a. 0 funcion.am.en.to, por sua. vea, 

ocorre no tempo, e no tempo necessita ser 

expiicado. So~nte o que narra e capaz de 
6<> 

nos fazer com.preender. 

SOJYTAG, Susan. Ensaios sabre :§!. f'ot.ograf"ia. 2flt ed. Rio de 

janeiro~ Arbor, 1981 ~ p 23. 
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Os fot.6grafos document.arist.as mais int.egrados com urn projet.o 

fot.ografico mais conscient.e, sabem muit.o bern disso. Mas o poder 

de decidir o sent.ido da --obra fot.ografica, numa sit.uacao de 

Indust.ria Cul t.ural desenvolvida, muit.as vezes est.a alem do 

cont.role do aut.or. Depende de razoes que s6 a empresa domina. 

Por out.ro 1 ado, em det.er mi nado moment.o hi st.6r i co, o 

pr 6pr i o mer cado edi t.or i al ai nda nao ha vi a def i ni do uma r azao 

mercant.ilist.a como sendo a sua principal. 0 desenvolviment.o do 

mercado cult.ural capit.alist.a ainda processava as mais recent.es 

novidades edit.oriais. 0 imperat.ivo do sucesso ainda nao exercia 

t.ant.a pressao, como ocorreria corn o decorrer do t.empo. 

Por isso repercut.iu t.ant.o a rupt.ura causada pelo exit.o 

da fot.ografia document.aria e o surgiment.o do fot.ojornalismo 

moderno e das report.agens. Not.avel, nao s6 dent.ro de uma 

perspec~iva es~et.ica~ considerando-se ai como reacao a ut.ilizacao 

art.ificialesca dada a fot.ografia pelos moviment.os pict.orialist.as 

e i mpr essi oni st. as, mas t.ambem par r epr esent.ar a super acao do 

jornalismo e document.arismo inocenLe. 

Como parte de um processo cul~ural con~radit.6rio - como 

f'oram normalment.e as even-Los do modernismo- represent-au, para 

mui t.os, urn i nst.ant.e 1 i ber t.ador e de real i za.;:oes democr a t.i cas, 

vist.o que universalizava a inlormacao. 

La introducci6n de ~a foto en ~a prensa 

es un fen6meno de capita~ importancia. 

Cambia La vision de Las masas. C ... ~. Con 

La fotoerafia se abre una ventana at 

m..v..ndo. Los rostr-os de l..os pers-onajes 

piibL icos, Los acon.tecimien.tos que t ienen 
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Lugar en et m.i.sm.o pais y at tende l.as 

front eras se vuetven fam.i t iares. AI. 

abarcar La mirada, el m.undo se 

encoje. <:. .. .) La fotof5rafia ina11!$UX'a los 

mass media. visua.tes cua.ndo et retra.to 

individual se ve substituido por 

retra.to coletivo.M 

Coroando sua visao esperancosa, Gisele Freund ainda 

acredi t..ara que, "La. revista. i lustra.da. lle15a. a. ser un sim.bolo de 

la. m.enta.t ida.d l ibera.l de la. epoca.". 
71 

0 surgiment.o de grandes empresas edit.oriais, 0 

apareciment..o dos grandes meios de comunicac;:ao massivos, 

represent.. am urn desaf'io polit..ico para a pr.3..xis f'ot..ograf'ica 

document..arist..a. Desaf'io, porque aquilo que era publicado nunca 

era apenas urn t..rabalho document..arist..a. Junt..o com a Indust..ria 

Cult..ural surgiu t..ambem o publico indet..erminado e credulo. 0 exit..o 

dos ~o~6grafos nao ~em sua razao de ser apenas na Iot.ogralia mas, 

principalment.e, no f'en6meno cul t..ural que represent.aram as 

revist..as ilust..radas durant..e det..er mi nado periodo hi st.. or i co. 

Crit..icos ou int..egrados, de esquerda ou liberais, os f'ot..6graf'os 

compar-t.ilharam a crenca do poder t.ranslormador de suas at.ividades 

e cont..ribuiram para f'ixar, no imaginario social, crit..erios de 

verdade e realidade que se conlundiam com os crit.4rios das 

inst..it..uicoes em que t..rabalhavam. 

Nao obst..ant..e, o ot..imismo f'oi uma sit..uacao que t..eve 

70 
FREUND, Gi.sel..e. 

BarceLona, Gustavo Giti~ 

?:t f de"'-. 1 07 
- H< P• • • 

La :fot..ograf'ia 

1983, p. 96. 
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pouca duracao, apesar de desper~ar promissoras possibilidades. As 

revis~as ilus~radas, com linha edi~orial liberal, t.eriam vida 

cur~a e con~urbada. Na Alemanha, onde surgiram em pro~usao, nos 

anos 20, ~oram perseguidas pelos nazis~as a part.ir de 1933. Na 

Franca e nou~ros paises - incluindo os Es~ados Unidos - o inicio 

''liberal'" das publicacoes ~oi subst.it.uido pelo pragmat.ismo 

mercant..il,. mais ao es~ilo do rormat.o da Indust.ria Cult.ural, 

rest.ando poucos remanescent..es do periodo progressist.a das 

revis~as para alem dos anos 30. 

Mesmo assim e provavel que a experiencia vivida por 

di~erent.es 1ot.6gra~os, a service de dist.int.as publicacoes, de!ina 

a validade - ou nao das novas relacoes e condicoes de producao. 

Algumas publicacoes !cram, durant.e cert.o t.empo, cent.ros 

!ormadores de ~o~6grafos. As novas concepcoes de t.rabalho nao 

represent.avam ainda impediment..o para a evolucao e mat.uracao do 

~rabalho document.arist.a. Pelo cont.r2.rio,. 0 incent.ivo 

criat.ividade, 

responsavel, 

subjet.ividade e ao t.rabalho polit.icament.e 

eram nor mas. 0 ~ot.6gra1o t.inha espaco para 

apresent.ar a idE?ia de t..rabalho que lhe int.eressava e,. se Iosse 

aprovada no plano geral da publicaca.o,. esperava-se que a 

concre~izasse da maneira mais livre e criat.iva que pudesse. 

Assim, colocava-se a import.ancia do t.rabalho e da ousadia acima 

das consideracOes merament.e mercant.is. 

Foi o caso das revist.as i 1 ust.r ad as alemas,. como 

Berliner Ill us~r i ert.e e MUnchner I 11 ust.r iert.e Presse,. que 

est.imularam as reportagens fotogr.3.Iicas~ um.a i:..ent.a'ti va de se 

con t-ar hi st.6r i as mediant-e i rr,agens sucessi vas. Essas r evi st. as 
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adot-aram relacoes de t-rabalho at-raent-es e inovadoras. 0 est-ilo 

das report-agens :fot-ogra:ficas, OS t-emas document.ados, a 

import-ancia dada a :fot-ogra:fia e a exist-encia de dialogo ent-re as 

di:ferent-es edit-orias e OS quadros que t-rabalhavam ness as 

publicacoes, cont-ribuiram para o :floreciment-o e exit-o das mesmas. 

Com esse per:fil at-rairam :fot-6gra:fos de varios lugares. Gent-e 

quali:ficada, e que marcou epoca, como Moholy-Nagy, Al :fred 

Eisens~aed~. Andre Kert.esz, Mart.in Munkacsi, Umbo, ent.re out.ros. 

Tambem :foi esse o caso da revist-a :francesa Vu, :fundada 

em 1928 por Lucien Vogel . Como as al emas, Vu deu r el evanci a a 

:fot-ogra:fia e mant.eve durant-e a nos uma linha edit-orial 

polit-icament-e progressist-a. Dent-re seus :fot-6gra:fos est..iveram 

Germaine Krull, Kert-esz, Munkacsi, Laure Albin-Guillot- e Capa, 

que realizaria urn sensivel t.rabalho sabre a Guerra Civil 

Espanhola. Out.ras report.agens e t.rabalhos document.arist.as que 

chamaram a at.encao - e ao mesmo t.empo indicam a proximidade da 

linha edit.orial da revist.a com as ideias de esquerda for am 

veiculados em nUmeros especiais, dedicados a urn Unico t.ema, o que 

represent-ava uma ousada novidade para a 9-poca. As:sim,. em 1931 

aparecem Vu au pays des Soviets e L'Amerique Lutte, est.e ult.imo 

dedicado ao New Deal de Roosevelt.. Em 1932 Vu novament.e inova e 

publica L • En.ieme aL Lema.nde, denunciando o peri go do nazismo em 

125 paginas e 438 :fot.os. 

Se no caso alemao, a repressao nazist.a colocou urn Iim 

as experi&ncias das revist.as iluslcradas e seu jornalismo 

democrat.ico, no que se re~ere a Vu~ a varian~e repressiva viria 

par ouLro caminho. DesconLenLes com a linha ediLorial da revista~ 
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e com as declaradas afinidades de Vogel com a esquerda francesa. 

os donos das acoes publiciLarias impuseram a demissao do incomodo 

edi Lor. Em ambos cases fica evi dent.e a i mpor Lancia pol i Li ca dos 

meios de comunicacao massivos nas sociedades contemporaneas. sao 

sint.omas, t.amb9m signir-icat.ivos, da exist.encia de urn processo 

social. marcado pel a Lendencia de t.ransformacao dos produLos da 

IndusLria CulLural. 

C ... ::J o jorn.aL evoluiu, ultrapassando a 

im.prensa part iddria para torn.a.r-se ?...Jina 

pv.bLi.cac;:G.o mais generica. C ... ::JOs jornais 

pa.rti.dii:rios se revel.avam. an.acrOnicos de 

vdrias m.aneiras. Em pri.m.eiro l.uear,. 

E cada um desses propendiam a proLiferar. 

jorn.ais 

partido 

outro 

tendia 

ou um.a 

Lado, a 

a reunir atrd.s de si t..l.m. 

Lasca de partido. C ... ::J Por 

tendencia da revoluc;:G.o 

industrial.,. em que se achava envol.vido o 

jornal. que crescia,. visava a 

consolidacao.C .. ;; Huitos jorn.ais 

cheearam tambem a revol tar-se contra a 

s-ubserviencia a um..a m.dquin.a ou partido 

politicos, e a not.ar no povo um apet i te 

cada vez menor pelas opinioes 

encomendadas e unilaterais dos 

proprietdrios e um apetite cada vez maior 

pelas noLicias. C ... ;; Um ntimero cada vee 

mai.or de jornais afastou-se dela Cda 

imprensa parLidaria) e pri.ncipiou a 

oferecer,. a seementos cada ve2 maiores da 

popv.lac;:do, um prodvto em que ~ noLicias 

eram.. mais irr-~_portantes do que a opini..Cio, 

C .. -~ e no qual os anUncios cresciam 

z-cipidaf'!'dente com a circulacG..o e passavCL-n. a 
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Apesar do 

ser determ.inante para o exi to do jornaL 

Cgri:fo nosso)
72 

ambient.e democr.3.t.ico, vivenciado por 

publicacoes como as ja citadas Vu, Berliner Illustrierte Zeitung 

e Munchner Illustrierte Presse, em seus tempos de gl6ria, elas 

nunca deixaram de ser empresas e, nest..e sent..ido, de possuirem 

interesses tipicos de empresas editoriais. 

Neste contexte produti vo, o trabalho do :fot6gra:fo e, 

geralment.e, salvo raras excecOes submetido a disponibilidade 

espacial Cno sentido literal da palavra) da publicacao. 

delimit.ado, t.ambe§.m, par razOes inerent..es ao processo produt..or. 

Assim, ao sair das maos do autor, tern que passar pelas do editor 

de :fotogra:fia, do diagramador, do planejador artistico, etc. Como 

trabalho :fotogra:fico realizado dentro de uma publicacao, alem de 

represent.ar uma adequac.3.o das i nt.enc;;::Oes expressi vas t.raduzi das 

numa linguagem visual determinada, com todas suas di:ficuldades e 

72 
SCHRANN, Wilbur. "Se-u desenvoLvim.ento". in STEINBERG, Charles 

S.Core~- Meios de comunicacao de massa. sao Paulo, C-ultrix, 1970, 

p 74-75. E importante esc Lar-ecer que ao fal.ar de ~·imprensa 

part iddriaH o au tor se ref ere, tanto as pv.oL tcacOes pol.. it ico 
partiddrias, como fica cLaro no texto, mas tamb$m a certa etapa 

do desenvocvimento da im.prensa, tratada com.o -um.a fase onde a 

im.prensa t inh.a o objet ivo dec larado de ser jorm.adora da opi.niao 

ptlbl..ica. Nessa. jase ""quando aLeuem.,. no seculo XIX,. se referi.a ao 

'poder da imprensa' rejeria-se ao poder do editoriaL e do 

edi toria:L ista". CV idem.. p 74~. E, por outro <ado, apesar de 

festejar 0 reei.rr..e democrat i.co dos pai.ses ocidentais,. como tim. 

objet ivo a ser seguido,. nao hesi ta em rejei tar a ""i.m..prensa 

partiddria"',. por ca'USa. da ten.d&ncia que esta teria de 

"mul. t ipl. icar-se,. dividind.o o p'tlbl. ico potencial em funr;Cio de 

di.ferencas de opiniao cada vez <m.ais dr6.st icam.ente definidas" e 

decr-etd-La in.adeq?.J.ada para. "o f~uturo,. Como suposta vantae;em. 

apresenta a opcCio oferecida pel.a revol.1.1cdo industrial.,. a 

"~con.sol.idacCio",. que e, clarcun.ente~ a monopoiizw:;;fio. v. idem.. p 

75. 
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rel ac;:oes ·· f'l ui das, ainda recebe urn ~ra~amen~o edi~orial que 

hierarquiza f'o~os e compoe narra~ivas. Esse ~ra~amen~o ul~erior 

mui~as vezes de~urpa o sen~ido e a abrangencia da obra. Pede ir 

de encont.ro as in~enc;:oes do f'o~6graf'o, como pode anular seus 

obje~ivos, ~udo dependendo das relac;:oes de ~rabalho desenvolvidas 

nas edi~oras, do dominic da linguagem f'o~ograf'ica do edi~or e da 

possibilidade da par~icipac;:ao do f'o~6graf'o Cau~or) na preparac;:ao 

da apresen~ac;:ao de seu ~rabalho. 

Para uma empresa que possuia dezesse~e depar~amen~os 

principais, como a Lif'e, a par~icipac;:ao e con~role sabre o 

produ~o rinal, por par~e des f'o~6graf'os, represen~ava pouco menos 

do que uma u~opia. A complexidade da es~ru~ura, a hierarquizac;:ao 

de f'unc;:oes eo modelo edi~orial, eram rigidos. 0 mercado e a 

compe"licao entre as publica~Oes criaram novas regras, novas 

concei~os de racionalidade produtiva. Era praticamen~e impossivel 

a conviv9ncia com relacOes de producao pre-artesanais, diretas. 

Cada urn dos 17 depar~amen~os cons~i ~uia urn cen~ro 

decis6rio. Semanalment.e apresent.avam projet.os e sujes"lOes para 

mat.eriasJ que poderiam ser concret.izadas em tempo indet.erminado. 

0 dire~or do depar~amen~o de :fo~ograf'ia ~inha con~role sobre 

~odos os :fo~6gra:fos que ~rabalhavam na publicac;:ao, independen~e 

do depar~amen~o a que per~encessem. Isso con~ribuia para que a 

:fo~ograf'ia f'osse urn elo que ligasse os di:feren~es depar~amen~os. 

Era ~ambem dai que saiam as ordens para execuc;:ao de repor~agens, 

sendo ~aref'a do dire~or desse depar~amen~o guiar e con~rolar os 

t.rabalhos e deslocamentos de seus Iot.6gra~os. 

Uma vez realizada det.erminada r-eport.agem~ as c6pias 
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eram enviadas para o diretor do departamento de arte, encarregado 

de diagrama-las. Ja as legendas, eram responsabilidade de urn 

redator especirico. 
73 

Per mais importante que rosse a rotograria, 

para uma publicacao como a Li~e~ ela ~inha que sofrer urn processo 

de adequa~ao para o formato exigido pela publicacao. Esse formato 

est a implicito na concepcao ideol6gica que as publicacoes 

reservam para si. Esta relacionado tambem com os modos de 

producao culturais vigentes. 

Neste senti do, 0 termo serve para distinguir as 

direrentes propostas editoriais. Trabalhar para Vu, Picture Post 

ou Berliner Illustrierte nao era o mesmo aue trabalhar para Lire, 

Look ou Paris Match. Mesmo que o contexte cultural dessas 

publicacoes seja o do seculo XX, com a exis~encia de uma 

Industria Cultural ja amadurecida e urn mercado consumidor de bens 

cult.urais desenvol vi do~ elas expressaram enquan~o durararn 

intencoes direrentes, em relacao ao mundo da cultura. Algumas 

priorizaram o maior envolvimento com ques~Oes pol§micas, a 

polit.izac;:ao do at.o de not.iciar e a utilizacao vanguardist.a da 

Io~ogra!ia. Ousaram a experimentacao~ aplicaram a Iot.ogralia nao 

soment.e para in~ormar, mas inclusive para incomodar. 

Na pratica, a concepcao e utilizacao da rotograria nas 

direrentes publicacoes depende, de modo global, de ambiente para 

a coexist.9ncia das dilerent.es propost.as. Em sit.ua~Oes concretas, 

par t.i cul ares de cad a empr esa, a or gani zac.3..o i nt.er na escol hi da 

73 
p~ ........ a detaLhadas injorm.ar;;:Oes sobre o fv.ncion.amento i.nterno da 

Li!e sueerirrLOs a Lei tura de i'R£UND, 

assim como NE'vlHALLt Bea-u!llOnt. op.cit. 
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det.ermina a caract.erist.ica do produt.o cult.ural r·ealizado. Ist.o 

signi:fica que, apesar da exist.encia de uma Indust-ria Cult.ural 

oni pr esent.e, deli mi t.ador a de espacos e padriSes ~e r aci onal i dade 

produt.iva, di:ferent.es concepcoes podem exist.ir. 

Sao essas di:ferencas que t.ransparecem nas int.encoes 

:formuladas por Lucien Vogel, que projet.ava, com a Vu, colocar 

a~ p-Ub~ico en contacto con e~ mundo 

entero ... y pondrd a~ a~cance de~ ojo ~a 

vida uni versa~ . . 

fotoerafias, que traduzcan por ~a imaeen 

los acontecimientos politicos franceses y 

extraneeros. 

i 1.ustrados . . 
74 

sensacionales reportaees 

comparadas com as int.encoes de Henry Luce, que dizia ser 

Com esse 

un presbiteriano y un capital ista. 

Estoy en favor de Dios, dei partido 

repubiicano y de ia iibre empresa. Hemos 

inven.tado Time, Hadden. y yo, y por tal. 

mot ivo t.enemos derecho a decir lo que 

serd. Contamos l.a verdad de la mejor 

manera que nos permi ten nuestro saber :y 

75~ ':f ) nuestras creencias. ~grl o nosso 

ide.3.rio~ primeirament.e tinha a 

preocupacao de gerar 1 ucro urn 'lerco do primeiro nUmero foi 

preenchido com publicidade e, em segundo 1 ugar, de de:fender 

at.ivament.e a polit.ica in:format.iva que julgava corret.a. 0 direit.o 

pr opr i edade, cria 0 direit..o ao t.rat.ament.o privado da 

74 
FREUND, Gisel.e. op.cit. p 114. 

75 
Idem. p 129. 
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in:formao;:ao. 

Nada disso impediria que Li:fe se t.rans:formasse num 

exemplo de publicacao periodist.ica, um paradigma da Industria 

Cultural. Tant.o Paris Mat.ch, como Q Cruzeiro, - s6 para :ficar em 

exemplos ja por si bast.ant.e di:ferent.es - reconhecem abert.ament.e a 

in:fluencia inspiradoura da revist.a americana. E se para o publico 

a di:ferenca ent.re as publicacoes surge, primeirament.e, at.raves da 

apar€-ncia do produt.o,. para os pro:fissionais que passam a se 

relacionar com as mesmas, a sit.uacao e di:ferent.e. No interior do 

campo :fot.ografico, nas suas manifest.acoes document.arist.as, de 

report.agem e jornalist.icas, vai haver uma codifica-;:Ci.o das 

possibilidades de t.rabalho. Codificacao essa que, na medida do 

possivel,. aliment.a afinidades elet.i vas. Alguns fot.6grafos 

procuram t.rabalhar apenas nas publicacoes onde suas obras recebam 

o t.rat.ament.o que julgam corret.o. 

Sao mui t.os os cases de :fot.6grafos que abandonaram as 

publicac5es por causa do uso que essas deram as suas obras ou por 

causa da censura exist.ent.e nas empresas. Em 1954, Eugene Smit.h 

rompeu com a Lile por causa de uma report-agem realizada na 

Africa, cujo t.ema era o t.rabalho que desenvolvia o premia Nobel 

da Paz, Dr. Albert. Schweitzer. Eugene Smit.h desenvolveu urn ensaio 

polemico e cont.radit.6rio, fiel a sua percepcao da personalidade 

cont.roversa do ret.ra"lado. A empresa rejeit.ou, a obra realizada 

dest.oava do crit.E-rio de objetividade que lhe servia de 

orient.acao. 

Smit.h prot.agonizou t.ambem out.ro t.ipo de problema, comum 

na relacao ent..r-e e:mpresas e Iot.6graf'os. Depois de realizar-~ com 
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sua esposa,_ uma document.ac;:ao exaust.iva sabre problemas 

s6cio-ambient.ais numa vila de pescadores japoneses o f"a.moso 

t.rabalho de Minamat.a CFig. 60) enviou ~ot.os e t.ext.o para serem 

publicados na revis~a americana Camara 36. Como era seu cos~ume, 

indicou como queria que aparecesse uma de suas Iot.os na capa, 

alem da diagramac;:ao planejada para a publicac;:ao do t.rabalho. 

Port.ant.o, 

0 editor, Jim Huehes, sabendo o que se 

vende e o que nao se vende, p8s uma ~ot.o 

de Smi t.h na capa com a leeenda • Nosso 

homem do ana' . <: . .. :; 0 texto i nequi voco 

dos Smith areumenta em favor de 

ativismo resoluto. Os artieos da revista 

que dem.a.rcam. o texto m..a.ni.pt1.~am essa forma. 

de se dirieir diretamente ao problema; 

convertem os Smit.h em simpiesmente Smit.h; 

e felicitam-no efusivamente, sufocando 

sua 76( . ~ d mensaeem com o apreco. gr~" os a 

aut.ora). 

esse out.ro aspect.o polit.ico que vern 

con~ront.ar a at.ividade do ~ot.6gra~o document.arist.a numa sociedade 

complexa. De con'lornos bern mais part.icular-es~ vist.o que depende 

principalmen"le da art.iculacao poli.t.ica ent.re par-es. o Iot.6graf'o 

document.arist.a t.em que lut.ar para preservar suas int.enc;:oes e sua 

obra da maneira como a concebe. 

Vist.o que t.rabalha ligado a empresas edit.oriais, que 

possuem import.ancia polit.ica det.erminant.e nest.a sociedade, muit.o 

76 
ROSSLER, 11artha. "A fotoerafia como 

FUNARTE/INFOto. Feit-o na America 
lat.ino-amer-icano de fo'Looraf'ia. ConseLho 
Rio de Janeiro, HEC/Funarte-INFOto, 1987~ 
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mai or do que t-er i a case t-r abal hasse soli t-ar i ament-e, sobr e sua 

at-ividade incide a pressao da expect-at-iva de variados circulos de 

poder, alem det-er que corresponder as necessidades lucrat-ivas da 

empresa que o acolhe. Tude isso dificult-a a art-iculacao de meios 

que defendam seus direit-os aut-orais, sua capacidade produt-iva. 

A 16gica que est-a em jogo, muit-as vezes, e ant-agonica. 

0 projet-o document-arist-a, a report-agem fot-ografica, o ensaio, que 

move o :f"ot-6grafo, que lhe dirige maos, olhos, consciencia e 

maquina numa mesma direcao, vira mot-ivo de lut-a pelo direit-o de 

mani:fest-acao, de part-icipacao social. As empresas concebem a 

realidade dent_ro de necessidades pr6prias. AnLes, a sobrevivencia 

da empresa, e para isso e precise lucrar. Para lucrar e precise 

at_ingir vastas camadas da populacao e, principalment-e, vender 

espaco publicit-ario. A importancia da publicidade e Lamanha, que 

pas sou a det-er w.i nar a possibilidade de sobrevivE?ncia das 

publicacOes. E, alem disso, gerou a cerLeza, de fundo ideol6gico, 

de que moderniaar uma empresa signi:fica coloca-la sob os dit-ames 

da 16gica do mere ado publici Lar i o. En"lrega-se-, assim, a 

responsabilizade de in!ormar a sociedade pr-of'i ssi onai s 

preocupados, primordialmen~e, com a venda de produLos, sen do 

indiferent-e o seu cont-eudo. Uma hisL6ria ant-iga e que nem sempre 

at-inge resulLados inLeressant_es para os fot_6graf'os. 

E cert.o que a vinculacao com empresas edit.oriais de 

grande porte Lraz a possibilidade de in:fluenciar a sociedade, de 

sensibiliza-la para aspectos sociais que merecem aLencao e 

solidariedade. Mas, como na hist..6ria de Fausto, "ludo t..em seu 

preco. Primeiro~ nao nenhuma garant_ia que 0 t.rabalho 
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fotografico realizado sera utilizado dentro das concepc;:oes em que 

foi real i zado. Segundo, as limi t..ac;:oes e encomendas das empresas 

sao muitas. Sob determinadas condicoes, a propria at..ividade do 

fot..6grafo documentarista parece se desvincular de seu aut..or. 

Publico e fot..6grafo, de uma forma ir6nica, acabam irmanados na 

i mpot€mci a de ter o di rei t..o a mani fest..ac;:ao subj et..i va de suas 

crencas e opinioes cast..rado pelo funcionament..o de uma est..rut..ura 

que per pas sa a vida de todos, e em t..odos os sent..i dos, e cuj a 

exist.encia, presurnia-se, deveria servir just.ament..e para veicular

as diferent..es concepc;:oes de vida. Uma est..rut..ura que, de acordo 

com remot..os ideais iluminist..as, deveria promover democracia e 

humanizac;:ao da sociedade. 

Uma soluc;:ao, para essa sit..uac;:ao aprisionant..e, surgiu 

quando os Iot.6graf'os se junt.aram e criaran, agS.ncias f'ot.ogr3.Iicas 

cooperat.ivas. Agencias que nao s6 t.ornaram possivel 0 .. viver de 

Iot.ograii a ••, mas permit..iram a formacao de bolsoes de 

expressi vi dade. Colet.ivos, para os quais a f'ot.ografia era um 

i nst.rumento percept.i vo, urn meio de conheci ment.o~ vei cul o para 

expressar o result.ado de experiE?ncias vivenciadas. Urn modo de 

ext..ernar ideias sabre OS problemas de uma epoca. 

Primeiro os fot..6grafos perceberam, depois a propria 

Indust..ria Cul t..ural reconheceriaJ que a individualidade, a 

subjet..ividade manifest..ada em seus t..rabalhos nao colocava em 

risco, propriament..e, a est..rut..ura de poder vigent..e. Muit..o mais 

singelos, vi ram que a participac;:ao polit..ica do fot-6grafo 

documenLarisLa na SOCledade e a prOpria a~ividade documen~aris~a. 

Atividade que e uma adje~ivacao daquilo que e visLo e que~ por se 
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const.it.uir enquant.o praxis porem uma det.erminada praxis, cuja 

acao contemplativa mistura urn tanto de inocencia com certo poder 

mobi 1 i zador , via sensibilidade tinha 0 signif'icado de 

participac;:ao nos processes sociais. Assim, 0 f'ot6graf'o nao atua 

transf'ormando diretamente o mundo. 0 maximo que pede f'azer Ce 

f'az) dizer que viu, apontar, f'azer do olhar urn a to 

signif'icante. Como a f'igura nebulosa do cacador de Castaneda 

ete esta i.nacessl.vet porqv.e ni'io esta 

espremendo o mv.ndo ate este perder a 

forma. Ete o toea de teve, fi.ca o tempo 

que preci.sa, e depoi.s passa adi.ante 

rapi.damente, qv.ase sem dei.xar m.a:rca."'f 

Pequenas marc as sao as f'otos. As mani f'estacoes simb61 icas, por 

mai or que sej a a i mportanci a que possuam, nao const..i t.uem uma 

certeza de transf'ormac;:ao social do real. 0 f'ot6gra:fo f'az o que 

pode em nome de suas crencas~ de sua inLegridade etico-estetica. 

Sensibilizar ou nao e urn desalio, urn risco. Ele 11 t.ransf"orma 11 a 

realidade com seu ato :fotograf'ico, com seu othar, o resto, quem 

f'az sao OS out.ros. 

¥7 CASTANEDA~ Car-l.os. Viaaem :§:. Ixt.lan. SQ. ed. Rio de Janeiro. 

Recor-d~ s. d. ,. p 78. 
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"B" - -
A REF"LEXAO DOCUMENTARISTA. 

EM BUSCA DE UMA NOVA SIGNIF"ICACAO F"OTOGRAF"ICA. 

(1 conduta. huma.no. se determi.na. a.o mesmo tempo 

fo.tore• rea.i..a • 
um certo objeto 

no.scimento .. 

presentea 

futuro 

que 

(O 

a. condi.ci.ona.m 

pro jeto> que 
• 

ela 

em (1 

em rela.oCio .. 
t.ende a. 

Jea.n Pa.ut Sa.rlre 

Di.re de la. photogro.phie ce que l"on di.t de l"i.ntetligenc• 

en si.gnea donn4e b. l"homme: to. ca.po.eit4 de tra.nsformer 

l"o.ppa.rence des choaes, et de tes rendre i.nteltigi.bles .. 

Jacques Meuri.s 

1. HARMONIA POETICA E INFORMATIVA, 0 OBJETIVO. 

Os artistas sempre demonstraram inquietac~o em relac~o 

a atividade que exercem. Dessa inquietac~o surgiram, ao longo da 

hist6ria, inumeros debates e interpretacoes. Cada mani~esto, cada 

nova orientac~o ou escola artistica que surgia, era motive para a 

elaboracao de uma cosmologia, uma interpretac~o da hist6ria 

recent.e e elaboracoes te6ricas on de sit..uavam a pratica 

signi~icativa que realizavam. Comportamento esse que sempre ~oi 

lembrado para distinguir artistas de ~ot6gra~os. Est.es ultimos, 

parecia, durante varias geracoes evitaram dar a sua atividade 

interpret.acoes te6ricas. 

Parecia que a di~iculdade de teorizar sabre ~otogra~ia 

tinha sua ~onte na aparent.e obviedade do processo. Ou tal vez o 

problema residisse no ~at.o de se tratar de uma invenc~o ainda 

recente. Para dif'icult.ar, alem de jovem, tinha se t.ransf'ormado 

num meio expressive de uso wassivo, ~ornando ardua qualquer 

206 



t.ent.at.i va de debat.e ou aprofundament.o t.e6rico sobre a prAt.ica 

fot.ograf'ica. "Para que filosofar, quando se t.rat.a de fot.ografar?" 

Realment.e, ha uma grande dist.inc~o ent.re os que t.rat.am 

a fot.ografia como prdxi.s e os que dela apenas se servem. E: a 

dist.inc~o que pode haver ent.re urn f'ot.6grafo que at.ua e possui urn 

sist.ema de valor que direciona sua at.ividade e out.ro que, 

submet.ido aos dit.ames de recursos t.ecnicos, que para ele pouco 

signif'icam, age sem conviccoes pessoais. Por out.ro lado, sempre 

se t.eorizou sobre fot.ograf'ia. 0 desconheciment.o generalizado 

sobre a quest.~o apenas ref'let.e o descaso de muit.os prof'issionais 

e amadores pela at.ividade signif'icant.e que exercem. Nest.a at.it.ude 

int.rojet.am preconceit.os dat.ados da epoca em que art.ist.as e 

fot.6grafos se degladiavam em t.orno do st.at.us art.ist.ico da 

fot.ografia. 

E: cert.o que o debat.e sobre fot.ograf'ia comecou com os 

art.ist.as que por ela se int.eressaram. Tambem com os que nao a 

acei t.aram. Ja vimos como foi int.ensa a polemica no seculo XIX, 

apesar de est.ar urn pouco mal sit.uada. Com os fot.6grafos 

modernist.as, a est.et.ica e crit.ica zot.ograzica zoram direcionadas 

adequadament.e para problemat.icas que deveriam ser sol ucionadas 

part.icularment.e pela f'ot.ograf'ia. Nest.e cont.ext.o, o apareciment.o 

do genero document.arist.a, como ja ocorrera em out.ras ocasioes com 

out.ras manifest.acoes f'ot.ograficas, t.rouxe consigo preocupacoes 

especificas que passaram a merecer at.enc~o. Urn desaf'io para 

aqueles que passaram a prat.ica-lo. 

Com a camara na mao, a pcst.ura inocent.e zrent.e a 

realidade era coisa do passado. A prat.ica profissional da 
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f'ot.ograf'ia document-aria exigia cuidados minimos na considerao;;:ao 

para com o meio ut.ilizado e para com o mundo representado. Para 

superar sua condicao de produto do sense comum, e at.i ngir o 

sst-agio de at.ividade signif'icante, precisava evoluir. Abandonar 

posturas automatas e se assumir enquanto intencionalidade 

consciente. Uma preocupao;;:ao que atravessava OS tempos. Ha seculos 

Giordano Bruno se manif'estara sobre a importancia da acao 

consciente. 0 Homem era privilegiado "a Providen.cia determ.iru::n.J. 

qv.e ele seja ocv.pado na acdo pelas m.dos e na contemplacdo pelo 

intelecto, de maneira qv.e ndo contem.ple sem ae~ir e ndo aja sem. 

78 
contemplar" , o esf'oro;;:o tinha que ser realizado. 

Na verdade, a distincao entre uma pratica f'otograf'ica 

consciente de sua intencionalidade comunicativa e out.ra, 

praticada despreocupadamente, nao est a apenas na 

intencionalidade. Ant-es, encont.ra-se na qv.alidade da. obra 

produzida, na qv.alidade da. inten.cionalidade. 

0 argumento que muitos artistas e criticos de arte 

tinham sustentado, para diminuir a importancia criativa da 

:fotograf'ia, se relacionava urn pouco com esta questao, a da 

qv.alidade da. inten.cionalidade. Como as art.es plasticas ja se 

encontravam em avano;;:ado estado de institucionalizacao, com suas 

regras enrijecidas, - das quais_ mal conseguiam escapar ate mesmo 

os artistas, basta lembrar das di:ficuldades que passaram os 

naturalist-as e impressionist-as ao proporem inovacoes est.et.icas -

?B 
Giordano Brvno apud. KONDER, Leandro. Q f'ut.uro da f'iloso:fia 

da praxis. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p tOO. 
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a qualidade art.ist.ica de uma obra era det.erminada por poderes 

criados no int.erior daquele 
?r> 

campo Dai, para os art.ist.as, a 

import.ancia de se conquist.ar espaco polit.ico dent.ro da est.rut.ura 

de poder, est.abelecido no campo art.ist.ico. Dai a necessidade de 

ocupar espaco dent.ro das academias de art.e. Fat.o que s6 nlil.o se 

concret.izou por causa das t.ransf"ormacoes ocorridas no mercado 

art.ist.ico da epoca, que f"orcaram maier abert.ura e ref"orma das 

est.rut.uras: do campo art.ist.ico. Element.os que possibilit.aram a 

art.iculacao de espacos paralelos, que f"oram ocupados pelas 

corrent.es art.ist.icas assinaladas e suas seguidoras. Mas, para 

analisar a qualidade da intencionalidade no case da f"ot.ograf"ia, a 

coisa muda urn pouco de f"igura. 

A maquina nivela, a maquina iguala. As pessoas que a 

usam, aparent.ement.e possuem as mesmas chances. As ref" i nadas 

t.ecnicas do pint.ar, ou esculpir, ou out.ra manif"est.aclil.o do 

est.ilo - exigem urn aprendizado tdctil, algo concret.o, e que nlil.o 

resul t.a f"acil. Tambem nlil.o o e o processo criat.i vo em quest.lil.o, 

aquela magi a que f"az a obedecer uma imagem mental 

det.erminada. Com a maquina, nao. Ela execut.a. 

Aqui, a novidade aparece quando os art.ist.as-f"ot.6graf"os 

?r> 
Est amos uti l i.:zando "ca:m.po" como um concei to sociol6eico, tal. 

como o entende Pierre Bourdieu. Assim, sienificaria 
"espaco onde as posit;:oes dos ai!fentes Csociais) se 

encontram §,. priori fixa.das. 0 ca:m.po se define como o 
1 ocus on.de se trava 'U11'ta l.uta. concorrencial. entre os 

atores em torno de interesses espec!ficos que 
caracterizam a area em quest&". Cgrif"os do aut.or). 

V. BOURDIEU, Pierre. apud ORTIZ, Renata in Pierre Bourdieu. 
Paul.o, At ica, 1983, p t9 Ceo I.. grandes cientistas sociais:>. 

sao 
Ou 

ver t~wem. no m.esm.o volwne o cap! tul.o "0 campo cient ifcco.,, p 
tZZ-155. 
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t.ent.am classi:t'icar as di:t'erent.es imagens 

:t'ot.ogra:t'i a. 

para out.ras 

Processo que coma.;:ou na art.e, 

mani:t'est.a~oes :t'ot.ogra:t'icas. 

mas 

0 

produzidas pel a 

logo se espalhou 

grande valor dos 

modernist.as, da Straish Photoeraphy, prat.icada por St.ieglit.z, 

Paul St.rand, West.on e Adams, do Novo Reatismo e da Nova 

Objetivida.de, e just.ament.e o de assinalar que nll.o era precise 

procurar a "art.e", para produzir uma imagem :t'ot.ogra:t'ica com 

quatidade visual e comunicat.iva. Par meios pr6prios, por caminhos 

part.iculares, acredit.avam que era possivel est.abelecer crit.erios 

que re:t'let.issem as di:t'erent.es prat.icas, apesar da "maquina" 

cont.inuar sendo a mesma. 

Rarament.e se arvoraram como art.ist.as~ para eles uma 

quest.ll.o secundaria, vist.o que o import.ant.e era a :t'ot.ogra:t'ia. E 

era assim que se viam. como :t'ot.6gra:t'os. Na verdade eles 

perceberam, t.alvez pela primeira vez, com t.amanha int.ensidade e 

de forma organizada enquant.o grupo, que a mdo e ideia do pint.or 

t.inha seus equivalent.es na :t'ot.ogra:t'ia. S6 que nest.a, alem da 

6bvia neces:sidade de apurado conheciment.o t.ecnico Cquant.o mais 

profunda, melhor) o 6rgao em evidencia era o oiho, a sabedoria do 

saber ver. A capacidade criat.iva de det.erminado meio nao t.em como 

re:t'erencia os limi t.es: impost.os pelo mesmo. Limi t.es exist.em .. em 

t.odas :t'ormas de mani:t'est.acao, 

import.ant.e era encont.r ar a 

sejam 

dinamica 

art.ist.icas ou nao. 

de :t'uncionament.o 

0 

da 

signi:t'icacao :t'ot.ogra:t'ica, e est.a est.ava int.erligada com uma nova 

f'orma de ver, de se sit.uar no mundo e produzir signi:ficacao a 

part.ir das :t'ormas, do aspect.o visual da mat.eria solt.a no mundo. 

Mas ainda nao apreenderia verdadeirament.e a f'ot.ograf'ia 
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quem apenas desse import.~ncia ao esf'orco do "novo ver". Benjamin 

alert.a para out.ro aspect.o, menos not.ado, que t.ambo~m t.raduz a 

novidade da f'ot.ograf'ia. Com as f'ormas da mat.eria t.a~m brincam 

as art.es ant.igas. Mas a f'ot.ograf'ia vai alem, represent.a uma 

proximidade inedit.a com a ciencia, e isso eta inaugura. 0 "novo 

ver" revela modif'icacoes no aparelho percept.ivo, f'orcado a 

encont.rar respost.as para as possibilidades def'lagradas pelo novo 

meio. A signif'icacao obt.ida, o produt.o e seus signif'icados, 

inaugura um valor "magi co". A pint.ura do passado depoe a f'avor do 

ar'list.a; a f'ot.ograf'ia do passado sempre nos most.ra, alem do 

f'ot.6graf'o, o que foi, alguem real 

<: ... .:>na fotoerafia de 

estranho e de novo: na vendedora de 

peixes de New Haven, olha.ndo o chilo com. 

um. recato tao displicente e tao sedutor, 

preserva-se aleo que nao se reduz ao 

eenio art!stico do fot6erafo Hill, aleo 

que nao pode ser sitenciado, que rectam.a 

com. insistencia o nome daquela que viveu 

ali. que tambem. na foto e real, e que nao 
quer extin&Uir-se na •"arten. 

80
-

A f'ot.ograf'ia prende-se, port.ant.o, a realidade. Sua realizacao 

pressupoe a int.eracao de f'ot.6gra:fo com det.erminada realidade. 

Pode-se alegar que qualquer manif'est.acao cul t.ural t.ambem s6 e 

via vel nest.as condicoes, mas ha uma dif'erenca f'undament.al, 

inaugurada pela f'ot.ograf'ia e cont.inuada pelo cinema e video. A 

ao 
BE:N.JAHJN, Wa!. ter. "Pequenc. historia da. fotografia" in Magi a 

~ t.ecnica, art.e g polit.ica. Obras escolhidas ~ zg ed. sao ?auto, 

Brasiliense, 1986, p 93. 
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presenca do au~or e imprescind!vel para a ocorrencia do fenomeno, 

e uma a~ividade que exige a con~igUidade. 0 fot.6grafo ~em que 

es~ar na hora C~empo) e no local Cespaco) onde ocorre o fenomeno 

obje~ivado. 

E a~e poss!vel que ~odo sujei~o com uma camara realize 

uma documen~acao. Mas poucos pra~icam f'o~ograf'ia documen~aria, 

porque est-a 

f'i nal i dade. 

se es~ru~ura 

enquan~o 

enquan~o 

proje~o 

a~ividade conscien~e de sua 

comunica~ivo par~icular. 

Es~ru~ura-se num genero expressive. Por isso, nao seria exagero 

considerar f'o~ograf'ia documen~aria apenas aquela pra~ica 

f'o~ograf'ica que se organiza enquan~o praxis, enquan~o "atividade 

que, para se torn.a.r mais hv.mana., precisa ser realizada por v.m 

sv.jei to mais livre e mais consciente. Qv.er dizer: e a at ividade 

que precisa. da teoria ... et. 

Nunc a ocorreu dos f'o~6graf'os documen~aris~as se 

reunirem e def'inirem regras e cri~erios para a fo~ografia que 

pra~icavam. Is~o e o normal de um processo avancado de 

ins~i~ucionalizacao de de~erminada pra~ica, que s6 vi ria 

acon~ecer com o aparecimen~o de escolas e ins~i~uicoes dedicadas 

a f'o~ograf'ia documen~arist.a. a par~ir dos anos 60. Mas nas 

en~revis~as, nos ~ext. as e, even~ualmen~e. nas f'ormulacoes 

~e6ricas realizadas, ~ransparece a exis~encia de um corpus comum, 

que revela semelhancas na compreensao f'o~ograf'ica de varies 

au~ores, separados por epoca, geograf'ia e es~ilos. 

A det.erminacao da exist.encia de um genera f'ot.ograf'ico 

KONDER, Leandro. op.cit. p tt6. 
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e, sem duvida, uma arbi trariedade te6rica. Os criterios para a 

discuss~o estil1stica na f"otograf"ia s~o muito mais indeterminados 

dos ut.ilizados nas out.ras manif"estacoes cult.urais. E parecem 

existir bans motives para isto. 

Na pint.ura, na lit.eratura, as tend~ncias e movimentos 

levavam mais tempo para amadurecer. A propria construc~o de 

est.ilo e consequ~ncia de longos a nos de aprendi zado. Os 

estudiosos da arte conseguem acompanhar a evoluc~o expressiva de 

Van Gogh, ou de um Picasso, e realizar uma analise diacronica de 

suas obras. 

No caso da f"otograf"ia tudo parece ser dif"erente. 0 

ecletismo n~o tem limit.es. 0 aparecimento de novas manif"est.ac5es 

f"otograf"icas n~o condena as antigas de :forma t~o peremptoria, 

como ocorre normalmente naquelas f"ormas de express~o. Ist.o 

permit.e ao fotograf"o atravessar generos fotograficos com relativa 

liberdade. Especificidades do proprio mercado possibilitam essa 

pratica. Nada impede que o f"otografo t.rabalhe sob encomenda para 

um jornal ou revist.a,. fazendo jornalist.ica, e 

desenvolva, ao mesmo t.empo, out.ro tipo de trabalho f"otografico, 

seja artist-icc ou documentarist.a. 

Po~ outre lade, os moviment.os na historia da fot.ograf"ia 

- COm dest.aque par a OS deste secul 0 sempre f"oram de curta 

durac~o. Pert.encer a det.erminado movimento nunca f"oi impediment.o, 

na f"otograf"ia, para a realizac~o de trabalhos paralelos. Parece 

que 0 pr6prio maio f"acilita essa relacao flu1da. Desta forma, nao 

e nada contradit6rio ver que Andre Kertesz, Robert. Doisneau, 

Brassar, Cartier-Bresson, Sebastiao Salgado, entre muit.os out.ros, 
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sempre desenvol veram t.rabalhos pessoais - document.arios - assim 

que suas condicoes financeiras, empregat.icias, ou cont.rat.uais, 

permit.iram. Ist.o s6 complica a t.arefa do t.e6rico e do cr!t.ico, 

por causa da confuslio concei t.ual que se i nst.al a. Por i sso, 

parece-nos mais prudent.e reconhecer a exist.encia de uma pratica 

fotoerafica document.arist.a, est.rut.urada enquant.o genero, e 

assinalar que as fot.6grafos produzem obras document.arist.as em 

det.er mi nado moment.. a. nlio sendo, port.ant.o, exclusivament.e 

fot.6grafos document.arist.as. 

0 genero "fot.ografia document-aria" exist.e e 

reconheci do por varios fot.6grafos, alem dos crit.icos, 

hist.oriadores e t.e6ricos da fot.ografia. Mas t.ambem exi st.e o 

problema que sua conceit.uaclio nlio e unificada. Alguns fot.6grafos, 

na aut.o-avaliaclio que fazem de seus t.rabalhos, muit.as vezes 

con:fundem mais do que ajudam. Mesmo assim e possivel reunir 

element-os que amparem anali t.icament.e a abordagem do que seria 

essa prat.ica e delimi t.ar, minimament.e, o genera "document.arist.a". 

A :fot.ograf'ia document-aria nlio e jornalismo. Embora o 

element.o dif'erenciador ent.re esses generos pareca dif'uso, a 

verdade e que cada um possui dinamica pr6pria e represent-am, para 

a prat.ica f'ot.ografica, coisas absolut.ament.e dist.int.as. Sem ser 

redundant.e, e precise acei.Lar que :f'ot.ojornalismo e jornatisma. 

Nest-e caso a f'ot.ograf'ia e inst.rument.o, meio, veiculo nlio s6 de 

inf'ormacoes sobre a realidade, mas de t.oda a 

jornat ist ica. A inst.it.uiclio jornalist.ica sobrevive dent.ro de 

det.erminadas condicoes de producao e pressupost.os t..S.cnicos. 0 

Lipo de relacao que se est.abelece ent.re Lext.o e imagem e Lipico e 

214 



mui~o aspecifico. A pr6pria concepc~o de tempo e es~o com que 

opera a producao jornalf s~ica nem sempre funciona para ou~ras 

pra~ic~s. SeJa no caso do texto ou da imagem. 

cer~o que 0 jornalismo ~em a capac! dade de 

~ransformar ~udo, e qualquer coisa, em seu obje~o de analise. 

Des~a forma consegue se f'azer present-a em ~odas manifes~acoes 

humanas. Mas, o ~rat.amen~o que da a realidade e exclusive. A 

fot.ografia jornalist.ica, port.an~o. se orient.a por det.arminadas 

regras que surgiram, e possuem import.ancia, dent.ro do cont.ext.o da 

producao jornalist.ica. Em relacao a is~o e muit.o pouco provavel 

que const.i t.ua urn projet.o pessoal. Det.erminar 0 que e ou n~o 

82 
noticia nao e uma t.arefa que cabe ao fo~6grafo. 

82 
As vezes sureem al8'J17ll25 surpresas qv.e fv.nciona.m. como v.ma 

"excecdo a reera". Peto que relatam alcuns fot6erafos que 
trabalharam na revista 0 Cruzeiro, tivemos ali, durante certa 
epoca. -uma si tv.acdo "anormal" para v.ma empresa jornal !st ica. 
Havia, aparentemente, erande liberdade para determ.inar OS 

assuntos q-ue virariam reportaeens. Conforme nos relata Nadja 

Pereeri.no 
"Na redacdo apareci.am mi lhares de cartas de pessoas 

oferecendo assv.ntos. Entdo, quando cheeava v.ma, diziam: 
'Tem aqui -um.a hist6ria de -um sv.jeito qv.e e dentista ld 
em. 'ndo-sei-da.s-quantas'. A carta corria pelas miios de 
todo mv.ndo e qv.em se interessava i.a na redacdo, peeava o 
avi.do, o dinheiro e partia'. 

Os fot6erafos fazi.am parceria com os redatores. C . .. :> 
N-um certo momento, os fot6erafos assumiram a condicdo de 
redatores, como relata Fldvio Da:mm.". 

De modo eeral, parece que o fv.ncion=ento de Q Cruzeiro na s-ua 
fase aurea ti.nha m.ui.to de informaL Talves o fato de dom.inar 
sozinha o m.ercado das revistas ilv.stradas as outras qv.e 
existiam. ndo consti.tuiam. am.eaca - tenha contribu!do para isso. 0 
certo e q-ue, com a cheeada da televisdo e a pressdo de outras 
publicacoes, qv.e apareceram para disputar o mercado, no final. dos 
anos 50, Q Cruzeiro teve que adotar medida.s 
politico-adm.inistrativas restritivas. Hudaram. os donos 
acionistas, jecha.ram.-se redacoes especificas e im.pl.a.n.taram.-se 
relacoes intern.as marcadas peta ri.eidez e censura. E. pel.o qv.e se 
depreende do trabalho de Na.dja Pereerino, erande parte de sev.s 
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Con~udo, e mui~o mais impor~an~e perceber que a relac~o 

que a :f'o~ograf'ia jornalis~ica es~abelece com a realidade es~A 

de~erminada pela concep<;lio jornal!stica de realidade. Por ~er que 

ser "in:f'orma~iva", por ~er que se prender a urn :f'enameno, que no 

jornalisrno denomi nar ~o de fato ou not icia, ela e sem.pre 

ins~rumen~o in~ermediArio de uma ~ecnica: o jornalismo. A 

au~en~icidade da f'o~ogra:f'ia jornalis~ica gira em ~orno da 

f'idelidade com que re~ra~a os :f'a~os que aborda. Por~an~o. os 

pon~os poli~icos nodais, em ~orno dos quais giram as pol&micas 

i deol6gi cas no jornalismo, pass am a ser as ideias de 

objetivida.de, fidelidade aos fatos, informaclio e noticia. 0 

:f'o~ojornalis~a pode ~er a cria~ividade que quiser, mas 

pra~icamen~e n~o pode se a:f'as~ar desses cri~erios. 

Cer~amen~e. i sso n~o i :c1pede o desenvol vi men~o de 

dif'eren~es es~ilos pessoais den~ro da :f'o~ogra:f'ia jornalis~ica. A 

redac~O jornalis~ica ~ampOUCO e una e igual para ~odes OS que 

escrevem. Tambem e cer~o que, dada a variedade de edicoes, de 

revis~as e jornais especializados numa de~erminada parcela de 

mercado consumidor de in:formacao jornalis~ica, as mani:f'es~ac5es 

des~a ~ecnica especi:fica de producao de in:formac~o variam na 

~ema~ica e na pro:fundidade da abordagem dos assun~os sobre os 

quais se debruca. 

A :f'o~ogra:f'ia documen~aria possui ou~ros pressupos~os. 

meihores quaaros Cfot6erafos e redatores~ acabaram. abandonando a 
em.presa e passaram. a considerd-la decaden.te. V. PEREGRINO, Nadja. 
Q Cruzeiro. A revolucac da :fot-orreport.agem. Rio de Janeiro, 
Dazibao, t991, p 20-36. 

2!6 

• 



Nela, a runcao poeLica e a in~o,maLiva convivem harmoniosamenLe. 

Isso quer dizer que o problema com que se de~ronLa a ~oLogra~ia 

documenLflria, e que procura resolver, nao esLa limiLado pela 

competencia informativa. A ~oLogra~ia documenLaria nao e julgada, 

como a jornalisLica, por uma raziio in~ormaLiva. MuiLas vezes e 

visLa como urn problema etico. E sempre, cerLamenLe, represenLou 

urn desa~io etico-estetico. 

Da primeira ~ase da ~oLogra~ia documenLarisLa Lewis 

Hine ~oi, como ja assinalamos, urn dos que colocou em praLica, de 

~orma sisLemaLica, essa nova compreensao ~oLogra~ica da 

realidade. DocumenLarisLa na ~orma ser i a o mesmo que di zer 

"Straieht" - e moralizanLe, no conLeudo. Inseparaveis, ~orma de 

conLeudo. A abordagem direLa era a correLa nao somenLe per causa 

da impressao realisLa buscada mas. per causa das 

inLencoes rinais. Ou seja, para que a ~oLogra~ia denunciasse e 

aLuasse educaLivamenLe seria imoral recorrer a ouLra abordagem 

que nao a direLa. 

Lewis Hine reconhecia como parcial sua at.ividade, no 

senLido de que a escolha Lematica e sua concreLizacao plasLica 

esLavam deLerminadas pelo seu conhecimenLo do meio uLilizado, em 

sinLonia com a. ~inalidade Lrans~ormadora preLendida. Alt~m disso, 

Hine havia percebido que o memento hlst6rico, que o co~texto, er4 

propicio para a reproducao massiva des Lrabalhos ~oLogra~icos. 

Nunca desprezou o aspecto subjeLivo ao ~oLogra~ar, nem as 

preocupacoes esLeLicas. Ilustrativo e o LiLulo de uma entrevista 

de Hina,. realizada em 1920, onde ele sugeria que qualquer 

217 



realidade poderia ser apropriada pelo a~o fo~ografico, fossa ela 

grit.ant.e ou meramen~e bela. Dai surge "Como retratar 

art!sti.cam.ente o trabatho". Conscient.ement.e lancou mJ.o de efei~os 

propagandi st.icos para prornover os mot.i vas que re~ra~ava. E, por 

considerar a pra~ica fot.ografica uma a~ividade pr6xima da 

realidade, se esforcava para demons~rar como, a~raves dela, 

exercia sua consciencia de cidadao, indis~in~amen~e da de 

fo~6grafo. 

Ao colocar a fo~ografia docurnen~aria a service de 

causas sociais, Lewis Hine Ce os que o an~ecederam como John 

Thomson, Jacob Riis, et.c) de~erminou a formacao de ~ada uma 

escola que a~e hoje ~em seguidores. Ou~ros grandes fo~6grafos -

Paul S~rand e um born exemplo - ajudaram cirnen~ar essa compreensao 

fo~ografica especifica, fazendo do document.arismo social, nos 

Est. ados Unidos, a forma predominan~e den~ro do genera. 

Al~erna~ivas para essa ~radicao apareceriam apenas com a en~rada 

de Walker Evans no cenario fo~ografico dos anos 30 e, mais 

~arde, com o surgimen~o de ou~ra geracao de fo~6grafos, no inicio 

des anos 

inspiracao 

eviden~es. 

60, que apos~ariarn no docurnen~arismo pessoal, 

exis~encialis~a. e preocupacoes es~e~icas 

2. BRASSA:f, A SIMPLICIDADE E A MARGINALIDADE. 

de 

mais 

A fot.ografia documen~aria na Europa segue por urn ~ronco 

diferent.e na sua evolucao expressiva. De feicao rnenos radical, e 

mui~o comum 

document.arismo, 

que os 

dividarn 

fo~6gr-a.f'os europeus,. pr-a~ican~es do 

seus gost.os fot.ograf'icos com out.ras 
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mani:f'est.acoes pict.6ricas. Muit.os incursionaram pela pint.ura ou 

desenho, ant.es de se revelarem enquant.o :f'ot.6gra:f'os. 

Sair durant-e a noit.e e :f'ot.ogra:f'ar cenas "mundanas" da 

cidade exigia sua art.e. 

boemios const.i t.uiam um 

Bares, prost.it.ut.as, mendigos e art.ist.as 

ambient.e expressive e at.raent.e. 0 

:f'ot.6gra:f'o parecia se submet.er modest.ament.e a presenca brut.a do 

real. Mas evit.ava a monot.onia da document.acao inocent.e at-raves da 

sensi bi 1 i dade e diversidade de abordagens, ressalt.ando a 

part.icularidade do genera document.arist.a como produt.o de uma 

relacao do :f'ot.6gra:f'o com o espaco observado. 

BrassaY nao era o unico a circular palos bairros 

boemios de Paris CFig. 51). Cidade onde ainda sobrevivia a 

t.radicao da art.e despreocupada, vinda desde o t.empo de Nadar e 

Baudelaire. Mas :f'oi quem deu passes decisivos no at.o de desvendar 

a vttte, de dar mat.erialidade ao othar e :f'ixar as personagens que 

:f'requent.avam as ambient.es marginais. Saudado pelos surrealist-as, 

BrassaY nao se sent.ia um dales, apesar de cult.ivar boas relacoes 

com as mesmos. Ele nao t.inha duvidas, "surrealist-a" eram as 

sit.uacoes ret.rat.adas, nao propriament.e a abordagem. 

Nest.e aspect.o, a :f'ot.ogra:f'ia document-aria europeia e 

muit.o par t.i cul ar . 

:f'ot.ogra:f'ia, como 

0 moviment.o surrealist-a 

inst.rument.o de expressao 

consciencia 

apropriou-se da 

pri vilegiado, e 

dos :f'ot.6gr a:f'os in:f'luenciou pro:f'undament.e a 

document.arist.as da epoca. Em 

re:f'let.iam a mesma preocupacao. 

varies aspect. as OS projet.os 

Para comec:ar, o cen2.rio .. .,A rua tinico campo de 

experiencia teei t imo", era uma colocacao de Andre Bret.on que 
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encont.rou eco na at.i vi dade desenvol vida pelos document.arist.as. 

Havia de comum tambem o ceticismo em relaclao a conceber uma 

~ront.eira rigida entre art.e e vida, t.ornando obscuro os limit.es 

entre objet.os e acont.eciment.os, ent-re int.encional e nlao 

intencional, entre o lirismo eo grotesco ou pitoresco CFig. 52). 

Os surrealistas criam a ideia do objet trov.ve. Cenas 

oniricas que comp5em a realidade, est.ranhas coincidencias que 

ocorrem inint-erruptamente e que somente olhos treinados podiam 

capt.ar. As camaras ~ot.ogra~icas ~oram adotadas imediatament.e, por 

causa da ~acilidade com que retinham os casuais objet trov.ve. A 

~idelidade documental da ~otogra~ia era apropriada para 

t.est.emunhar a exist.encia real dos encont.ros casuais. Sem ter que 

al t.er ar qual quer dos recur sos pur ament.e ~ ot.ogr at: i cos sem t.er 

que manipular emulslio, quimicas ou ~azer esboc;;:os previos do que 

se pret.endia ret.rat-ar - a ~ot.ogra~ia era inst.rumento ideal para 

~ixar o paradoxa!, o "irreal", o inst-ant-e. 

a a 
BRASSAI. 

Photo. Paris,. 

C ... ::> t'imatse pev.t parter d'etle-mem.e, 

etle temoisne aussi, parfois, d'une 

certaine quatite du resard qv.'un homme a 

porte sur tes choses. A tors, l"accent 

n'est plv.s sur ta nouveaute, ta rarete, 

ta sin(S"Ulari te de t• imatse. mais sur ta 

tum.iere inedite, ta dimension nouvelle 

que ce resard peut donner a une chose 

banate en soi. It restitue etres et 

objets dans leur sintstJ.lari te oritsi.net le, 
, "1 • 89 <eur secr~te extstence. 

"'Paris: Brassai. Le tend.. ...... e reeD-L..,..d du erand rr-..ai tre.,. 
nQ 254, p 96, nov/t988. 
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Esse ins~an~e. possuidor de es~ranha poe~ica, ja ~inha 

sido abordado por alguns ~o~6gra~os, an~es mesmo do surgirnen~o do 

surrealismo. E o caso de A~ge~. ja ci~ado. 

BrassaY era admirador de A~ge~. ~ambem se considerava 

urn promene-ur. Mas h diferenca do velho ~o~6gra~o. n~o es~ava 

preocupado em realizar urn inven~ario sis~ema~ico da cidade. 

BrassaY ~inha camaras mais !eves e modernas. Podia ~o~ografar a 

noi~e. E. no lugar de ca~alogar, op~ou por dar asas a imaginac~o 

poe~ica. Suas ~o~os revelam o mundo no~urno, n~o como urn 

"nega~ivo" do diurno, mas como uma realidade di~eren~e. Os 

personagens que vivem a noi~e sao out.ros,. ou~ros OS 

compor~amen~os CFig. 53). Nas suas andancas programadas, Brassai 

vai ~raduzindo a paisagem, os signos, t.ranspondo-os para as 

~o~ogra~ias. Nada e ~ort.uit.o, as imagens ~azem do lirismo ~orma 

de express~o. A noit.e de Paris recebe uma t.raduc~o ~ot.ogra~ica na 

ac~o documen~aris~a de BrassaY. Sua obra e uma viagem. 

A mot.ivac~o inicial parece simples. BrassaY con~ron~ou 

o que via nos seus passeios not.urnos, imagens que o a~raiam pelo 

pot.encial poet.ico que exalavam, e viu na ~o~ogra~ia a melhor 

maneira de expressar o que sent.ia. Coloca a descober~o a poesia 

ocult.a do mundo marginal, das coisas dasprezadas pel a 

civilizac~o. 

Art.ist.a polivalent.e, BrassaY era desenhist.a, escul~or, 

pint.or e, inclusive, jornalist.a. 0 con~at.o com a ~ot.ogra~ia veio 

com a necessidade de ilus~rar suas mat.erias. 0 amigo Ker~esz lhe 

deu i ncent.i vo e consel hos. Br assaY nao ~eve a pr eocupac~o em 

conceit.uar o que execut.ava. Acredit.ava que sua obra ~alava por 
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si. Mas, at-raves de ent.revist.as, procurou t.eorizar sobre sua. 

at.i vi dade e t.ornar clara a compreensao que t.inha de sua obra. 

Vemos que se preocupa em esclarecer o significado de seus 

projet.os fot.ograficos e evit.ar que os considerassem inocent.es, ou 

casuais. Suas declaracees falam de caract.er!st.icas do genera 

document.arist.a. apesar dele nao colocar isso abert.ament.e. 

Yo no consideraria un 

.,fotoperiodista•• o un ••totoreportero·.-.·, 

porq-ue nunca tome fotoerafias de interes 

inmediato para un peri6dico.C ... J Si miro 

las fotoerafias de mi pasado, debo 

admitir q-ue siempre he estado haciendo 

periodismc, pero periodismc en 

profundidad, sobre ta ciudad y las epocas 

en que he vivido.
84

Cgrifo do aut-or) 

Ha uma preocupacao manifest-a em se sit.uar socialment.e, 

at-raves da at.ividade fot.ografica. Por isso e t-ao import-ant-e esse 

sent.iment.o de est.ar vi venciando uma epoca det.erminada, de est.ar 

diatoeando com seus cont.emporaneos. Paul St-rand, t.ambem se 

referiria a fot.ografia que prat.icava nesses t.ermos, com a 

diferenca de denomina-la "fotoerafia doc'!.lmentaria". Brassal: nao 

t.ransforma sua document.acao not.urna em not.icia, sua obra nao se 

84 
BRASSAI in. HILL, Paul e COOPER, Thomas. Dialogo £.Q!1 la 

fot.ografia. Barcelona, Gustavo Gili, 1980, p 44. Essa i~ia. de 

"periodismo en profundidad" vot tara a aparecer, sintomdt icamente, 
em dectaracoes de Seba.sti<fo Saleado. funcionando come distirv;Cfo 
entre o traba.tho que real izou na "AeE>ncia Gamma., do que real. iza na 
Aeenci.a l1aenum, da quat e m.embro atuatm.ente. "..Jornat ismo de 
profundidade'' aparece sem.pre para diferenciar dois tipos de 

trabalho .fotoerafico, dv.as formas de condv.ta .fotoerafica. De 

nossa parte, preferirrt.OS ""reportasem..•) O'U. nfOt08rafi.a 
doc1../JT"?,E!ntd.ria''; dem.arcam.. Ci1-....cl.usive linsuisticarnente:> rr-.e-lhor- essa 
di.ferenca notada e de entendim.ento too corr-..p1.exo. 
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axtingue nos limi~es do jato. 0 ~o~6gra~o documen~aris~a. como um 

andarilho. refle~e seu tempo. coleta impress6es e imagens 

carregadas de urn sentimento de epoca e expressa isso atraves de 

sua obra. 0 album Paris de nuit (1933) teve boa acolhida e foi 

edi tado tambem na Inglaterra no mesmo ano. As 64 fo~os que o 

compunham. con~udo, foram destruidas durante a a~ Guerra Mundial. 

Manos limitado pela realidade, o fotodocumen~arista, 

por analogia, se parece a um "te6rico". Da realidade toma cer~a 

distancia, necessaria para a execucao de seu projeto. Por ou~ro 

lado parece ~er a ni~ida consciemcia de que a realidade ndo e, 

mas torna-se, e nao sem in~ervencao do pensamen~o. Concebe-se a 

realidade nao apenas na sua aparencia, mas como urn permanen~e 

fazer-se. Des~a ~orma, fo~ografia documen~aria e um genero 

fo~ogra~ico que prima pela concepcao construtiva da realidade. E 

dado ao au~or o a~o de criar, nao segundo a na~ureza, mas em 

igualdade com ela. Ha sempre uma colaboracao en~re ~o~6grafo e 

realidade que cria uma linguagem capaz de expressar 

fo~ograficamen~e a complexidade do momen~o v!venciado. Nao se 

~ra~a de uma complexidade pr6pria aos obje~os. como real!dade 

bru~a. mas de uma invencao do mundo palo homem e vice-versa. Ao 

inves de reif'icar a ''realidade .. ,. como ocorre com a document..acllo 

inocen~e. o ~o~odocumen~ar!s~a se sen~e mais amparado para 

procurar argumen~os es~e~icos para sua a~ividade CF!g. 54). 

C. .. :> ta estructura o composi.ci6n de 

una fotoerafia es tan importante como su 

tema. £sta no es una exieencia estetica, 

como pod:ria suporn.erse, sino 

exieencia prcictica. S6Lo 
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poderosamente concebidas - aerodinam:i.cas 

ti.enen ta capacidad de penetrar en ta 

memoria. de quedarse att!, en una 

patabra, de convertirse en inotvidabtes. 

Es et unico cri terio posibte para una 

fotoerafia. 
85 

3. KERTESZ E 0 FORMALISMO TOTALIZANTE. 

Sit..uar "est..rut.ura•• visual e ••t.ema" num mesmo nivel 

comeca ser caracteristico na fotografia documentaria europeia. 0 

trabalho de Andre Kertesz, sob este aspecto, constitui um exemplo 

fundamental. 

Kertesz e contemporaneo de BrassaY e, como este, tambem 

hungaro. Comecou a fotografar desde cedo, foi autodi data. 

Contrariando o que era costume, Kertesz evitou as camaras de 

grande formate. Desde o inicio determinou que sua fotografia 

teria que ter mobilidade e acompanha-lo onde fosse. Por isso 

adquiriu uma camara fotografica de formate pequeno. Kertesz 

cresceu, portanto, dentro de um mundo imagetico fotografico. Num 

ambiente onde a pr6pria manifestacao fotografica se renovava sob 

influencia das novas camaras disponiveis. A mobilidade permitida 

9!5 
BRASSAI in. HILL, Paul e COOPER. Thomas. op.cit. p 44. Para 

nao parecer contradit6ri.o, vale esctarecer que "estetico" esta 

sendo considerado n-um aspecto ma:is am.plo. Nlio se res'l..lmS a -uma: 

disciplina art!stica ou a preocupacoes formais das tine-uczaens 
visuais, antes, pertence ao rot das preocupacoes fi los6ficas. 
Considerw;oes do. estetica fotoerafica nao se lim.itam. ao debate 
format da plast icidade da fotografia. Estet ica e tam.bem. a posiclio 
ocupada por determ.inado produtor na sua aclio com.unicativa 
sim.b6t ica. 0 estet ico nao se l im.i ta apenas a prod-u.(;aO do "be to" 
na sociedade, li>-G.S, na fotoerafia. a capaci.dade de "olhar" e 
produzir uma obra sienificativa. Estetica e, por isso, o alicerce 
de todo processo de cria(;lio que possua f-u.rv;;lio poet i.ca. 
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pela c~mara de pequeno ~orma~o ~oi urn dos ~a~ores que promoveu o 

desenvolvimen~o da ~o~ografia documen~aria, das repor~agens e do 

~o~ojornalismo moderno. 

Convocado para servir no exerci~o aus~ro-hungaro, 

duran~e a 1a. Guerra Mundial, Ker~esz levou sua pequena c~ra. 

Documen~ou, despreocupadamen~e. o dia-a-dia da guerra. Sempre 

cul~ivou in~eresse pela abordagem realis~a na ~o~ogra~ia e, 

enquan~o pode, man~eve-se fiel a uma ~ormulac§o poe~ica que ~az 

com que, a~e hoje, seu es~ilo seja reconhecido ~acilmen~e. por 

causa da composicao elaborada. 

Tambem emigrou para Paris Cem 1925), en~ao capi ~al 

cul~ural da Europa. Como BrassaY, man~eve lacos com inumeros 

ar~is~as de des~aque Marc Chagall, Serguei Eisens~ein, de 

passagem, rumo aos Es~ados Unidos, Picasso, Mondrian e ou~ros -

chegando a realizar alguns ~rabalhos com eles. So~reu, ~ambem, 

in~luencias do meio ar~is~ico parisiense e dos movimen~os que 

proli~eravam naqueles dias. Mesmo assim, seu es~ilo ~o~ogra~ico e 

bas~an~e diferen~e do pra~icado por seu amigo BrassaY. Em 

comparacao com es~e. pode-se dizer que a ~o~ogra~ia de Ker~esz e, 

~ormalmen~e. mais elegan~e. Na verdade a ~o~ogra~ia de Ker~esz e 

e~remamen~e so~ist.icada, sem perder, por isso. suas 

carac~eris~icas humanis~as e realis~as. 

Em 1927 realizou sua primeira exposicao pessoal, em 

Paris. A 

fron~eira, 

t.ornava-se 

es~a seguiram-se ou~ras varias, inclusive alem 

na Alemanha. Lane an do mao de 

normal, recorreu a urn agent.e 

um procedimento 

para auxilia-lo 

que 

na 

divulgacao e venda de seus t.rabalhos - BrassaY ~rabalhava com a 
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agencia "Raphe". Acabou cont.rat.ado para services variados, em 

inumeras revist.as, com dest.aque para as publicacoes f'rancesas 

mais evident.es da epoca, Vogue e Nesses t.rabalhos 

encomendados, f'ez de t.udo. Moda, f'ot.ograf'ia publicit.aria, 

report.agens. Qualquer t.ema era passive! de ser abordado. Durant.e 

t.oda a vida mant.eve vinculos com as publicacoes massivas e, 

event.ualment.e, at.e f'azia part.e do quadro de algumas delas. Mas 

essa relacll>.o nao o sat.isf'azia. Sua reacao cont.ra urn regime de 

t.rabalho, que impunha o que f'ot.ograf'ar, f'oi categ6rica. 

Kert.esz 

Andre Kertesz prospered while takine 

fashion pictures for Vogue, Harper"s 

Bazaar and Town and Count.ry. But one day 

he ereeted a friend by cryine out: 'I'm 

dead. You're seeine a dead man. • He quit 

the well payine m.aeazines and went back 

to ••straieht" photoeraphy. 
86 

pri vilegiaria, a vida t.oda, document.ar 0 

cot.idiano das cidades onde morava CFig. 55). Dit.o assim parece 

simples, mas soment.e vendo suas imagens e que se pede t.er ideia 

da so~isticacao de seu olhar. 

Sendo autoditata, criou t.oda uma tecnica especif'ica de 

composicao. A realidade nas maos de Kert.esz e magica. As coisas 

se transf'ormam, se t.ransf'iguram em elementos signif'icat.ivos, de 

plast.icidade insuspeit.ada at.e ent.ao. A sensibilidade de Kert.esz 

revoluciona o mundo das f'ormas. Sua f'ot.ograf'ia docurnentaria e 

pro~undamente poet.i ca e modernfsta. Nao e f'ort.ui t.o que t.enha 

B<S 
Life Library of Photoeraphy. Great photographers. New York, 

Time Life Books, 1971, p 146. 
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ro~ograrado o es~udio de Mondrian. Mui~o menos que o ~enha 

realizado de ~al maneira que cada elemen~o do espaco domiciliar e 

do es~udio do pin~or cono~a o es~ilo de seu dono CFig. 56). A 

mes~ria de Ker~esz ~amanha que m6veis, ins~rumen~os e 

disposicao espacial, parecem ~era marca de Mondrian. Cons~a que 

eram amigos e que o pin~or gos~ava das ro~os de Ker~esz. 

Sua capacidade cria~iva raz com que OS "e[ementos 

existentes d.entro da reat idad.e se tornem. com.portadas e ord.enem.-se 

seGUndo a visao • kertesziana.•. 
8? 

diria S~erania Brill. Nele, a 

suspei~a de que 0 genero fo~ograrico documen~aris~a e uma 

a~ividade cons~ru~iva, se ~orna cer~eza. Talvez, porque as 

imagens de Ker~esz possuem um sen~ido de composicao mui~o 

poe~ico, apesar de parecerem apenas "golpes de sor~e". 

Nas :f'o~ograrias de Ker~esz, a realidade, 

derini~ivamen~e. nao e nada na~ural. Ele aprovei~a as rormas dos 

predios, das ruas, dos carros e carrocas, as rormas dos corpos 

humanos e, numa composicao rebuscada, realiza uma imagem 

visualmen~e bela e ~~s~eriosa na sua genese CFig. 67). Ou seja, o 

processo de signiricacao fo~ograrica, execu~ado por Ker~esz, 

permanece obscure. 0 que razer, para aprender a :f'o~ograrar como 

ele, e um mis~erio. E, quem olhar suas ro~os, e pensar que por 

~ras delas ocul~a-se uma concepcao es~e~ica elaborada, vai se 

surpreender. Ker~esz pouco esclarece sobre suas concepc5es 

ro~ogra:f'icas. Nao era de ~eorizar. 

B? 
BRILL, Stefania. Notas. Sao Pauto, Premia, !987, p 34. 
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Como out.ros docurnent.arist.as, cont.ent.a-se com de:f'inir 

sua at.ividade como uma :f'orrna de expressar as preocupac5es de seu 

t.empo, como urn dialogo corn seus cont.emporaneos. Nao do pont.o de 

vist.a da :f'ot.ogra:f'ia jornal!st.ica, vist.o que em suas imagens nao 

ha propriament.e urn event.o digno de valor para o jornalismo. 

I ncl usi ve, quando mudou-se par a os Est. ados Uni dos, em 1936, e 

procurou a revist.a Li:f'e, recebeu como respost.a uma elegant.e 

negat.iva. Suas :f'ot.os, para os edit.ores da revist.a, eram muit.o 

belas, mas ":falavam muit.o". 

Quant.o a origem da qualidade :f'ormal de suas imagens e 

seu sent.ido de composicao que o quali:f'icavam como mestre, aos 

olhos dos jovens :f'ot.6gra:f'os que despont.avam na decada de 30 

pouco revelam suas declarac5es. Nao ha uma t.ecnica universal que 

possa ser t.ransmit.ida. Kert.esz prat.ica, sobret.udo, uma :f'ot.ogra:f'ia 

inst.int.iva, ernocional. 0 est.ilo de Kert.esz - vist.o que, dent.ro do 

g&nero document.ar i st. a, sua pr at.i ca ":f'unci ona" dest.e modo - nao 

predet.errnina o aspect.o da imagem que result.ara de suas andancas. 

Ele se abandona ao inst.ant.e, permanecendo recept.ivo e 

C:f'ot.ogra:f'icament.e) at.ent.o. 

El momento siempre dictamina m.i obra. 

Lo que YQ sient.o, eso hago. Eso es para 

m.! lo mds importante. Todos pv.eden m.irar, 

pero no siem.pre ven. 

veo una 

Yo nunca calculo .. ni 

si tuaci6n y se que considero; 

esta bien, incluso si tenso que 

retroceder para consei!Uir la ilum.inaci6n 

228 



apropriad.a. 
88

Cgrif'o nosso) 

Den~re OS documen~aris~as, Ker~esz e singular. N~o 

manif'es~a preocupacoes moralis~as, como OS documen~aris~as 

sociais, por~an~o n~o f'az da miseria, das dif'erencas sociais, seu 

obje~o de f'o~ograf'ia. N~o per~ence ao grupo de documen~aris~as 

que realiza um levan~amen~o dos mi~os e ri~os urbanos. Con~udo, 

sua obra es~a carregada de sen~imen~os liricos, respei~o e 

a~enc~o para com seus con~erraneos. E, como nos lembra Eclea 

Bosi, "ateru;:Cio e a mais at ta forma de een.erosidad.e". A obra de 

Ker~esz parece exa~amen~e isso, um prof'undo a~o de generosidade 

humanis~a. Mas n~o se equipara ao humanismo comum, das 

manif'es~acoes f'o~ograf'icas documen~aris~as de seus colegas de 

~empo. Ele n~o parece se guiar por sen~imen~os de cunho 

relacional. An~es disso, parece es~ar a~en~o a vozes in~eriores. 

Kertesz cria, em sua obra documentarista, uma concepcao visual de 

espacialidade marcan~e e unica. 0 dis~anciamen~o em relac~o aos 

f'en&menos re~ra~ados deno~a a riqueza dos elemen~os cons~i~u~ivos 

de seu processo cria~ivo. Urn dis~anciamen~o que revela ~imidez 

que, por sua vez, e desmen~i da por urn ol har agudo, que devassa 

prof'undamen~e cenas do co~idiano urbane. 

N~o se preocupa, ~ampouco, com seguir uma linha 

~ema~ica mui~o def'inida. Da documen~ac~o da cidade de Paris 

passaria, sem problemas, para um ~rabalho experimen~al Cn~o 
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document.arist.a) de dist.orc5es. Depois, ret.ornaria para a 

~otogra~ia document-aria, num t.rabalho int.ensament.e poet.ico sobre 

''leit..ores•• urbanos. 

A ~otogra~ia document-aria de Kertesz, apesar de ser 

pro~undament.e bela, permanece hermet.ica. Tem-se a impress~o que 

ele segui u det.erminado caminho a vida t.oda, um caminho pessoal. 

Alem das encomendas, alem da pret.ensa necessidade de in~ormac~o. 

exi st.ent.e num "pUblico .. i ndet.er mi nado. e da at.i vi dade 

document.arist.a, Kertesz parece ~iel, sobret.udo, a si mesmo. 

Realiza, sem duvida, uma document.ac~o int.imist.a. 0 que n~o deixa 

de causar surpresa e 0 ~at.o de que, mesmo realizando uma 

document.ac;:ao pessoal, sua obra seja um ret.rat.o ~iel, exat.o, 

poetico e universal de uma epoca, dos homens que a viveram, dos 

cenarios que a circunscreveram CFig. 58). 

4. DOM:fNIO DA LINGUAGEM, DOM:fNIO DO TEMPO FOTOGRAFICO. 

CARTIER-BRESSON 

Muit.os ~ot.6gra~os ~icariam impressionados com a obra de 

Kertesz. com a harmonia de suas imagens, com a ~orca de sua 

composic;:ao. Mas ali onde o aut.or hungaro dedicava es£orco 

expressive ao espaco. out.ros colocariam a necessidade de se 

t.rabalhar t.ambem o tempo. 0 tempo ~otogra~ico. 

Henri Cartier-Bresson se reconhece devedor de Kertesz, 

a quem t.rata como mestre. Mas n~o se sent.e t.olhido. Part.indo de 

onde considerava que Kertesz havia chegado, o ~ot.6gra~o ~ranees 

iria proper uma t.eoria. Uma t.eoria ~otogra~ica onde, alem da 

~orca expressiva da irr~gem pacientemen~e construida~ haveria 
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Lambem a preocupacao com a dimensao Lemporal 

pratica ~otograrica. 

parLicular da 

0 rrances Henri CarLier-Bresson era um pouco mais jovem 

que Kertesz e comecaria a roLograrar quando este ja veiculava 

suas rotos nas revisLas e exposicoes. Como outros rot6graros, 

Cartier-Bresson sentia grande atracao pelo mundo das artes 

plasticas, Linha side, inclusive, aluno de Andre LhoLe - artisLa 

considerado como integrante do que se convencionou chamar "grupo 

dos cubistas rranceses". A paixao de CarLier-Bresson pelas arLes 

plasticas e prorunda e deLerminanLe. E a rotograria, para ele, e 

parLe integranLe das artes plasLicas. 0 ponte de parLida para as 

direrenLes manirestacoes artisLicas era o mesmo: o ato de olhar, 

e desLe otka.r ja Lrazer impliciLo a signiricacao que procurara 

dar ao produLo dele derivado, rosse pinLura, desenho ou 

roLograria. 

Tambem roi receptive as rormulacoes surrealistas, no 

que se rereria a rotograria, a ideia do objet tro-u.ve, do insLanLe 

signiricaLivo congelado pelo olhar rotograrico. 

Sao mui tos os ponLos de conLaLo que unem Kertesz e 

Cartier-Bresson. Talvez o principal deles seja o raLo de encarar 

a c!imara como urn •'bloco de anot.ac5es.. de event.os diAries, 

corriqueiros e passageiros. Todas essas caracterisLicas dao ao 

ato fotoerafico a qualidade de ren6meno intuiLivo, esponUineo, 

que, em termos visuais, se apropria do instante, realizando 

operacoes simulLaneas de pergunLa e solucao. NesLe senLido e mais 

do que uma coincidemcia o :fate de que ambos 1-enham optado, ja 

desde o inicio, pelo uso de camaras de pequeno :formaLo. Decisao 
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"inf'raest.rut.ural" que denuncia a compreensao que t.inham do que se 

deveria realizar na f'ot.ograf'ia, do que queriam realizar. 

Tambem parecem compart.ilhar a opiniao da import.ancia da 

composicao sof'ist.icada na f'ot.ograf'ia. Composicao que result.a do 

processo signif'icat.ivo inst.aurado pelo olhar. Uma f'orma de 

acent.uar o 1 ugar e presenca do sujei t.o do a to. Mas o f'ot.6graf'o 

!'ranees vai alem do mestre, quando explica a import.ancia da 

composicao. Cart.ier-Bresson acredit.a mesmo na exist.encia de uma 

eramdtica visuat. Como na linguagem verbal, essa grarnat.ica visual 

seria a est.rut.ura mais permanent.e sobre a qual se f'ixariam os 

cont.eudos, as variadas f'ormas, os rit.mos, da realidade ret.rat.ada. 

E, na relacao dialet.ica entre essa est.rut.ura mais const.ant.e e as 

incert.ezas visuais dos f'enomenos, e que se consegue a harmonia e 

0 equilibrio ent.re f'ormas e valores. e que se consegue dar 

sent.ido ao at.o f'ot.ograf'ico. 

Somando esf'orcos com OS f'ot.6graf'os-art.ist.as do 

modernismo - principalment.e com os da straieht photoeraphy e os 

do novo realismo~ ja vist.os nos capit.ulos ant.eriores a 

at.ividade de ambos represent.a para a f'ot.ograf'ia, port.ant.o, a 

possibilidade de se obt.er imagens complexas e sof'ist.icadas, sem 

necessidade de recorrer a subt.erf'ugios ext.ras. Para a f'ot.ograf'ia 

document-aria const.it.uem exemplos paradigmat.icos, 

relat.ivo a obra f'ot.ograf'ica produzida, mas 

nao soment.e no 

por causa das 

f'ormulacoes t.e6ricas enunciadas. Na verdade, t.rat.a-se de uma 

ref'lexao est.et.ica que, ao ser realizada, f'inalment.e vai 

est.abelecendo o t.errit.6rio especif'ico do genero document.arist.a. 

Henri Cart.ier-Bresson comecou sua carreira f'ot.ograf'ica 
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em 1931. Com uma camara Leica - sua inseparavel companheira, ao 

pont.o de se t.ornar uma "extensdo de seus othos" - sairia pelas 

ruas decidido a "agarrar" a vida nos mais variados aspect-os CFig. 

59). Apesar de est.ar iniciando carreira. t.eve uma vida 

rot.ografica moviment.ada. Em 1932 ja est.ava em Nova Yorque, 

expondo pela primeira vez e recebendo as primeiras encomendas. Em 

1934, realiza um t.rabalho document.ario no Mexico, onde t.ambem 

exporia. Cart-ier-Bresson sempre frequent.ou as publicacoes como 

rot.6grafo free-Lance. Seu t.rabalho pede ser vist.o em varias 

revist.as e, desde o inicio, encont.rou boa recept.ividade por part.e 

dos museus. Durant-e a decada de 30 ainda est.udaria cinema com 

Paul St.rand e t.rabalharia como assist.ent.e de direcao de Jean 

Renoir. Essa at.ividade mult.ifacet.ada s6 era poss!vel por causa da 

est.rut.ura edit-orial exist.ent.e, cujas caract.er!st.icas e 

necessidades Cart-ier-Bresson sempre soube int.erpret.ar bern. Seus 

t.rabalhos for am di vulgados amplament.e. Rapidament.e t.ornou-se um 

dos fot.6grafos mais conhecidos do mundo. 

Sua at.ividade est.rut.ura-se principalment.e no campo das 

report.agens. Criacao das revistas da epoca, a reportagem pode ser 

consider ada out.ra forma espec!fica do fazer fot.ograrico. 

Geralmente compost-a por uma sequencia de fotos que, juntas, 

perfazem um retato. Os t.emas podem ser os mais variados e 

preocupam menos do que a fidelidade ao 

part-icular. 

Mesmo que acreditasse que, as 

"rormat.o narrat.i vo .. 

vezes. uma irnagem 

soli t.aria, 

t.r ansmi ti r 

porem bern est.rut.urada, era a melhor forma de 

a experiencia sensivel desejada. Cartier-Bresson 
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reconhecia ser extremament.e dif'icil consegui-la. Os element.os 

signif'icat.i vos da realidade est.lio dist.ribuidos no t.empo e no 

espaco. Port.ant.o, e just.o pensar que soment.e varias f'ot.ograf'ias 

reunidas consigam abordar adequadament.e esses element.os, dando 

sent.ido a represent.aclio f'ot.ograf'ica desejada. A ide!ia e que o 

retato const.ruido t.enha como base as imagens f'ot.ograf'icas. 

Imagens que, em import.ancia, equivalem ao t.exto. Isso quando nlio 

ocorre o caso dest.e t.er apenas f'unclio auxiliar. 

A aclio de reunir numa revist.a varias f'ot.ograf'ias, com o 

int.uit.o de const.ruir urn relat.o, acaba envolvendo uma sequencia de 

t.aref'as int.erligadas pelo espirit.o geral do t.rabalho, mas 

independent.es na sua execucao prat.ica. Nest.e caso, aument.a a 

import.ancia de at.ividades como a diagramacao e apresent.acao 

art.ist.ica do t.rabalho. 

Dependendo da empresa cont.rat.ant.e, do poder do 

f'ot.6graf'o, da penet.racao da publicaclio e muit.os f'at.ores mais, 

essas at.ividades f'icam alem das possibilidades de decisao dos 

aut.ores das f'ot.os. Cart.ier-Bresson at.e poderia t.er sido uma 

exceca.o,. por causa da projecao de seu nome junt.o ao mundo 

edit.orial, por causa da qualidade de sua obra. Mas nao f'oi. 

Pref'eria deixar a apresent.aclio de seus t.rabalhos a cargo dos 

edit.ores e diret.ores art.ist.icos. Ele t.inha a conviccao que essas 

at.ividades eram muit.o especif'icas. Preocupava-se, sobret.udo, em 

obt.er boas f'ot.ograf'ias. Fot.os que, individualment.e, expressassem 

adequadament.e as experiencias que vivenciava. Ocupado na producao 

de irr~gens, nao procurou se envolver num t.rabalho que demandava, 

just.ament.e, out.ro t.ipo de raciocinio: a busca da harmonia ent.re 
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vArias f'ot.os dist.int.as. Porem sempre acompanhou a publicaclio de 

suas f'ot.os e jamais admi t.i u que qualquer uma del as sof'resse 

alguma ediclio f'ot.ogrAf'ica. Tinha perf'eit.a consciencia de que suas 

f'ot.os poderiam ser manipuladas inadequadament.e e compromet.e-lo 

aos olhos do publico. 

Assim, como a f'ot.ograf'ia document.arist.a, a report.agem 

fot.ograf'ica desenvolve uma ideia part-icular do que const.it.ui f'at.o 

fot.ogrAf'ico. Menos cerceada do que a f'ot.ograf'ia jornalfst.ica, a 

report.agem pode arriscar t.emas mais at.emporais, mais abst.rat.os. 

Nao e preciso que urn f'enomeno jornalist.ico just.if'ique uma 

report.agem. A ideia de "at.ualidade" - imprescindfvel numa relacao 

jornalfst.ica com a realidade - pede at.e ser desprezada. 

Uma viagem at.raves do Mexico, ou da Espanha, pode se 

t.ransf'ormar em report.agem sem que se f'ot.ografe qualquer aspect.o 

jornalfst.ico Cou not.icioso) desses lugares. Os bairros das 

prost.it.ut.as, os pescadores, a f'abricacao de paes, o buc6lico, o 

espf r i t.o do 1 ugar e de seus habi t.ant.es podem ser os t.emas C Fig. 

60). 

0 te~po t.ambem e dif'erent.e para cada uma dessas 

manifest.acoes fot.ograficas. As report.agens normalment.e exigem 

mais t.empo para se efet.ivarem, As vezes as f'ot.6grafos necessit.am 

ficar meses no cenario que pret.endem fot.ograf'ar. A quest.ao 

t-emporal ganha cont.ornos significant.es e passa a est.rut.urar a 

pr6pria concepcao do t.rabalho. Est.e e urn aspect.o decisivo para a 

concret.izacao da report.agem, ~orna sua execucao um assunLo 

complexo. Para fazer uma boa report.agem sao necessaries est.udos 

preliminares e a exist.Eimcia de uma inf'raest.rut.ura di:ferent.e do 
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que a exigida normalmente pela :fotogra:fia jornalistica diaria. 

Durante os meses que passou na Eti6pia, documentando o trabalho 

dos medicos cont.ra a miseria e a :fome, Sebastilio Salgado, por 

exemplo, gastou aproximadamente 200 :filmes. E nlio constituiu uma 

exceclio, mas uma pratica normal. 

Mas o tempo e di:ferente nlio apenas por causa do volume 

quantitativa de trabalho envolvido. A pr6pria concepcao temporat 

do :fot6gra:fo e alterada, em :funclio do desa:fio a ser en:frentado. 

Para dar sentioo ao mundo atraves da reportagem :fotogra:fica, 

Cartier-Bresson sentia necessidade de mergulhar na realidade 

visada. A mes=a atitude e vista tambem em varies outros 

:fot6gra:fos que '-rabalham com reportagens. Eugene Smith mudou-se 

para o Japlio e viveu dois anos entre os pescadores de Minamata; 

Sebastilio Salgaco :ficou meses entre os medicos que lutavam contra 

a miseria e desnutriclio na Eti6pia; Paul Strand tambem demorou-se 

meses entre os mexicanos, egipcios e espanh6is, antes sequer de 

pegar uma vez r~ camara para comecar a :fotogra:far as comunidades 

em questlio; Robert Doisneau :ficou dezenas de anos em Paris. Os 

exemplos slil.o m=tos e indicam que nao se trata de uma atitude 

caprichosa. 0 gue esta em jogo e a concepcao de trabalho 

:fotogra:fico a 

documentarista, 

tempo seu. 

execut.ar e, cada tipo de trabalho seja 

reportagem ou :fotojornalistico articula um 

No caso da :fotogra:fia documefl'tarista, a qualidade da 

r el acao com 0 e::>tor no e di al6gi ca e a con vi venci a do :fot6gr a:fo 

com o ambiente e parte constitutiva da obra. Robert Doisneau 

certa vez ilust-ou o que seria o trabalho de um documentarist.a 

236 



comparando-o com o do pescador que, pacient..ement..e, espera o 

moment..o corret..o acont..ecer. 

Apesar de ~ormalment..e parecerem id&nt..icas, acredit..amos 

que exist..em di~erencas assina!Aveis ent..re ~ot..ogra~ia document..Aria 

e .. report.agem ... Provavelment..e me nos signi~icat..ivas que as 

encont..radas na comparacao com o ~ot..ojornalismo. 

A report..agem ~ot..ogrA~ica jA ~eit..a t..endo como 

perspect..i va ~ina! sua di vulgacao numa det..erminada publicacao. 

Geralment.e uma revist..a ilust..rada ou suplement..o peri6dico. De urn 

modo ou de out..ro, sempre aparecerA acompanhada por urn t..ext..o 

in~ormat..ivo, relat..ivo ao t..ema das imagens. HA uma vinculacao 

especi~ica texto/iTTID.I!feTTI. que e caract..erist..ica das report..agens. 

Est..as, est..rut..uram-se enquant..o relato que pret..ende veicular urn 

discurso in~ormat..ivo. Menos aprisionado pelos ~at..os da at..ualidade 

- e cert..o menos "ut..i 1 " , mas t..ambem ali ment..ado pel a i nt..encao 

"reveladora", present..e nos discursos in~ormat..ivos. A propost..a 

document..arist..a nao depende desse t..ipo de discurso para exist..ir. 

Ela concent..ra sua razao de ser na imagem ~ot..ogrA:f'ica enquant..o 

expressao especi:f'ica. Dest..a forma. pede diluir a :f'uncao 

in:f'ormat..iva na :f'uncao est..et..ico expressiva. 

que 0 t..rabalho document..arist..a se ~aca 

acompanhar por t..ext..os, mas est..es podem usu:f'ruir de maior 
_../ 

liberdade criat..iva. Como nao hA uma obrigacao "not..iciosa" nest..e 

t..ipo de propost..a e passive! maier aut..onomia ent..re t..ext..o e imagem. 
~ 

Est..a aut..onomia viabiliza a que se exerci t..e nest..e genero, com 

maier nat..uralidade, as caract..erist..icas dos ensaios visuais. 

Out..ro element..o dist..int..ivo das report..agens e o :f'at..o de 
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sof'rerem uma diagramacao part-icular. A diagramacao serve para 

est.rut.urar o relat.o, dif"erenciando as imagens dis~ miveis, 

hierarquizando-as seja pel a sequencia escolhid pel a 

disposiclilo das f"ot.ograf'ias nas paginas da publicacao, saja pelo 

t.amanho desigual das c6pias. E: 6bvio que no caso da f'ot.ograf"ia 

document.arist.a t.amb~m ha hierarquia. Por~m. se nela nao exist.e a 

obrigacao do relato, e nem se est.rut.ura enquant.o um discurso de 

at.ualidade, - que impee cert.a "dit.adura do ref'erent.e causal"- a 

hierarquizacao obedecerA out.ros crit.~rios, t.alvez me nos 

lit.erArios e mais i mag~t.i cos. Diriamos que a f'ot.ograf'ia 

document-aria aproxima-se de uma post.ura que, sendo cont.emplat.iva, 

persegue a ref'lexao sobre assunt.os mais t.ranscendent.es que os 

permit.idos pela f'ot.ograf'ia de at.ualidade. Os document.arist.as 

parecem menos preocupados com soment.e most.rar algo a algum 

publico. De f'orma surpreendent.e, nos levam a ver 

.. i nt.rospect..i vament..e•• .. Suas f'ot.os, result-ado complexo de 

julgament.os ~t.ico-est.~t.icos sobre a realidade, nos incit.am a 

reproduzir as mesmas experiemcias. Como em t.oda ref'lexao, nao 

precede buscar nas f'ot.ograf'ias document-arias as mesmas 

/ 

hierarquias exist.ent.es nos discursos inf'ormat.ivos baseados nos 

preceit.os causais. 

A t.raducao document.arist.a da realidade envolve uma 

f'idelidade especif'ica com seu t.ema, e procura resolver um desaf"io 

que possui uma art.iculacao espaco/temporal concret.a. A realidade 

~ submet.ida a uma represent.acao signif'icant.e, a f'ot.ograf'ia e 0 

meio at-raves do qual essa represent.acao e obt.ida. 0 genero 

documen"laris"la possui uma est..rut.ura. art.icula urn mecanisme 
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simbolizador coeren~e com seus pressupos~os e organiza a produ~ao 

da represent.a~ao desejada. Os pressupost.os que regem a praxis 

document.arist.a sao par~iculares. A percepc;;:Ja.o sincr5nica de sua 

at.ividade, sua visla.o diacronica da realidade, enf"im, sua 

at.ividade tradv.tora, desenvolve um repert.6rio caract.erist.ico que 

molda sua signif"icac;;:ao, que direciona seus othos conhecedores, 

sua mao e suas em~oes para aspect-os especif'icos, nem sempre 

aproveit.aveis por ou~ra praxis f'ot.ograf'ica. Essa f'orma de 

compreender e est.rut.urar a praxis f"ot.ograf"ica e a que permit.e dar 

8~ 
nomes as dif'eren~as que, com cer~eza, exist.em de f"a~o. 

8~ 
E:sta e wna q-uestCJ.o m.v.i to espinhosa 

dificv.tdade n11o parece ser so nossa. 
fotoreportaeem.~ Ou foto~rafia docum.entdria~. 

e polem.ica. Has 
Fotojornalismo 

a. 
O't.l 

"Faut.-il et.ablir une dist.inct.ion ent.re phot.oreport.age 
et. phot.ojournalisme? 

- Le mot photojournatisme, d'ori~ine ameri.cai.ne, n'est 
pas reconnv. par tes Fran9ais. It sous-entend le fait que 
l' on puisse "ecrire" avec un apparei l photo . .. 
••• Et. que !'image ait. le marne poids que les mot.s. 11 

pose aussi la quest. ion de 1 • engagement.. Phot.ographier. 
ce n• est. pas seulement. mont.rer les choses. Concernant. 
vot.re livre, vous avez opt.e pour le t.erme 
phot.oreport.age. 

- <: ... :> La notion de photojournalisme se rapproche de 
celle de "sujet", ce que les Americains desi.gnent par 
"story", si.ene par une seule personne. Ce qv.i im.pliqv.e 
que le photoeraph:e dispose d' un certain tem.ps pour 
travaill.er. C'est le cas d'E:ueene Sm.ith,C ... :> ov. encore 
plus recemm.ent de SebastiCJ.o Saleado. On reconnai·t dans 
les i.m.aees une patte, un point de vue. E:t le travail du 

photoeraphe se prol.onee parfois jv.squ'a la publication, 
jv.sqv.'av. texte qui accom.pagne Les i.m.a~es. II. est evident 
qu' un pho t oeraphe de l • AFP <: Aeence France Pre sse:> ne 
fait pas tout a. fait I.e meme metier q-ue cel.v.i de 
l • a~ence Hasntm~.. <: . .. :> . ce son.t deux act i.vi. tes tres 
difjerentes. Faut-il appel.er La premiere photoreportaee 
et La seconde photojournalisme~ Peut-etre. Quoi. qv.'il en 
soit de la term.inotoeie, ce qui m.'im.porte, c'est qu'il 
existe une difference<: ... :>." 

V. BAURET, GabrieL ''Reporter: re~ard sur une profession ... 
<:E:n.trevi.sta com Hichel. Guerrin:>. Phot.ographies Magazine. Paris, 



Dif'erencas que est.ao muit.o alem das aparencias 

t.emat.icas. Consideradas sob est.e aspect.o, inclusive, suas 

dif'erencas se diluem. Fot.ojornalismo, a report.agem f'otograf'ica ou 

a f'otograf'ia documentaria podem ser aplicadas a quase qualquer 

assunto, e visualmente podem assemelhar-se. 

A verdadeira distincao envolve alem de consideracoes 

relativas a estrutura produtiva na qual esta inserido o sujei.to 

produtor, se trabalha sob encomenda ou impulsionado por genu! no 

estimulo interior, se trabalha com liberdade ou sob censura, se 

esta dependendo daquele trabalho para sobreviver ou se o executa 

por conviccao moral e estetica, etc f'atores que remetem a 

consciencia que se tern do que se esta a realizar. Recolher 

inf'ormacoes do mundo, atraves de nossos 6rgaos sensiveis, e 

processa-las na consciencia, nao sao atividades desprovidas, por 

si, de signif'icacao. A signif'icacao buscada e a que determina 

£QIDQ recolher essas inf'ormacoes, quais os recortes adequados para 

se tr abal har nos 1 i mites do obj eti vade. A pr6pr i a percep;;li.o da 

realidade se constr6i dentro do processo de pensamento que dotara 

a atividade pratica de signif'icacio. E esse f'enomeno na 

verdade, \ trata-se do processo de cognicao coloca em acao 

dif'erentes aspectos do esf'orco cogni ti vo, sendo que _cada urn se 

adequa a uma pratica f'otograf'ica especif'ica. Acreditamos que, 

mesmo que estivesse trabalhando num Cunico) determinado cenario, 

urn f'ot6graf'o veria de f'orma dif'erente se estivesse executando uma 

report.agem. uma tare!' a jorna.list.ica ou uma at.ividade de 

nQ tt. p 60-55, mars 1989. 
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90 
~o~ogra~ia documen~aria. 

Apesar de Car~ier-Bresson ~er produzido principalmen~e 

repor~agens, nlio signi:fica que es~eja mui~o dis~an~e do 

en~endimen~o documen~aris~a da ~o~ogra~ia. Em par~e porque a 

pr6pria repor~agem ~o~ogra:fica, ~al como era produzida pelas 

revis~as em geral, parece represen~ar uma varian~e especi~ica de 

:fo~ogra:fia documen~aria. como se, por nlio ser criada 

especi:ficamen~e para a veiculacao nos :forma~os es~abelecidos 

pelas publicacoes, a :fo~ogra:fia documen~aria ~ivesse que passar 

por algumas "adequacoes" para se ~ornar mais in~eligivel aos 

olhos dos lei~ores, pessoas nem sempre preparadas para en:fren~ar 

obras :fo~ogra:ficas me nos discursivas. Nes~e sen~ido, as 

publicacoes, com o auxilio dos :fo~6gra~os in~eressados em 

publicar nao s6 por quesU5es de sobrevi vemcia mas porque, de 

cer~o modo, o :forma~o de reportasem ~ambem e bas~an~e es~imulan~e 

e arejado, permi~e razoavelmen~e a mani:fes~acao subje~iva 

criaram as repor~agens. Uma :fo~ogra:fia "quase" documen~aria, 

90 
Como exemplo, cothemos o seeuinte relato: 

"Quando eu estava dando aula na facutdade, dei um curso 

na periferia de Sdo Paulo. Os alunos eram oper&.rios e 

eles queriam fazer um curso de especializacdo.C ... > Eles 

sabiam que eu era jornalista profissional e m.e pediram 

para eu teva.r fotos. C . .. > E eles m.e pediram que leva.sse 

o que eu fazia como jornal ista. Tenho um trabalho de 

docum.entacdo sobre o carnaval que tem dez anos de idade, 

ma.is ou m.enos. E eu fiquei. em duvida porque, nossa!, meu 
car naval .1.!. ~ ~ coi sa 1!!!!. pouco el abor ada, ndo tH" M 
expl iquei para eles: ''Has voc&s est& pensan.do em que 
~ipo de carnaval?" A! a frase, que achei. lindlssima: "A 

G<>nte quer ver outra coisa di.ferente cia 'Hanchete'!" 
Cgri:fo nosso) 

V. BENEDITO, Nair. .,0 ensi.no, a forma_,;:&" in. PAIVA, Joaquim., 
Olhares Re~le~idos. Dialogo com 25 :foL6gra~os brasileiros. Volume 

1. Rio de Janeiro, Dazi.bao, 1989, p 32-33. 
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- ~ la France, Flagran~s deli~s. Abou~ Russia C1974) e varios 

ou~ros CFig. 61). Em ~odos eles exerci ~a seu est ito, cuja marca 

regis~rada seriam imagens do co~idiano. Mas um co~idiano que 

surge da relac;:ll.o cria~iva, es~abelecida en~re as a~ividades e 

gen~es focalizadas e o olho significan~e de um fo~6grafo genial. 

Alem dos livros, intimeras exposicoes. Tambem um espac;:o 

privilegiado para a fo~ografia documen~aria. Nas exposic;:oes, como 

nos livros, as fo~ografias podem ser consideradas como aquilo que 

sll.o, sem serem ~omadas u~ili~ariamen~e como uma recordacll.o da 

realidade. 

Car~ier-Bresson manifes~a acen~uada preocupac;:ao em 

ar~icular o espaco fo~ografico e nisso se parece com seu mes~re 

Andre Ker~esz. S6 que, sendo menos laconico Cou in~ui~ivo) do que 

es~e ul~imo, Car~ier-Bresson ~eoriza sobre suas in~enc;:oes e 

crenc;:as. Forma possui, para ele, ni~ida impor~ancia comunica~iva. 

Fo~ografar, significa reconhecer a manifes~ac;:ll.o ri~mica do mundo 

das formas, mundo dos obje~os reais. Somen~e o ~reinamen~o do 

olho permi~e ao fo~6grafo encon~rar e des~acar as formas 

significa~ivas da massa confusa da realidade. A manipulac;:ll.o 

Cvisual) das linhas ocorre com a mudanca do pon~o de vis~a. 

Procurar o pon~o de vis~a adequado implica movimen~ar-se e, nessa 

a~ividade, ha urn momen~o no qual os elemen~os que se movem, - ao 

nos movermos f"azemos com que as f'ormas ••se movam.. t.ambem 

encon~ram urn equilibrio, alcanc;:am a harmonia. E es~e momen~o que 

deve ser o da f'ot.ogra:fia. Como nll.o se ~rata de uma operacll.o 

simples, o olho do fo~6grafo deve est.ar sempre preparado. As 

vezes, a diferenca de apenas urn milime~ro e o que permit.e o 
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pr6pria para o espaco disponivel nas revist.as, pr6pria para a 

linguagem t.ext.ual, pr6pria para 0 forma. to produtivo on de 

int.encionava-se encaixa-las. De cert.o modo, port.ant.o, a 

report.agem rot.ografica pode ser considerada uma fot.ografia 

document.aria, adapt.ada para a veiculacao em meios de comunicacao 

massivos especificos. 

Por out.ro lado, o pr6prio Cart.ier-Bresson era um 

fot.6grafo especial, com ideias muit.o bem art.iculadas sobre sua 

prat.ica rot.ografica. Por causa disso suas report.agens devem ser 

consideradas de modo especirico. Ant.es de t.udo, ela era fot.6grafo 

Nunca he est ado interesado en et 

aspecto documental de ta fotoerafia, 

excepto como expresi6n poet ica. S6to me 

interesa ta fotosrafia que surse de la 

vida. Et eoce de mirar, ta sensibitidad, 

ta sensual idad, ta imo.sinaci6n, todo to 

que t teea at coraz6n, se junta en el. 

. de • S>.t vLsor una camara. 

Alem das varias report.agens, os livros. Nest.es, suas 

caract.erist.icas document.arist.as afloram com t.oda forca. Os 

t.it.ulos sao muit.os e mapeiam OS deslocament.os do fot.6grafo: The 

Europeans C1955), -com capa de Miro- People or Moscow (1955), 

F'rom one China t.o anot.her C1956), - prE!>facio de Jean-Paul Sart.re 

BRESSON, Henri Cartier-. in HILL, Paul e COOPER, Thomas. 

op. cit. p 79. Entendemas que Bresson esta preocupado em 

distintJUir suas fotoerafias - que peta divulea9ao recebida, pelo 
esPQ90 editorial. qv.e na mo.ioria dos casos ocupava, poderiam ser 
abordadas primardicd.mente come fotoerafias "informo.t ivas" 
daquilo que, capitul.os atrds, denom.inamcs de "valor documental" 
inerente a toda jotoerafia. Hesmc realizando reporta.eens el.e 
considerava que seus trabal.hos eram ensaios fot.ograficos. 
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est.abeleciment.o da harmonia f'ot.ogra:fica. Para Cart.ier-Bresson 

isso seria com.posir.;ao CFig. 6a). 

A composicl!.o t.inha uma import..!O.ncia enorme, merecia 

cuidados especiais. Mas havia out.ro aspect.o que nlio era menos 

i n:fl uent.e. Apro:fundando-se em sua compreensl!.o f'ot.ograf'ica, 

Cart.ier-Bresson revela que sua prat.ica se :fundament.ava no que 

denominou momento decisive. 

<: • •• ::> para m.£ ta fotoerafia es et 

reconoc im.iento sim."l.lt tdneo, en una 

fracci6n de seeundo. de ta sienificaci6n 

de un hecho con ta oreanizaci6n precisa 

de as form.as que dan a ese hecho su 

expresi6n propia. 

Creo que en la vida et descubrim.iento 

de uno m.ism.o se da eeneratmente at m.ism.o 

t iem.po que et descubrim.iento del m.undo 

que nos rodea, et cuat, si bien puede 

m.odetarnos, tam.bien puede ser m.odificado 

por nosotros. Debe estabetecerse 

equilibria entre estos dos m.undos el 

que es td en nuestro interior y el que 

estd fuera Como resul tado de un 

proceso dia!.ectico constante, estos dos 

m.undos lleean a conform.ar uno solo. Y 

este es el m.undo que debemos com.unicar. <>2 

Essa ideia de Cart.ier-Bresson vai ser, muit.as vezes, 

mal ent.endida. Con:fundida, como se t.rat.asse de uma :formulacao 

t.e6rica do f'ot.ojornalismo. 

BRESSON, Henri 

FONTCUBERIA, Joan <:ortP· 

1984, p 20t. 

Cartier- ~"El. instante decisivo"". in 

Est.et.ica :fot.ograf'ica. Barcelona, 81.~~. 
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Tomando os ~ermos ao pe da le~ra, interpre~am momento 

d.ecisivo como uma representacao f'otograf'ica, que visa f'ixar a 

acao do que ocorre na f'rente das c~maras exatamente quando 

acon~ece um "memento decisive" de cri~erio jornalis~ico. "Momen~o 

decisive", vis~o des~a forma, seria o do. a~;Cio presente no 

"conteudo" da f'o~o. Transf"ormam Car~ier-Bresson num ~e6rico da 

f'o~o instant~nea, num adepto da compreensao jornalistica da 

realidade. Compreensao esta que parece se sus~en~ar da criacao de 

conceit..os como .. f'at..o .. e ''not..f.cia .. ,. des'lacados do f'luxo complexo 

que comp5e a realidade, para poder en~ender a pr6pria realidade e 

se ~ransf'ormar num produ~o passive! de ~roca. 

De compreensao mais complexa, para Car~ier-Bresson nao 

h.i. dis'lin.;:S.o a se f'azer ent.re .. !"erma.. e .. cont..eU:do''. 0 ato 

fotoerafico, enquan~o momen~o instaurador de sen~ido, implica 

numa articulacao rigorosa que combine superf'icies, linhas, 

exa~amente isso, superficies e linhas! - e valores. Es~es, todos, 

sao OS ins~rumen~OS expressivos, OS ins~rumen~OS de linguagem, da 

f"o~ograf'ia. Nossas ideias e sentimen~os se organizam nesses 

inst.rumentos e at.raves deles sao comunicaveis. 11omento d.ecisivo 

bressoniano e. por~an~o. uma ~eorizacao de es~e~ica f'o~ograf'ica, 

nao um t.ruque, mas um modo de ver. Vale dizer, de vi-ver. 

Pel as carac~eris~icas da obra bressoniana, dada 

preocupacao realis~a de suas imagens, podemos acredi~ar que 

momento decisivo cont.ribui tambem para a compreensao da 

f'o~ograf'ia documen~aria. Mas, como explici~ou 0 pr6prio 

Cart.ier-Bresson, aplica-se, primordialmente, ao estilo de 

f"ot.ograf"ia que ele prat.icava. E :foi urn est.ilo que :fez muit.o 
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seguidores. 

Para 0 f'ot.6graf'o document.arist.a, represent.a urn 

argument.o f'avoravel, que t.orna mais dist.ant.e a conf'us~o f'requent.e 

que mist.ura document.al" da 

fotoerdfica documentarista. Conceber 

Cart.ier-Bresson, signif'ica reconhecer 

f'ot.ograf'ia 

a praxis, 

0 valor 

com prdtica 

como o f'az 

est.et.ico da 

f'ot.ograf'ia, ent.endido no sent.ido mais amplo. Signif'ica compact.uar 

com a ide! a, ai nda urn pouco "mi st.er i osa" par a mui t.os , de que a 

f'ot.ograf'ia inst.aura urn novo othar. Alem de "f'alar" at.raves das 

f'ormas- ora!, mas a pint.ura t.ambem o f'az- a f'ot.ograf'ia t.em urn 

tempo que e s6 seu. 

Via Cart.ier-Bresson, o f'ot.6graf'o document.arist.a ganha 

mais aut.onomia. 0 valor document.arist.a de uma obra n~o depende 

exclusivament..e do valor inf"ormat.ivo da mesma. Alem do "f'at..o••. 

alem da "not.icia", est.a a preocupacao com quest.oes radicais da 

convi venci a social. Pode ser que const.i t.ua uma utopia, mas a 

f'ot.ograf'ia document.aria e prat.icada principalment.e pelos 

aut..ores europeus, nest..a 9poca - como se f'osse uma compulsao, como 

se f'osse uma at.ividade inevit.avel. 0 document.arist.a e 0 andarilho 

de Sebast.iao Salgado, aquele que possui uma camara e dela f'az um 

livro de anot.acoes. Ou, mais do que ist.o, a f'ot.ograf'ia 

document.aria e 0 meio que permit.e 0 est.abeleciment.o de relacoes 

com o mundo. At.raves dela as coisas ganham nomes, cont.ornos 

reconheciveis, signif'icacao CFig. 63). 

En lo que a mi se refiere, tomar 

fotoerajia.s es un m.edio de compreensi6n 

que no puede ser sepa.rado de otros m.edios 
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de expresi.on visual. Es una forma de 

eritar, de l i.berarse, no de poner a 

prueba 0 ratificar ta pro pia 

orieinat i.dad. Es ~ manera de 
P!l 

vida. Cgri:fo nos so) 

5. DOCUMENTARISMO SINGELO. 

PERSISTENCIA E COTIDIANO EM DOISNEAU. 

Out.ro :fot.6gra:fo :frances t.amb;!.m cont.ribuiria para 

ampliar a abrangencia da :fot.ogra:fia document-aria. Mais jovem que 

Kert-esz e Cart-ier-Bresson, Robert. Doisneau seguiria out.ros 

caminhos est.ilist.icos, dent.ro do mesmo genero. Cami nhos que 

est.ariam mais pr6ximos - em t.ermos de aparencia visual e de humor 

-de BrassaY, de quem se reconhece devedor. Aos 19 anos, Doisneau 

:ficou ext.asiado com as :fot.ogra:fias que se publicavam do t.rabalho 

de Brassai, Paris de nuit., e percebeu que a vida cot.idiana t.ambem 

era um t.ema nobre. A :fot.ogra:fia permit.ia isso. 

Se Kert-esz e Cart-ier-Bresson possuem uma visualidade 

universal, Doisneau, para est.a geracao de :fot.6gra:fos, t.alvez seja 

a melhor imagem do "espi r i t.o fr anc9s .. t.ranspost.o para a 

:fot.ogra:fia. De procedencia simples - nasceu no suburbia de Paris, 

:filho de operario Doisneau direcionaria sua preocupacao 

:fot.ogra:fica para seu mundo. Primeiro, para o espaco urbane de que 

procedia, suas ruas, bares, cort.umes e cost-umes do suburbio. 

Depois, apoderaria-se de t.oda Paris. As pessoas ordinarias e 

simples que :fot.ogra:faria nao const.it.uiam uma excecao t.emat.ica. Na 

op. ci. t. 

BRESSON, 
p 77. 

Henri-Cart ier. in 
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Europa, nes~a epoca, a ar~e. a li~era~ura e a escul~ura ~ambem 

haviam vol ~ado seus es:forcos para a u~ilizacllo de componen~es 

"nada art.is~icos". 

Apesar de nllo viajar mui~o - por ques~llo de principia, 

e nis~o se iguala a compreensllo dos :fo~6gra:fos documen~arist.as 

que veem na pressa, na at.it.ude predat.6ria e t.urist.ica, a "mort.e" 

da :fot.ogra:fia documen~aria - Robert. Doisneau amou, de cara, a 

:fot.ogra:fia por causa da liberdade de moviment.o, do espiri to 

avent.ureiro, inerent.e a prat.ica :fot.ogra:fica documen~aris~a. Neste 

aspect.o, durante t.oda sua vida :fot.ogra:fica Robert. Doisneau 

ainda vive rebelou-se contra a est.ru~ura editorial e os 

t.rabalhos encomendados, sempre que estes represen~aram uma 

censura e violen~acllo ao seu modo de ~rabalho. Trabalhar com 

:fo~ogra:fia comercial nao o agradava, seu ambiente sempre :foi a 

rua, sinonimo de liberdade. 

Rober~ Doisneau inicia sua a~ividade :fo~ogra:fica como 

ajudant.e do escult.or Vigneau. Nos tempos livres saia a rua para 

:fot.ogra:far. Uma de suas repor~agens pessoais, Le marcM aux 

Puces, :foi sua primeira obra publicada, em 1932, no Excelcior. A 

est.a seguiram-se out.ras, sempre no esquema pessoal, por sua cont.a 

e risco. Depois de servir no exercit.o, t.eve que se empregar na 

:fabrica de carros Renault. Nela, pra~icou :fo~ogra:fia industrial. 

mas nllo era o que queria. Cinco anos depois, em 1939, :finalmente 

vol~a as ruas. Como comecava a :ficar comum, ligou-se a uma 

agencia :fo~ogra:fica que era dirigida por Charles Rado. Era a 

mesma agenci a que gerenciava o t.rabalho de 

Brassai, KerLesz, Nora Dumast enLre ou~ros. 
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0 trabalho de ag~ncia interessava pelas possibilidades 

que abria. Por um lado, a ag~ncia se encarregava de divulgar e 

tentar vender o trabalho pessoal, realizado pelo f'ot6graf'o que 

estivesse a ela ligado. Por outro, e de f'orma interligado ao 

ponto ant..erior, a agencia era procurada pel as publicacoes que 

encomenda vam determi nadas reportagens. Foi este genero de 

trabalho que Doisneau comecou a f'azer. 

sua obra amadurecer. 

guerra. 

Pouco depois 

Mas nem teve tempo de ver 

Europa inteira entrou em 

A pratica f'otograf'ica documentarista virou f'ebre na 

Europa p6s-guerra - com especial destaque para a Franca. Alem de 

Cartier-Bresson, Doisneau, Bill Brandt Cna Inglaterra) CFig. 64) 

e todo staff da recem criada Magnum Cagencia-cooperativa de 

f'ot6grafos, que se tornaria sinonimo de f'otograf'ia jornalistica, 

f'otoreportagem e f'otograf'ia documentaria de boa qualidade), ainda 

havia Willy Ronis, Edouard Boubat, Werner Bischof' e varios 

outros. 0 numero de publicacoes tambem aumentou enormemente, 

possibilitando um verdadeiro boom fotografico no continente. 

Robert Doisneau rea.lizou,. portanto, 

f'otografica principal depois da za. Guerra Mundial. 

sua producao 

Mas isso nao 

mudou seu ast..ilo. Dc:>isneau cont.inuou a realiza.r um invent..a.rio 

etico e estetico de seu grupo social, de seu espaco urbano, de 

sua cidade. Ele acreditava que o f'ot6graf'o documentarista via. 

coisas que seus contemporaneos, af'undados na repetida 

cot..idianeidade, nao percebiam. A pr6pria capacidade aguda de ver 

seria uma das caracteristicas da prof'issao do f'ot..6graf'o CFig. 

66). 
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Doisneau e outro que gosta de falar sobre o que faz. Se 

n"o cria uma argument.ac"o estetica complet.a, deixa sempre mui to 

claro o que consiste, para ele, sua prat.ica fot.ografica. A 

fotografia de Doisneau e, alem de sincera, ext.remament.e delicada. 

Essa delicadeza est.a expressa na linguagem diret.a e sem t.ruques 

que ut.iliza, na t.emat.ica privi'legiada e na humildade dos 

personagens urbanos que ret.rata. S"o imagens plenas de humanismo 

lirico, sinceras e modest-as. Mas o pr6prio comport.ament.o do 

Cot6grafo t.ambem e assim. 

Como grande parte dos Cot6grafos documentarist.as, 

Doi sneau senti u a necessi dade de est abel ecer r el acoes est.r ei t.as 

com o mundo que fot.ografava. Nada o irrit.ava mais do que a 

atitude t.uristica com a vida, com a fotografia. Para se 

diferenciar da at.it.ude predadora ele, sempre que possivel. 

entabulava conversac5es com seus fotografados. Era um modo de 

conhecer melhor o mundo que o rodeava e de desmitificar sua 

at.i vi dade. Mui t.as vezes present.eava seus fot.ografados com as 

imagens que fazia. 

Sabre sua Cotografia documentaria Doisneau ressalt.a 

out.ros pont.os, nao t.ratados por Cartier-Bresson ou Kertesz. Menos 

voltado para a visualidade sofisticada, Doisneau prefere buscar 

argumentos que remetam ao significado das imagens e ao processo 

de producao de significacao present.e na sua praxis. 

Sempre se sent.iu at.raido pela ambigUidade inerent.e as 

imagens Cotograficas. Essa caracteristica era a que lhe permit.ia 

sair a rua e ir coletando cenas que, aparentement.e, pareciam 

possuir significado apenas para ale mas que, na realidade,. 
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acabavam ~endo boa recep~ividade publica. E, se era verdade que a 

realidade da f'ot.ograf'ia represent.ava uma realidade simb6lica, 

sobrepos~a aquela da vida em movimen~o. ela ganhava aut.onomia 

rela~iva quando def'ron~ada com o publico. 

analogi as en~re f'o~ograf'ia e poesia. 

Doisneau gos~ava de ver 

Ambas manif'est.ac5es 

possuidoras de f'ort.e poder evocat.i vo. Nlio se espant.ava, ent.ao, 

que da imagem f'o~ograf'ica, f'ixa e unica, 

int.erpre~acao, mul t.ipla e movel. Por mais pessoal 

surgisse a 

que f'osse a 

obra document.arist.a, era sempre humana, sempre ref'erenciada a 

epoca e lugar de onde surgira. 0 poder evocat.ivo era uma pont.e 

poderosa, ligando a sensibilidade do f'ot.6graf'o com a de seus 

con~emporaneos. Doisneau acredit.ava que mais valia "sugerir" do 

que "descrever ... 

Ele t.ambem not.ou que o ~rabalho documen~aris~a t.inha, 

ness a sua capaci dade de "sugar i r", mui t.o de mi s~er i oso. Como 

Car~ier-Bresson e Kert.esz, concebia sua at.ividade relacionada com 

a int.uicao e a emocao moment.anea. Denominou o est.ado recep~ivo, 

t..ipico do f'ot.6gra:fo mergulhado na sua at.ividade, como "religilio 

do olhar". Sit.uava a genese desse est.ado recep~ivo na int.erseccao 

de inquiet.ac5es int.eriores com uma compulslio recept.i va. Uma 

necessidade de olhar com in~ensidade e coragem as mani:fes~ac5es 

da realidade. 0 f'ot.6gra:fo vive da habilidade da observacao e da 

generalizacao. Com elas, cons~r6i urn mundo paralelo, superpost.o 

ao mundo da realidade dinamica. 

Menos organizado do que out.ros f'ot.6graf'os Doisneau 

gost.a:-de lembrar que Cart.ier-Bresson sempre f'oi mais met.6dico do 

que ele - levou sua int.uicao f'ot.ograf'ica a serio, e :fez dela seu 
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est.ilo. Tant.o e assim que nao cost.umava predet.erminar seus 

t.rabalhos pessoais com ant.ecedencia. Como declarou repet.idament.e, 

:fot.ogra:fava com o "est.ado de espirit.o" do moment.o. 

Essas caract.erist.icas cert.ament.e sao validas por causa 

da especi:fidade da biogra:fia :fot.ogra:fica de Robert. Doisneau. 

Apesar do espirit.o avent.ureiro e libert.ario que possuia, ele 

t.rabalhou pouco :fora da Franca. Cert.a vez, quando :foi convidado 

por Henri Cart.ier-Bresson para int.egrar a Magnum, Doisneau 

percebeu que nlio daria cert.o. Nem t.ant.o por causa da propost.a 

:fot.ogra:fica da Agencia, que admirava pro:fundament.e, mas por causa 

das viagens que t.eria que :fazer. 

Ha.tfT'.'UIII. era una aeeru::: ia que em.prend!a 

erandes viaJ'es. Yo pensaba que tarnbien yo 

era un viaJ'ero. No com.preend! que en 

realidad no estaba hecho para ese tipo de 

tra.baJ'o viaJ'ero. 
94 

Nao era soment.e a resist.encia a viagens que incomodava Doisneau. 

Novament.e, compart.ilhava com os out.ros :fot.6gra:fos document.arist.as 

a crenca de que a validade de seu t.rabalho dependia do grau de 

envolviment.o que est.abelecia com a realidade :fot.ogra:fada. A 

validade da :fot.ogra:fia document.aria est.a int.erligada com o 

dom.!nio que o :fot.6gra:fo t.em de suas experiencias, e esse dominic 

depende de como se relaciona com o cenario a ser :fot.ogra:fado, com 

as pessoas e seus cost.umes. 

A prat.ica t.urist.ica da :fot.ogra:fia era o que mais lhe 

DOISNEAU, Robert. in HILL, Paul e COOPER, Thomas. op.cit. 
p 94. 
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enojava. Predadora, uma pra~ica que .. mat..a•• pel a posse 

simb6lica. Que, por "f"al~a de ~empo" e de conhecimen~o. se resume 

apenas a a~i vi dade de consume. Vi ajar ao e:x:t.er i or , sob cer~as 

condic;:5es, implicava, necessariamen~e. ado~ar essa pra~ica. Mas 

em Par is nlio. Cidadlio par isiense, par~e do ambien~e. Doisneau 

conhecia a cidade e seus habi~an~es, podia se dar o luxo de 

"perder" chances f"o~ograf"icas porque poderia re~ornar, mais 

~arde, ao mesmo cenario e esperar pacien~emen~e pela "vol~a" da 

.:>5 
f"o~ograf"ia perdida. Essa, inclusive, ~ uma carac~eris~ica de sua 

produc;:lio documen~aris~a. Propenso por de~erminado es~ado de 

espiri~o - a f"o~ograf"ar em cer~o cenario, pos~ava-se a espera da 

surpresa, do acaso f"o~ograf"ico que, acredi~ava, iria acon~ecer 

sem f"alt.a. 

0 valor document.al da f"o~ograf"ia ~ampouco o in~eressava. 

Reconhece que ~al valor :faz par~e do veiculo "f"o~ograf"ia", f"az 

par~e da es~ru~ura do meio principalrnen~e por causa da 

carac~eris~ica ind.iciat do signo f"o~ograf"ico. Mas isso nlio era 

algo que 0 preocupasse. Nern que guiasse suas in~enc;:oes. 

Fo~ogra:fia docurnen~aria era, ern par~e. urn proJa~o "agois~a", ou 

.:>5 Doisneau ndo esta sozinl\o nesta atitude. Alias, uma atitude 
bastante cult ivada por determ.inados fot6tJrafos docum.entaristas. 
Sdo OS que acreditam que 

" Os instantas sa reproduzem., tem. analotJia, a ndo ser 
que seja a morte de um. presidente, uma coisa assim. 
reatmente e insubst i tulvet. Has no t ipo de fototJrafia 
pessoal, sub jet iva, que" ndo est a atrelada a nenhum. jato 
hist6rico, social ou jornat!stico, os instantes se 
reproduzem. de altJuma forma.. " 

VASQUEZ, Pedro ... 0 fazer fototJrafico". in PAIVA, Joaquim.. Olhares 
re:fle~idos. Dialogo com 25 :fo~6gra:fos brasileiros. Voluma I. Rio 
de Janeiro, Dazibao, 1989, p 63. 
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seja, f'ot..ogra:fava para conservar o mundo que amava. Tal como 

havia :fei t..o Brassar ant.es dele. Tal como havia :fei t.o t.ambem 

At.get.. 

Seu projet.o era "egoist.. a •• em t..ermos. A :fot.ogra:fia 

document.aria e, por de:finicao - e por concret.ude prat.ica - uma 

mani:fest..acao dial6gica. Doisneau nunca :foi um "colecionist.a", um 

cacador de imagens. Sua concepcao de document.arist.a e a de que o 

:fot.6gra:fo deve ser o :filt.ro ent.re o desconhecido mist.erioso e a 

recepcao do mundo. E nao porque :fossa alguem com poderes ext.ras. 

Mas porque ha, na linguagem :fot.ogra:fica, element.os que est.ao alem 

da percepcao humana. 

96 

Hay un tensuaje en La fotoerafia q-ue es 

un poco m.isterioso. q-ue no es 

vocabutario, que no es un atfabeto, q-ue 

no es una ciencia, ni siquiera arte como 

"fen6meno cut turat'', :y que puede estar, 

como diio al.suien., .. en conta.c to direc to 

con to inconsciente.
96 

Ha, en:fim, out.ro aspect.o da :fot.ogra:fia document.aria que 

DOI5N£AU, Robert in. HILL, PauLe COOPER, Thomas. op.cit. p. 

104. Porem, e necessaria assinatar que foi Wat ter BenJamin quem 

afirmou que a fotoerafia permitia a manifesta9ao do inconsciente. 
"A natureza que faLa a cdmara nao e a mesma q-ue fata ao 

otha.r; e outra, especiatmente porque substitui a um 
eSPa90 trabatha.do conscientem.ente peto hom.em, um esPa9o 
que ete percorre inconscientemente. C .•. Y 56 a 

fotoerafia nos reveta esse inconsciente otico C ... Y." 

V. BENJAHIN, WaLter. "Pequena historia do. fotoerafi.a". in Magia e 
t.ecnica, art.e ~ polit.ica. Obras escothidas. VoL I. 2"' ed. sao 
Pauto, Brasitiense, 1986, p. 94. 

Ha outra versao, do proprio Benjamin, bastante 
semethante, no texto "A obra de arte na epoca de suas tecnicas de 

reprodu9ao". V. in ADORNO, Theodor Cet al. :> Text.os escolhidos. 
sao PauLo, Abril CuLturaL, !980, p.23- Ccot. Os pensadores:>. 
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const.it..ui ront.e de int..erpret..acoes equivocadas. E: comum que 

relacionem ao t.ermo "document.Ario" crit.erios de objetividade 

aplicados a rot..ograria jornalist..ica. Sea objet..ividade, em geral, 

e ou n~o possivel, ou ao menos desejavel, e outra discuss~o. Mas, 

de qualquer rorma. essa t.ransposic~o conceit.ual n~o parece 

adequada. 

A ront.e de semelhant.e exigemcia - a de objet..i vi dade -

parece ser variada. Por urn lado, o pr6prio meio rot..ogrArico e as 

part.icularidades de sua produc~o signica, parecem rerorcar o 

senso comum, que concebe como "objet.iva" a represent.ac~o 

rot.ograrica. Provavelment.e, o que impressiona a imaginac~o dos 

leigos e 0 rat..o do at..o rot.ograrico t.er que ser sempre um at..o 

t.est..emunhal. Ou seja, n~o ha rot..ograria se n~o houver quem a 

raca. Por out.ro lado, ha tambem int.eresses inst.i t.ucionais em 

jogo. A rot..ograria edit.ada numa publicacao peri6dica e percebida, 

mui t.o menos como um "enunciado" de um aut.or-rot.6graro, e mais 

97 
como um "enunciado" cuja aut.oria e da pr6pria publicacao. Sem 

ralar que ha varios out.ros recursos t.ext.os, diagramacao, 

t.it.ulac~o. verossimilhanca da imagem rot.ograrica, reput.acao do 

rot.6graro, etc - que se somam no esrorco persuasive. 

Talvez surpreenda, mas a "objet.ividade" nao e peca 

rundament.al na rot.ograria document.aria. Os argument.os nao sao 

97 um te6rico frances coloca nos S&$liintes termos: 
" C . .. :> l' exem.ple de la photo de temoilfSTI0.8e nous a 

montre que lorsqu'une imaee circule dans une canal de 

communication mediatique, le messase transmis est ceLui 
d-u can.a.Z. m.tA.diat ique 9t non pas cel.ui de l. • imaee. •• 

Veja, SCHAEFFER, Jean-Harie. L'image precaire. Du disposit.i:f 
phot.ographigue. Paris, Editions du Seuit, 1987, p. f54-t56. 
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manes convincen~es. 

Cert.o e que a :fot.ograf'ia se assemelha ao mundo que n6s 

vemos. Mas e uma semelhanca t.raicoeira. e 0 dif'erent.e que se 

mascara de ident.ico. Cria-se uma compreens~o aparent.e onde n~o hA 

verdadeira compreens~o. Falt.a, ao publico, conheciment.os do 

processo acionado pela praxis document.arist.a. 

0 document.arist.a europeu, como os art.ist.as modernist-as, 

que dividiam a mesma epoca com ele, reagia a um mundo 

desorient.ado e que passava por dramAt.icas t.ransf'ormac5es. Suas 

f'ot.os most.ram variados f'at.os enquadrados visualment.e, sem a 

preocupacao de represent.arem soluc5es para as cont.radic5es 

sociais ou problemas int.erpret.at.i vos. A ordenac~o visual obt.ida 

nao seguia uma regra ou ordem, nem t.radic5es de composicao 

dit.adas pelo mundo material. Os f'ot.6graf'os descobriam o mundo com 

suas pr6prias leis. Criaram o mundo do qual report.avam; suas 

generalizac5es eram reac5es poet.icas CFig. 66). 

A at.it.ude solene, de decret.ar a "verdade" das coisas 

ret.rat.adas, nao e levada a serio. Tem-se perf'eit.a consciencia de 

que 0 at.o f'ot.ograf'ico e int.erpret.at.ivo. que a f'ot.ograf'ia nao 

passa de uma forma ext.remament.e f'ragil de "cit.ar" aspectos da 

realidade. E o aut.or da f'ot.ograf'ia nao pode se pret.ender dono de 

uma "objet.ividade" universal, igualment.e aplicAvel a t.odos. 

Af'inal, a realidade e pluridimensional, e a f'ot.ograf'ia pert.ence a 

uma ordem unidimensional, como t.oda linguagem. Querer f'ixar essa 

realidade pode at.e const.it.uir urn belo projet.o ut.6pico. 

ProblemAt.ico e quando essa t.ent.at.iva se revest.e de um discurso 

prepot.ent.e sobre a realidade. 
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Doisneau e um dos que desacredi~a das prepo~encias. Sua 

carac~erizacao da subje~ividade da pra~ica :fo~ogra:fica 

documen~aris~a e ca~eg6rica. 

La fotoerafia es m.cy s'Ubjetiva. La 

fotoerafia no es un docum.ento sobre et 

cual p-ueda hacerse un informe. Es un 

docum.ento suble~ivo. La fotoerafia es un 

testieo fatso, una ment ira. La eente 

quiere probar que el universo existe. Es 

una imaeen fisica que cont iene cierta 

cant idad de docum.entacion, lo que estd 

m.u:y bien, pero no es la prueba, 

testim.onio sobre el que pueda basarse una 

fitosofia eeneral.~Cgri:fo do au~or) 

De aspec~o poe~ico, e abordagem quase an~ropol6gica, a 

:fo~ogra:fia documen~aris~a europeia nao se vol~a para 0 que e 

grande, para 0 que e rapido e pres~igioso. Ao con~rario, parece 

pr ocur ar o que e l ent.o, i nu~i 1 , quase i nvi si vel . Vol t.a -se par a 

aquila que na sociedade compee :fundo, nao ":figura". "Figura" e 

t.udo aquila que aparece, a :figura social. Fundo e aquilo que 

prat.icament.e nao se nota. Aquila que nao se ve, que e compost.o 

pelos cidadaos comuns. 

Visual mente so:fist.icada, pro:fundament.e poe~ica, 

ot.imist.a, despret.ensiosa, humanist-a e conscient.e de sua 

subje~ividade, a :fo~ogra:fia documen~aria europeia t.ambem iria 

encont.rar seus limi~es his~6ricos. 0 ot.imismo, ~ipico do 

p6s-guerra, ajudou e promoveu OS o:fot.6gra:fos que a pra~icavam, mas 

~ DOISNEAU, Robert. in NILL, Paul e COOPER. Thomas, op.cit. p 

105-106. 
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mudancas est.avam em andament.o. Enquant.o celebravam f'at.os 

ordinaries, urn novo est..ilo de vida est.ava comecando. 0 

ex.ist.encialismo era 0 sint.oma visivel. valores da classe media 

est.avam sob crit.ica. Mudancas urbanas, valores comerciais e 

cont.rat.ua.is t.ornavam o mundo europeu mais impessoal. A f'ot.ograf'ia 

document.ar.ia Ve aparecer, de SeU Seio, out.ro t.ipo de propost.a: OS 

"velhos .. Cart..ier-Bresson, Doisneau, Boubat. e Ronis 

-cont.inuar.iam a valor.izar a f'ot.ograf'ia humanist.a . A nova geracao 

nao via valores a serem f'est.ejados. Eram crit.icos e rebeldes e 

vi am. como result.ado da guerra .. a solidariedade 

int.ernac.ional, mas sim uma era de t.errorismo at.omico. 

Mud a 0 comport.ament.o f'ot.ograf'ico. 0 int.eresse em 

"part.icipar", de rest.it.uir o humanismo ao t.ec.ido social, era 

valido para aqueles que cult.uavam a esperanca de urn p6s-guerra 

solidario. Para a geracao de f'ot.6graf'os que vinha emergindo, 

esses eram val ores .in6cuos dada sua 1 nopor t.uni dade. 

Desassossegados, f'azem quest.ao de renunciar a sociedade, vist.a 

como hip6crit.a e f'alsa. Os f'ot.6graf'os rebaldes colocam, acima de 

t.udo, a verdade como f'undament.o da obra f'ot.ograf'ica que comecavam 

pr oduzi r , nao ace.! t.ando compr omi ssos. Busca vam const.r ui r suas 

ident.idades pessoais. 

"Je fai.s partie de cette 
n:uman.i.stes q'Ue Les jeunes 
trouven.t pa.rfoi.s un ,peu 
con.jonc t ure l • a l • epoque. 
opt im..istes"" 

eenerat i.on. de ph.otoeraphes 
toups du reportaee ac t'Ue!. 
trap senti.men.tate. C'est 

nous et ions incro:yablemen.t 

'0. MANRIQUE, So phi. e. 

que cette irnaee vous 
nQ 4, p.47, fev/!990. 

""Sabine Ws-iss. Une 

coupe !.e souf f !.ef"". 
seul.e quest ion: 

Phot.o Report.er. 
Est-ce 
Paris. 
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Os primeiros a se dest.acarem dest.e novo grupo f"oram 

William Klein CEUA:l e Robert. Franlc 

f"ot.ograf"icament.e iconoclast-as, sairiam 

al gum 1 ugar onde pudessem i nst.al ar -se 

incondicionalidade necessaria para se 

(sui co). 

pelo mundo 

Consider ados 

em busca de 

e vi ver i nt.ensament.e a 

expr essar em. Como n~o 

encont.raram esse "Shangri-la", acabaram enf"rent.ando o mundo com 

imagens desesperancadas, crit.icas, t.rist.es e n~o pouco poet.icas. 

Era o prenuncio dos anos 60 e o nasciment.o de novos mit.os CFig. 

67). 

259 



"C.. -

0 OLHAR CRITICO. F OTOORAFIA DOCUMENT ARIA SOCIAL NUM CASO 

PARADIOMATICO. 

vriters often tea.ch hov to see; master- painters 

sometimes tea.ch what. to see. • 

Walker Eva.ns 

1. POBREZA E DIGNIDADE. 

AMERICA AOS OLHOS DA FARM SECURITY ADMI NI STRATI ON C FSA>. 

A ent.r ada dos a nos 30 f"oi i nesqueci vel para OS 

nort.eamericanos. Em 1929, depois de explosiva prosperidade 

industrial, a economia caiu num vacuo imprevist.o e arrast.ou 

consigo t.oda a sociedade. Foi uma depressao s6cioeconomica que 

f"icou regist.rada para sempre na consciencia do povo americana e 

na hist.6ria do desenvolviment.o do capi t.alismo. 0 sist.ema 

f"inanceiro sof"reu uma quebra assust.adora, dais t.erc;:os dos 

est.abeleciment.os bancarios f"echaram suas port.as, as salaries 

cairam em media 60%, e o desemprego at.ingiu um em cada t.res 

t.rabalhadores. 

Na agricult.ura, a sit.uacao nao era muit.o melhor. A 

depressao impos a necessidade de novas rit.mos produt.ivos, novas 

relac;:oes de t.rabalho e de propriedade. 0 valor da t.erra t.ambem 

caiu e os grandes f"azendeiros endividados desf"izeram as 

ant.igas relac;:oes com seus "meeiros". Nao havia mais vant.agem 

nenhuma dividir a plant.ac;:ao e colheit.a com f"amilias que, durant.e 

gerac;:oes, t.inham vivido nest.e sist.ema. A nova 16gica produt.iva 

impos a concent.rac;:ao de t.erras nas maos de poucos que, para 
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compensar, mecanizaram a producl!lo. Pequenos e medics 

propriet.arios de t.erra, meeiros e out.ros t.rabalhadores rurais 

t.ornaram-se, da noit.e para o dia, desnecessarios. 

8 milhoes de t.rabalhadores rurais passavam f'ome. 

Em 1928, quase 

0 exodo rural 

f'oi inevit.avel. Mas t.ambem indesejavel e problemat.ico. 

Numa sit.uacl!lo como essa assume a presidencia Franklin D. 

Roosevelt., que cria um programa de assist.encia social e ret.omada 

do cresciment.o economico chamado Deal. Dent.ro do 

"secret.ariado de ref'ormas rurais" CReset.t.lement. Administ.rat.ion), 

do ref'erido programa, colocou a "unidade hist.6rica" CHist.orical 

Unit.), responsavel pela document.acl!lo e propaganda ilust.rada. 

Dais anos mais t.arde, em 1937, essa est.rut.ura sof'reria algumas 

ref'ormas. 0 "secret.ariado de ref'ormas rurais" mudaria de nome, 

adot.ando out.ro bem mais conhecido: Farm Securit-y Administ.rat.ion 

CFSA:>. 

Embor a 1' osse uma "uni dade hi st.6r i ca", vol t.ada par a a 

document.acl!lo e propaganda ilust.rada dos projet.os governament.ais, 

a FSA nao f'uncionou dent.ro dos padr5es ja consagrados de 

propaganda governament.al. 0 t.rabalho da secao hist.6rica da FSA 

era desenvolvido num ambient.e relat.ivament.e aut.onomo. Talvez isso 

.se devesse ao f'at.o de que para os post.os-chave do secret.ariado 

t.ivessem sido escolhidos pessoas do mundo academico, mais 

preocupadas com os aspect.os de !"undo, com a est.rut.ura dos 

problemas sociais. 

Na che:fia geral do secret.ariado, Rexford Tugwell - ex

pro:fessor da Universidade de Columbia/MY e um dos conselheiros do 
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presidenLe para assunLos da agriculLura - assegurava liberdade de 

Lrabalho para os membros da secao hisL6rica. NesLa, o comando era 

de Roy E. SLryker, tambem ex-prot'essor de economia da 

Universidade de Columbia/NY. E f'oi sob a orientacao e coordenac;:ao 

Cas vezes ate autoritaria) de Roy Stryker que a sec;:ao hist6rica 

da FSA produziu uma obra f'otograf'ica documentarista exemplar. 

Mesmo sendo economista, Roy Stryker nao poderia ser 

considerado urn leigo em assuntos t'otograf'icos. Na decada anterior 

C1925) havia participado, com Tugwell e outros, da elaborac;:ao de 

urn livro intitulado econOmica americana 

perspecLi vas de melhora. Nesta obra, para ref'orcar os aspectos 

tratados pela teoria economica, decidiu-se pela utilizac;:ao de 

f'otografias documentarias. Stryker havia f'icado encarregado pela 

pesquisa fotograf'ica. Recorreu a t'otograf'ia de Lewis Hine, a quem 

passou a admirar muito. Urn terco das f'otos utilizadas no livro 

eram de Hine. Todos f'icaram surpresos com o et'eito persuasive 

obtido dessa uniao, entre ensaios economicos e f'otograf'ia 

documentaria. Portanto, nada mais natural que agora, com muito 

mais poder do que tinha quando era prof'essor na Uni versidade, 

Stryker organizasse a secao hist6rica de f'orma que ficasse 

voltada, quase exclusivamente, para a produc;:ao de imagens 

f'otograf'icas dentro da concepc;:ao documentarista. 

Alem de Lewis Hine, tambem admirava o trabalho de Jacob 

Riis e o de Margaret Bourke-White. A tradicao da f'otograf'ia 

document-aria social norteamericana era, para ele, de grande f'orca 

persuasiva e est.imulava suas ideHas sobre o t.rabalho a ser 
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desenvolvido pela FSA. 

A int-enc~o geral dos projet-os do governo Roosevelt- era o 

combat-a a depress~o. a violencia social, decorrent-e da acent-uac~o 

das desigualdades, e pela reordenacao economica. A especificidade 

do desafio consist-ia, port-ant-o, em Lranspor essas preocupacoes 

s6cio-economicas para as possibilidades e at-ribuicoes da FSA. A 

conclus~o 16gica que deriva desse esforco reflexivo e que a 

fot-ografia document-aria, buscada pela equipe mont-ada por St-ryker, 

Leria que funcionar como revetacao pictorica dos problemas, 

provocados pela depress~o. nas areas rurais. Para concret-izar 

isso, St-ryker propunha uma document-ac~o que fosse um coment-ario 

visual da vida cot-idiana americana. 

Em sit-uacoes de desarranjo s6cio-economico o Lecido 

social se esgarca. As Lensoes ent-re os grupos desiguais 

at-ingem graves proporc5es e conflit-os violent-os sao coLidianos. 0 

6dio racial, social e polit-ico Lorna cont-a do debat-e ideol6gico e 

impede o desenvol vi menLo de sol ucoes col eLi vas e negoci adas. 0 

egoismo social e o sint-oma do medo provocado pela inseguranca. 

Os membros da FSA Leriam, ao Lrabalhar, que enfrent-ar 

essa sit-uac~o in6spit-a. E, como part-e de um secret-ariado 

governament-al, Leriam qt,te execut-ar t-al Lrabalho do modo "menos 

polit-ico" possivel. Trat-ava-se de procurar despert-ar nas pessoas 

a consciencia da magnit-ude dos problemas provocados pel a 

depressao. Da necessidade de solidariedade para com aqueles que 
' 

se viram privados do pouco que t-inham e que, desempregados, 

perambulavam pelas cidades do meio-oest-e e do oest-e a cat-a de 
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qualquer ocupacao. Por isso, as f'ot.ograf'ias a serem realizadas 

dever i am ser el oquent.es , expr essi vas , a pel a t.i vas a t.e, cont.ant.o 

que n§.o colocassem as int.enc5es do projet.o em risco e 

conseguissem despert.ar, no publico alvo, simpat.ia e 

reconheciment.o da dignidade das pessoas e sit.uac5es ret.rat.adas. 0 

projet.o t.inha, desde o inicio, urn pont.o de vist.a sociol6gico 

100 
def'inido. Mesmo assim, ao ser colocado em prat.ica, acabou 

t.ranscendendo seus limit.es declaradament.e propagandist.icos. 

Das milhares f'ot.os bat.idas nenhuma most.ra o president.e, 

ou out.ra aut.oridade of'icial qualquer. 0 proselit.ismo polit.ico nao 

f'requent.a as f'ot.os da FSA. Nia.o, pelo menos, de f'orma diret.a, 

cent.rado em "personalidades". Cont.udo, o espirit.o propagandist.ico 

t.ransparece quando St.ryker det.ermina que se f'ot.ograf'e com 

int.enc5es comparat.ivas - nao soment.e a sit.uacao de desempregados, 

de ndest.errados .. ou de pessoas que precisavam de ajuda 

inst.it.ucional, mas t.ambem a sit.uacao dos out.ros, dos que f'oram 

acolhidos nos campos de ref'ugiados do governo, ou de localidades 

que haviam f'eit.o algum convenio com o governo f'ederal. Nest.es 

cases a int.encao e nit.ida. 

Nos primeiros anos da FSA t.inham prioridade f'ot.ograf'ica 

os lugares mais necessit.ados, mais miseraveis. Era precise 

~
00 

0 que ru'io im.pede qv.e Susan Sontae se refira ao projeto da 

FSA com. extrema ironia: 
··<: • •• :> as pessoas de c lasse media precisa.vam. ser 

convencidas de que os pobres eram. pobres realm.ente, e 
eram.. pessoas disnas. ,. 

V. SONTAG, Susan. Ensaios sobre ;;>,_ f'ot.ograf'ia. 8Z ed. Rio de 

Janeiro, Arbor, i98i, p 62. 
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most.rar ao povo americana a que ele se negava a ver e t.ent.ar 

resolver a sit.uacao com a anu~ncia colet.iva. Como a document.acao 

obt.ida, nesses primeiros anos do projet.o, acabou result.ando muit.o 

dura,. muit.o cruel, surgiram vozes acusando ao governo de 

demagogia, 

considerar 

a projet.o de 

a :fot.ogra:fia 

":falsi:ficador 

document-aria 

da realidade" e a 

como inst.rument.o de 

ideologias de esquerda, que apenas denegria a imagem do pais. A 

rigor, a programa da FSA sempre so:freu pressao ext.erna, par part-e 

de :forcas polit.icas descont.ent.es com a New Deal. 

Nao const.i t.ui novidade. Des de que :fora prat.icada 

enquant.o crit.ica, denuncia au apenas como descricao das 

desigualdades sociais, a :fot.ogra:fia document-aria vivia sob 

const.ant.e acusacao de ser usada com :finalidade subversi va e, 

consequent.ement.e, ser uma .. arma .. nas maos de ideologias 

t.rans:formadoras. Embora isso seja uma mit.i:ficacao inconsequent-e. 

nao impediu que :fossa encampada par muit.os :fot.6gra:fos que 

pro:fessavam preocupacoes crit.icas e que encont.raram na :fot.ogra:fia 

document-aria a espaco ideal para a denuncia social. Conceber como 

sinOnimo .. :fot.ograf'ia document...a.ria" e .. crit..ica social.. e uma. 

:fabula que ainda exist.e, apesar da :fragilidade de seus 

.argument-as. E no case da FSA, const.it.ui uma impropriedade 

considerar a at.ividade execut.ada pela equipe de :fot.6gra:fos como 

urn at.o "subversive". Nenhum dos que la t.rabalharam realizou uma 

document.acao com int.encoes revolucionarias. Muit.o pelo cont.rario, 

as det.erminacoes explici t.as, saidas do escri t.6rio de St-ryker, 

chamavam at.encao para a nao polit.izacao au radicalizacao das 
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f'ot.ogra:f'ias. Ent.endiam que a sit.uac;:ao social ja era bast.ant.e 

explosiva para f'icar promovendo acirrament.os. As f'ot.os deviam 

a pel ar par a sent.i ment.os mai s humi 1 des, mai s cont.empl at.i vos, e 

visar gest.os de solidariedade. 

Por 

necessidade 

out.ro lado, passado o inst.ant.e inicial e a 

da at.it.ude mobilizadora, 0 projet.o sof'reu 

t.ransf'ormacoes que mudaram o sent.ido da document.ac;:ao realizada. 

Como consequencia, nos anos que precederam a ent.rada dos Est.ados 

Unidos na 2~ Guerra Mundial, a t.&nica do t.rabalho f'oi a de buscar 

sit.uac;:oes mais ot.imist.as para document.ar. Era precise dar a 

impressao que, com o passar do t.empo, as coisas est.avam 

melhorando e a normalidade est.ava volt.ando. Com a ent.rada do pais 

na guerra os esf'orc;:os f'oram direcionados para a propaganda que 

exalt.asse o pot.encial da nac;:ao. Era precise dest.acar a f'orc;:a e 

virt.udes da America, nao seus problemas sociais. 

Para execut.ar a t.aref'a da unidade hist.6rica da FSA, Roy 

St.ryker junt.ou urn grupo selet.o de pessoas. De procedencia 

variada, o colet.ivo reunido result.ou ser de excelent.e qualidade. 

Da Universidade de Columbia t.rouxe urn ex-aluno, Art.hur Rot.hst.ein, 

que f'oi, durant.e cert.o t.empo, responsavel pela mont.agem do 

laborat.6rio e resoluc;:ao de problemas t.ecnicos. Carl Mydans ja era 

um conhecido f'ot.ojornalist.a, f'oi charnado para colaborar mas f'icou 

pouco t.empo no projet.o. Walker Evans, aut.&nomo, t.inha mais 

projec;:ao no meio art.ist.ico, chamava at.enc;:ao pela qualidade de 

suas f'ot.os e pela caract.erist.ica pessoal de seu t.rabalho. Ben 

Shahn era amigo de Walker Evans, pint.or, e ja t.rabalhava em out.ra 
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secao da FSA. Stryker sentiu que poderia aproveita-lo depois de 

ver as fotos que Ben Shahn fizera numa viagem ao sul do pais, no 

outono de 1935. Da costa oeste, Stryker contratou Dorothea Lange, 

fot6grafa que ja vinha documentando a situacao dos desabrigados e 

emigrantes na California. 

Entre outros, ainda trabalharam para a FSA, Russell Lee 

tambem de formacao artistica, como Ben Shahn, que entrou no 

1 ugar de Car 1 Mydans - Jack Delano, John Vachon e John Collier 

Jr., que depois escreveria urn livre de antropologia visual. A 

verdade e que, enquanto funcionou, o escrit6rio da FSA teve alta 

rotatividade de 1'ot6grat'os. Dos que entraram para o projeto, 

quando este comecou funcionar, nenhum ficaria ate o f'im. Houve 

epocas em que somente dois ou tres fot6grafos estavam em 

atividade. As verbas sempre faltavam e os fot6grafos, as vezes, 

ficavam licenciados durante meses. 

Nao obstante o projeto ser dirigido hierarquica e 

institucionalmente por Stryker, ele nao foi urn mero "burocrata", 

distanciado dos fot6grafos que trabalhavam sob sua orientacao. 

Tal postura !he parecia limi tada. Mesmo n:il.o sendo urn 

especialista, ele nao deixou de interferir no espirito geral da 

significacao da documentacao realizada, nem de procurar 

fundamentar criticamente sua concepc3.o de fototJrafia 

docwnen.taria. Sob determinado aspecto, Stryker e o responsavel 

pelo sentido global 

pratica. 

do projeto documentarista colocado em 

Disputando o mesmo espaco do projeto, est.avam as 
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revist.as ilust.radas. E nao eram poucas. 0 memento era o de uma 

explosao de t'otograt'ias jornalist.icas e document-arias. Mas o 

assedio continuo, e mal empregado, de imagens sat.urava. A visao 

cri t.ica, em relacao ao t.rabalho desenvolvido pelas revist.as 

ilust.radas, t'oi a t'onte inspiradora para a t'ormulacao de uma 

est.etica document.arist.a pr6pria. 

Ele t.inha consciencia de alguns limit.es do mercado 

editorial. Nunca as revist.as poderiam t'azer um t.rabalho tao 

complete, demorado e "desinteressado", como o que propunha a seus 

t'ot6grat'os. E, apesar de t.oda pericia que um prot'issional pudesse 

t.er. em geral as report.agens eram t'eitas as pressas, de maneira 

superficial e pouco sat.ist'at:6rias. 0 carat.er "desint.eressado" que 

preconizava para o t.rabalho de seus t'ot6grat'os, permit.iu um t.ipo 

de document.acao que nao t.ivesse que se preocupar com 0 retorno 

t'inanceiro, obrigat6rio, no caso das revist.as ilust.radas. 

Stryker se orgulhava das t'ot.os obt.idas por sua equipe e 

de como estas nao represent.avam uma agressao aos t'otograt'ados, 

nem ao publico alvo. Ressalt.ava, como element.o dit'erenciador em 

relacl!.o t'ot.ograt'ia prat.icada pelos jornais e revist.as 

ilustradas, o respeit.o pelo objet.o :fot.ograt'ado que, livre da 

obrigacao de sE>r chamari.z de venda, numa capa numa banca de 

revist.as, podia ser represent-ado sem exageros, sem recorrer ao 

cliche. A marca da document.acao prat.icada pelos t'ot6grat'os da FSA 

era, para Stryker, a honest.idade, compaixl!.o e solidariedade pela 

dignidade de cada individuo. 0 projet.o apenas procurava t'alar 

eloquent.emente das dit'iculdades dos que viviam do t.rabalho. 
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Ele 

possibili t.ava 

preparacao 

t.ambem crit.icava a est.rut.ura 

que edit.ores, responsaveis pela 

das publicac:aes, t.rabalhassem 

edi t.or i al que 

planif'icac:lio e 

sem conhecer 

adequadament.e o objet.o de suas paut.as. Ou ent.lio, as publicac:3es, 

pelo t.rat.ament.o de "at.ualidades", dado a problemas sociais 

complexos. Nlio era uma crit.ica moralist.a, pelo menos nlio 

t.ot.alment.e. Sucede que a opc:lio pelas "at.ualidades" implicava num 

mostrar sistematico, t.lio desmedido, que perdia o limit.e da 

validade est.et.ica Ce moral) daquilo que era most.rado. A dinamica 

edit.orial de "at.ualidades" possui leis rigidas que nlio manif'est.am 

nenhum receio em lanc:ar mao de exageros expressivos., da 

lit.eralidade cat.art.ica, enf'im, do choque f'acil, que se esgot.a num 

mero relance do olhar. Ao cont.rario do que af'irmam, nlio e a 

essencia das sit.uacoes que f'ica est.ampada nas f'ot.ograf'ias, mas 

apenas a f' al t.a de si ncer i dade do f' ot.6gr af' o e da publi caclio que 

f'az dest.a prat.ica sua razao de ser. 

Tal como para as revist.as ilust.radas, a equipe da FSA 

t.inha como mat.eria prima os problemas da sociedade americana. Mas 

a orient.acao de abordagem era subst.ancialment.e dif'erent.e. Alem da 

preocupacao const.ant.e com o testemunhar, havia a de enquadrar as 

dif'iculdades sociais dent.ro de uma vislio hist.6rica, ot.imist.a e 

humanist.a. 

0 met.odo de t.rabalho f'oi pensado det.alhadament.e. 

Result.ou simples e e:ficaz, dent.ro do concebido por St.ryker, e 

concret.izado com perf'eic:lio pela equipe de f'ot.6graf'os. Est.es saiam 

em viagens que duravam dias - as vezes, meses. Levavam list.as de 
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obje~ivos sobre os quais deviam ~rabalhar, os lugares a visi~ar. 

Porem, an~es de envia-los, S~ryker solici~ava uma prepar~llo 

document at pormenorizada, que incluia es~udos dos aspec~os 

economicos. his~6ricos e sociol6gicos das regi5es-al vo. Nao era 

raro ve-los Caos :fo~6gra:fos) acompanhados de mapas e livros. As 

vi agens er am precedi das por sess5es de di scussao col e~i va, onde 

delineavam o ~ipo de ~rabalho a ser realizado. Mesmo quando o 

:fo~6gra:fo ja se achava em campo, S~ryker man~inha :frequen~es 

con~a~os a~raves de car~as, corregindo obje~ivos e avaliando o 

ma~erial que recebia em Washing~on. Somen~e Doro~hea Lange nao 

seguiu es~a dinamica. Foi "moni ~or ada" quase ~o~al men~e por 

car~as. Seu primeiro encont-ro com S~ryker s6 viria ocorrer meses 

ap6s est-ar ~rabalhando para a FSA. 

Havia ainda a preocupacao cons~an~e de resguardar a 

cria~ividade e liberdade do :fo~6gra:fo. Alem das recomendac5es do 

~ext.o "Elemen~os !!,. serem :fo~ogra:fados para dar con~a da realidade 

americana", escri~o por St-ryker, e os ro~eiros de viagens, os 

:fo~6gra:fos eram incen~ivados a se compor~arem na~uralmen~e a 

~rabalhar den~ro do seu pr6prio ri~mo. Se a ideia parecia boa nao 

:foi o que se viu na prat-ica. Di:feren~es eram os rendimen~os 

pessoais dE'n~ro da equipe. S~ryker logo passou a exigir uma 

disciplina "media" e a cobrar produ~ividade de impor~an~es 

:fo~6gra:fos do proje~o. Ficaram :famosas suas querelas com Walker 

Evans, primeiro, e Doro~hea Lange, depois. 

Os problemas in~ernos da FSA geralmen~e giravam em 

~orno de concepc5es di:feren~es de ~rabalho. Walker Evans, como 
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~o~6gra~o-che~e da se.;;:ao, ~inha um pouco mais de liberdade para 

a~uar. Nao se prendia ~an~o as dire~ivas de S~ryker, vAlida, no 

en~an~o. para OS ou~ros membros da equipe. Porem S~ryker nao 

~icou sa~is~ei~o com o ri~mo de ~rabalho de Evans e, ao mesmo 

~empo, mani~es~ou discordancias ~o~ogrA~icas sobre o que deveria 

ser documen~ado. A preocupacao que Evans demons~rava com a 

qualidade de suas c6pias, e que re~ardavam sua producao, 

incomodava S~ryker. Para ele, a prA~ica ~o~ogra~ica da FSA 

deveria ser encarada como uma cruzada. e 0 "discurso 

~o~ogrA~ico", eloquen~e e apaixonado. 

Walker Evans, por seu lado, passava por in~ensa 

aprendizagem e aper~ei.;;:oamen~o ~ecnico, demons~rava ~er dominic 

sobre a expressao ~o~ogrA~ica e nao es~ava dispos~o a ceder. Nao 

que ~ivesse duvidas sobre a impor~ancia social do que vinha 

~azendo, ~ampouco lhe ~al~ava o sen~imen~o de solidariedade para 

com os a~ingidos pela depressao. Suas ideias sobre o poder da 

~ot.ogra~ia e que eram menos roman~icas do que as de S~ryker. 

Evans era mais in~rover~ido e como ~o~6gra~o da FSA achava que, 

para alcan.;;:ar OS obje~ivos propos~os pelo proje~o de 

sensibilizar a sociedade e ~orcA-la a enxergar as ~issuras do 

sonh.o a.:mer_'(cano nao era necessAria recorrer a exageros de 

re~6rica ~o~ogrA~ica. Bas~ava descrever, sutit e senslvetmente, a 

dura realidade que vinha ~est.emunhando. 

Mas a relacao com S~ryker nao parecia ~er ~u~uro. Como 

~rut.o do desen~endiment.o, ap6s ~er concluido sua primeira grande 

viagem e ~icado dezoi~o mesas na FSA, Walker Evans pede 
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a~as~amento Cjulho de 1936) e inicia urn ~rabalho jun~o a revis~a 

For~une. No verao do ano seguin~e. envolvido novamen~e com 

problemas de verbas para o proje~o. Roy Stryker o "libera" 

de~initivamen~e. 

Mesmo assim as divergencias ~o~ogra~icas que apareceram 

den~ro da equipe da FSA represen~aram mui~o pouco. Em nenhum 

momen~o o proje~o chegou a ser ques~ionado pelas pessoas que nele 

~rabalharam. Pelo con~rario. As di~erencas se limi~aram ao plano 

pessoal, ~icaram regis~radas como cheque de ~emperamen~os. Ja o 

~rabalho da equipe sobrevive a~e hoje com ~orca quase mitica e 

pode ser vis~o como exemplo paradigmatico de proje~o e ~o~ogra~ia 

documentaria. 

A he~erogenei dade das pessoas envol vi das con~ ere ao 

proje~o da FSA uma abrangencia bern ampla. Assumido pelo 

economista/soci6logo S~ryker enquanto urn sonho pessoal, mas 

concretizado por mui~as maos, o proje~o ~inha varias ~aces. Foi 

um empreendimen~o quase artis~ico, mesmo que nunca tenha sido 

essa a proposta original. De qualquer ~orma, artistas trabalharam 

na FSA e deixaram sua marca. Alem de Ben Shahn adepto do 

"realismo social", genero que se aproxima da propaganda e do 

sentimentalismo - costuma-se, tambem, considerar Walker Evans um 

expoente ar~istico da ~otogra~ia nort.eamericana. An~es de 

integrar a equipe de S~ryker, Walker Evans havia exposto parte de 

seu ~rabalho no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e vinha 

tendo sucesso nesse campo. 

En~re~ant.o e out.ro o ~ator que aproxima a ~o~ogra~ia 
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docurnent.~ria da FSA da concepc§o art.ist.ica do meio. Uma 

compreensao part.icular do que seria uma est.et.ica document.arist.a, 

derendida por St.ryker, guiava a produc§o dos rot.6graros. A ideia 

diret.riz era a de conseguir que as imagens t.ivessem profundidade 

expressiva, deveriam ser excepcionais mas n§o sensacionalist.as, 

desariar o t.empo, at.ingir a t.ranscendencia alem-rat.o para chegar 

mais pert.o da essencia 

caract.erist.icas 

dos 

que, 

problemas e 

acredit.ava-se, 

de sua expressao 

er am t.i pi cas das pi ct.6r i ca, 

pint.uras. Mas a aproximacao com a art.e nao deveria, jamais, se 

sobrepor a preocupacao document.arist.a. 0 pensament.o generalizado, 

dent.ro da equipe, era o de que ser ou nao "art.e" era uma quest.ao 

t.ao secund~ria, quant.o inut.il. 

Para Ansel Adams os rot.6graros da FSA mais se pareciam 

a um grupo de soci6logos munidos com aparelhos fot.ograficos. Era 

uma rorma sarcast.ica de se referir ao t.rabalho realizado, mas que 

nao deixava de possuir cert.a razao de ser. Nao no que carrega de 

crit.ica pejorat.iva, mas no que pode t.er de posit.ivo. Os 

soci6logos, Cos .. reais"),. gost.avam do que viam. E viam o 

levant.ament.o iconografico, das pequenas cidades e povoados dos 

Est.ados Unidos, mais abrangent.e de que se t.inha not.icia. Porque 

as rot.os nao eram soment.e dos problemas agrarios e dos ereit.os da 

depressao, mas do conjunt.o 

comunidades urbanas, seguindo 

da vida rural e a das pequenas 

uma linha quase ant.ropol6gica. Lado 

a lado, necessidade, miseria e aspect.os do cot.idiano. At.ividades 

que iam do cost.ume de se ouvir radio a noit.e, a part.ida de bridge 

nos encont.ros ramiliares, 0 :frequent.ar a igreja e out.ras rormas 
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de sociabilidade. 

Nesse projeLo heLerogeneo ha Lambem urn pouco de 

jornalismo. Algumas imagens se aproximam das foLos de aLualidade, 

como se viam nas revisLas Look e Life, onde iriam Lrabalhar. mais 

tarde, alguns membros da equipe. Porem para Stryker as coisas 

sempre estiveram muito claras: "fotojornalismo e jornalismo". 

dizia. Um tipo de trabalho onde texto e imagem se integram dentro 

de determinadas regras, que nao existiam no caso da FSA. Nesta, o 

corre-corre atras de alguma cena ou da surpresa de urn evento nao 

eram valorizados. Pelo contrario, os fot6grafos da FSA nao 

raramente passavam horas e dias em ambientes que deveriam 

retratar. buscando "a" foto que pudesse sintetizar a essencia dos 

problemas abordados. Enquanto o fotojornalismo se concretiza numa 

unica sessao e prioriza a acao dramatica, a fotografia praticada 

pela equipe da FSA era amadurecida juntamente com os epis6dios 

que tratava de captar. A acao, propriamente dita, nao era 

cultuada, como nas rotos de atualidade. 0 tempo documentarista e 

a profundidade buscada para as imagens exigiam tratamento 

proprio. Para Stryker fotojornalismo era "nome e verbo" enquanto 

a fotografia documentaria era "adjetivo e adverbo". Sua maneira 

de enunciar era mais "longa", e sua "narrativa" - cuja exatidao 

nao era um tributo obrigat6rio, a ser pago a objetividade - mais 

se parecia a uma "hist6ria" contada sem perder de vista o carater 

subjetivo da fonte. 

Todas estas faces da fotografia documentaria interagiam 

com OS elementos plasticos da linguagem fotografica e 
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possibili t.avam uma :formulacl!l.o .est.et.ica bast.ant.e ousada para o 

genero. T6rna-se necessario lembrarmos que normal ment-e 

considera-se que ":fot.ogra:fia document-aria" e quase nada mais do 

que um regist.ro da realidade, t.l!l.o desint.eressant.e enquant.o genero 

que, prat.icament.e, carece de estetica. Mas nl!l.o e o que pensa Roy 

St-ryker: 

El documental es un enjoque, no una 

tecnica; es una afirmaci6n y no una 

neeaci6n ... La actitud documental no es 

el recha.zo de elementos pldsticos, que 

deben seeuir siendo criterios esenciales 

en toda obra. Solamente da a esos 

elementos §<!! limit.aci6n y §<!! direcci6n. 

Asi, la com.posici6n ~ t.rans:forma !!!D. Y!!. 

en:fasis, y la precision de linea, el 

foco, el fi l tro, la atm.Osfera todos 

esos componentes que se incluyen en la 

ensof'iada penwnbra de la "cal idad" • son 

puestos al servicio de un fin: ha.blar, 

con tanta elocuencia como sea posible, de 

aquello que debe ser dicho en el leneuaje 

de las inu:i.eenes. •"t gr i :fo nosso) 

0 impact.o causado pela at.ividade da FSA nao e gratuit.o. 

Em parte deveu-se a onda documentarista exist.ent.e no periodo. As 

revist.as ilust.radas haviam descobert.o o :fillio das report.agens 

:fotogra:ficas e se at.iravam de cabeca sobre os mais variados 

t.emas. Alguns t.rabalhos sensiveis se destacavam e :faziam 

Roy STRYKER apud, Beaumont NEWHALL. op. cit. p. 245. 
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companhia, em abordagem, a document.ao;:ao levada a cabo pela FSA. 

Em 1934, por exemplo, a revist.a Fort.une publicou uma report.agem, 

de Margaret. Bourke Whit.e, sobre OS e~eit.os desoladores da erosao 

do solo de regioes do Meio Oest.e americana, que poderia t.er sido 

um dos t.rabalhos da equipe de St.ryker. 

Mani~est.ao;:oes art.!st.icas t.ambem compunham um ambient.e 

que propiciava a produo;:ao document.arist.a. Na lit.erat.ura ao 

priorizar a narrat.i va, em primeira pessoa, de dramas dos 

t.rabalhadores e emigrant.es, das lut.as sociais - como no t.eat.ro e 

na pint.ura, a t.emat.ica social t.inha preseno;:a marcant.e. 0 t.om das 

mensagens era apaixonado. 0 discurso, ~rancament.e reivindicat.ivo 

ou re~ormist.a. 

Por out.ro lado, St.ryker, a ~rent.e da di vulgao;:ao do 

t.rabalho execut.ado, ~oi ext.remament.e cuidadoso e e~icient.e. A 

document.ac:lio ~ot.ogra~ica do escrit.6rio era muit.o requisit.ada e 

t.odo 6rglio de imprensa que desejasse usar as imagens da FSA podia 

~aze-lo sem pagar direit.os. E elas est.avam por t.odo lugar, nas 

revist.as de grandes t.iragens, como Li~e e Look, at.e nos pequenos 

jornais de cr!t.ica social, t.ipo Survey Graphic. Publico de massa 

e int.elect.uais de esquerda, t.odos sorvendo as imagens de uma 

nao;:lio em necessidades. For am promovidas ainda exposic:ees 

it.inerant.es. Ent.ret.ant.o, parece que os ~rut.os mais import.ant.es do 

t.rabalho realizado viraram livros. De Dorot.hea Lange e Paul 

Taylor, An american exodus C1939), e de Walker Evans e James 

Agee, Let. us now praise ~amous men. (1941). 

Como suport.e, os livros sempre se revelaram mais 
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promissores para a fo~ografia documen~aria. E neles que o 

esp!ri. to doc'UITI.entari.sta se desenvol ve com pleni ~ude. As imagens 

:formam um conjun~o. geralmen~e s§o edi~adas e diagramadas de 

maneira ~al que conservam o equilibria e a harmonia. Vao 

acompanhadas por es~udos em forma de ~extos. Nao represen~am, urn, 

a ilus~racao do ou~ro, mas convivem ~al como :foram concebidas, 

como um ensai.o sabre a realidade. E o melhor modo de aproximar a 

pra~ica do Ato joto&raji.co documen~aris~a ao signi:ficado que se 

pre~ende dar a obra. 

Vi s~o global men~e, a documen~acao da FSA e bas~an~e 

eloqtien~e. A~e nisso segue a ~radicao documen~aris~a social 

nor~eamericana. As imagens - mesmo evi~ando o sensacionalismo 

eram drama~icas. Mas a condicao social dos despossuidos nao e 

explorada, nem seus sofrimen~os. Toma-se ~odo cuidado para ob~er 

o significado de que, se ha algo errado na miseria das pessoas 

mos~radas, a "culpa" nao e delas. Os pobres da FSA sempre foram 

fortes e Habi~an~es de urn pais em convulsao 

s6cio-economica. Her6icos, de uma nobreza pura. Cabia, por~an~o. 

a sociedade reagir e socorrer aquela par~e da sociedade americana 

caida em desgraca. 

0 excesso de sen~imen~alismo e a parcialidade da 

documen~acao ob~ida cons~i~uem pon~os fracas do proje~o. Se e 

verdade que ele apresen~a uma unidade in~erna surpreenden~e. nao 

o e menos que, sob cer~os aspec~os, as fo~os fan~asiam e aba:fam 

os an~agonismos sociais expos~os pela depressao. A realidade era 

mais cinica, havia desespero Causen~e na documen~acao realizada) 



e revolt-a. E, se f'osse um pressuposto verdadeiro considerar a 

fotoerafia documentdria, enquanto genero, produto da revolta e da 

critica social, entao poderiamos dizer que o projeto FSA 

represent-a a institucionalizacao dessa revolta, a domesticacao da 

cri tica. 

No lugar de abordar a documentacao realizada como um 

retrato definitive do povo americano na epoca da depressao, mais 

vale entender a parcialidade do recorte realizado. Como nos 

tempos de Stieglitz, havia uma preocupacao constante em preservar 

a unidade em torno da americanidade. Em torno de uma ideologia 

que, acreditava-se, era compartilhada pelos varies segmentos da 

sociedade. Essa preocupacao era a que justif'icava a crenca no 

poder mobilizador do projeto. Mostrar certa America desolada aos 

outros americanos simbolizaria uma revelacao do f'racasso da 

construclio do "sonho americano", o suficiente para despertar a 

soli dar i edade dos cont.erra.neos. Assim irmanados, todos se 

mobilizariam para restituir a harmonia e o equilibrio a 

sociedade. Por isso o sof'rimento mostrado nas f'otos e carregado 

de estoicismo CFig. 69). As imagens parecem dizer: "Pobres, sim. 

Mas honrados. " Essa orientacao, sutilmente maquiadora. de uma 

situacao social contradit6ria e explosiva e, 

criticada por f'ot6graf'os mais radicais e 

101 
contradicao do documentarismo classico americano . 

hoje, muito 

constitui uma 

101 
ALem de StlSan Sontae, que mantem wn. di.stanci.amento cet i.co em. 

rel.a.t;'do aos mativos e apel.os ,.ret6ricos•• do proJeto FSA. vemos 'W'n. 

posi.cionamento bastante critico nos discursos de Hartha Rosster e 
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Mas a documen~acKo realizada foi Unica. Alem das 

cr!t.icas pert.inent.es, quant.o fidelidade do projet.o 

document.arist.a da FSA em relacKo a "realidade", permanece o fa~o 

de que, gracas a at.ividade desenvolvida durant.e se~e anos pelos 

t.alent.osos fot.6grafos do projet.o, os americanos descobriram seus 

valores e ideais reflet.idos nas fo~ografias documen~arias e 

acompanharam com interesse o drama social nelas represent.ados. 

Por out.ro !ado, a at.ividade da FSA deu impulse a fot.ografia 

document.arist.a, que avancou na sua formulacao est.et.ica, 

amadurecendo seus cont.ornos, e revelou novas nomes. 

2. A COMPAIXAO ASSIMETRICA. 0 OLHAR DE DOROTIIEA LANGE. 

Dent.ro do document.aris~o social nor~eamericano 

possivel que as fo~ografias de Doro~hea Lange nao represen~em 

nenhuma revolucao. Embora suas fo~os se encaixem perfei~ament.e 

den~ro do es~ipulado por S~ryker, parecem apenas con~inuar a 

~radicao. As imagens que nos legou es~a fot.6grafa californiana 

sao poderosas e de uma nat.ural eloquencia. Sua capacidade para 

dar expressao fo~ografica ao sofrimen~o dos que foram duramen~e 

at.ingidos pela depressao era not.avel. Nest.e sent.ido, sua obra e 

impressionan~e. A fo~ografia Migrant. worker, Nipomo, C1936) e 

emblema~ica, foi reproduzida por mais de dez mil publicacoes e 

no de Nick. Hedees. Ver l1a:rtha. ROSSLER, '"Fotoi!Jrafi.a como 

i.nstrum.ento de tuta", in FUNAR:TE/INjoto. Feit.o na America Lat.ina. 
LL Col6guio la~ino-americano de fo~ografia. Rio de Janeiro, 

FUNAR:TE, 1987, p. 62-72. Ver tambem. Nick. REDGES, "Uma resposta a 

• Im.aeens de m.iseria: folctore ou denunci.ai'" ••, idem.. p. 129-135. 
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~ornou-se a mais conhecida de ~odo proje~o CFig. 70). Mas a ~orca 

"re~6rica" das ~o~os de Lange cons~i~uem, ao mesmo ~empo, um 

aspec~o parcial, e eviden~e. de suas imagens. 

Doro~hea Lange comecou ~o~ogra~ar bem an~es do 

surgimen~o da FSA. Possuia um pequeno es~udio de Re~ra~os, na 

Cali~ornia, e preocupacoes de es~e~ica :fo~ogra:fica. Conhecia e 

chegou a ~rabalhar com Ansel Adams e Edward Wes~on. Mas OS 

e:fei~os da depressao a chocaram. En~rou para o rol dos ~o~6gra~os 

com preocupacoes sociais ao empreender com seu marido, um 

economist.. a. um proje~o semelhan~e ao que S~ryker havia 

desenvolvido com Tugwell na cos~a Les~e. Dorothea Lange realizou 

ensaios ~otogra:ficos sobre as condicoes de vida dos emigran~es 

que vinham, do cen~ro do pais, para Cali~ornia e assim atraiu a 

atencao do organizador da FSA. 

Como Walker Evans, cul~ivava preocupacoes mais 

pro~undas em relacao a a~ividade ~o~ogra:fica. Por isso ~ambem 

teve alguns problemas com Roy S~ryker, que queria con~rolar os 

nega~ivos e posi~ivados de seus :fo~6gra:fos. Porem, :fora o :fa~o de 

a~uarem den~ro do mesmo genera e de possuirem cer~a proximidade 

estilis~ica, tal vez essa seja a unica semelhanca en~re Lange e 

Evans. 0 "olhar" de um era radicalmen~e di:ferente do ou~ro. 

Paixdo, e o que a move e a retira de uma vida ~ranquila 

para lanca-la nos caminhos de terra, a~ras dos emigran~es, dos 

sem-terra. Compaixdo, e o que busca produzir e provocar com suas 

f'o~ogra:fias. Sao imagens epicas, carregadas de humanismo e 

vi~alidade romantica. Caracteristicas que atingiram de cheio o 
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sentimento do publico e provocam, ainda hoje, a cr!tica de 

profissionais mais radicais. 

E precise resguardar a atividade de Dorothea Lange de 

determinadas cr!ticas e salientar que ha uma diferenca entre o 

senti.do institucional que o projeto tinha, como um todo, e o 

sentido que a fot6grafa via no trabalho que desenvolvia. A crenca 

em estar desenvolvendo uma tarefa honesta, solidaria e realmente 

necessaria parece uma justificati va bastante razoavel. A 

atividade na FSA nlio era nada atrativa financeiramente e a "fama" 

nlio era nem certeza nem chamariz para at.rair "t.alent.os". 

Visualment.e, as imagens de Dorothea Lange parecem 

simples. A presenca humana, em planos bast.ant.e pr6ximos. 

const.ant.e e const.it.ui sua marca dist.int.iva. A abordagem, diret.a. 

Considerada por ela como a unica eticament.e poss!vel. Ao sair a 

campo com sua camara t.entava, ao maximo, nlio pert.urbar nem 

"ar r umar .. as mot.i vos vi sados. Para obt.er o efeit.o desejado 

procurava cont.ext.ualizar, apresent.ar o event.o como part.e de um 

ambi ent.e. enr ai zado nel e C Fig. 71) . E o mesmo se apl i cava ao 

aspect.o temporal. Era precise evi t.ar a descaract.erizacao dos· 

problemas t.est.emunhados, combate-la com a adequada perspect.iva 

t.emporal. most.rar os fot.ografados como possuidores de passado e 

confront.a-los com o present.e. 

A aparent.e simplicidade visual e o romant.ismo ret.6rico 

sobrepujam os aspect.os modernos da represent.aclio fot.ografica de 
' 

Dorothea Lange e dificult.am a percepcao da riqueza visual de suas 

:fot.os. Por baixo da simplicidade ha um oLha:r bast-ant.e 
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sof' i sti cado, tecnica e plasticamente. ••suas•• pessoas slio 

"angulosas", pontiagudas como nas pinturas des expressionist-as 

mexicanos ou de Portinari, evidentemente uma inf'luencia 

implausi vel. Essa caracteristica, de captar o gestual dos 

retratados justamente em mementos que acentuam as saliencias 

irregulares do corpo, enf'atiza o visual dramatico. Recorrer 

naturalmente a tal expedient-e. indica a presenca do controle 

exercido por uma consciencia estetica propria. Parece haver aqui 

a inf'luencia do convivio com os artistas f'otograf'icos da costa 

Oeste. 

Ap6s ter alcancado resultados expressivos, dentro de 

uma linha documentarista bastante tradicional, Dorothea Lange se 

ve diante de novos problemas. Sempre ligada a realidade de sua 

terra, acreditava que nao seria capaz de produzir sem a posse des 

recursos expressivos que lhe capacitavam criar simb6licamente um 

discurso f'otograf'ico. Esses recursos procediam da intimidade da 

relacao entre f'ot6graf'a e a realidade em que estava mergulhada. 

Os desaf'ios enf'rentados ate entao - a pesquisa com seu marido, e 

a FSA - serviram para aprimorar sua pratica. Enquanto a realidade 

permaneceu conhecida, houve pouca mudanca estilistica. Dorothea 

Lange se sentia segura para criar. Novamente nos def'rontamos com 

a ideia de que o dominic da realidade e urn f'ator determinante 

para 0 trabalho documentar i sta. A !'orca des sentiment.os 

desvendados, e des olhares e gestos coletados pelas f'ot.ograf'ias 

de Dorothea Lange deri vam, em boa parte, da int.imidade com o 

assun~o. Era sua terra. era sua gen~e~ 
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0 "dest.ino nat.ural" para o document.arist.a que se 

desligasse do projet.o FSA era o de ser acolhido por uma das 

varias publicac5es ilust.radas que marcaram o periodo. Ent.~o. ap6s 

alguns anos, Dorot.hea Lange foi parar na Life. Comecava uma fase 

de novos desafios. 

A mudanca de epoca e de vinculo pragmat.ico com a 

:1,()3 
realidade demandou alguns ajust.es inevit.aveis. As report.agens de 

revist.as ilust.radas s~o mais ageis que os projet.os exist.enciais. 

As exigencias do processo de produc~o de uma revist.a n~o combinam 

com limit.ac5es de ordem pessoal. Dorot.hea Lange n~o se concebia 

produzindo algo de valor fora do cont.ext.o s6cio-cul t.ural que 

dominava, fora de sua America. Mas t.eve que viajar. Passou pela 

f ndi a e pel o Egi t.o t.ambem. E ali onde o ch~o 1 he f al t.ou a 

referencia s6cio-cul t.ural perfeit.ament.e significant.e ela 

radicalizou no recort.e fot.ografico e na geomet.rizac~o do corpo 

humane. Algumas imagens da fndia se resumem a det.alhes 

significat.ivos do gest.ual Ct.ipico) hindu. Det.alhes que descrevem 

0 caract.eri st.ico. Aprofunda-se na geomet.ria dos gest.os e 

emblemat.iza a diferenca dos cont.ornos corporais. A part-e - uma 

mo posicionada de forma singular, urn pe "t.orcido" - est.a pelo 

- 6 -Ser "jot erajo dac'l.lTnentari.sta" nao si.eni.fi.ca,automtit i.camente, 
pertencer a uma cateeori.a profi.ssi.onaL E, embora contratadas 
peto Estada, os fot6erajos que trabalharam para a FSA 
demonstraram ter boa dose de despreendi.mento material e esp!ri. to 
de soti.da.rieda.de. Ganhavam pouco para um vol'l.lTne de trabalho 
consi.deravet. 0 envotvimento com a realidade e o sentido buscada 
pra(/mdt icamente nas fotoerafias real izadas revel am a paixG.o e o 
al truismo das fot6erajos. Quase voluntarios, deixaram as marcas 
das preocupa90es existenciais e marais nas suas fotos. 
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~ado. Doro~hea Lange parece ~er cole~ado cenas de dancas ~!picas 

da fndia, suas i·magens esU>.o carregadas do ex6~ico, do dif'eren~e. 

Parecem a~emporais, como se o (mico que in~eressasse f'osse a 

dimensao espacial, resul~ado de uma inevi~avel imposicao da 

geograf'ia humana, ~ao unica, ~ao marcan~e. 

Nessa a~ividade documen~ar i s~a Doro~hea Lange 

arras~ada para longe das imagens eloquen~es e dos discursos 

compassi vos. Ainda prof'undamen~e humanis~a. revela apenas um 

assombro causado pelo con~a~o com a di versidade. Documen~a a 

personalidade de uma cul~ura a~raves dos f'ragmen~os da expressao 

corporal. 

Mas as viagens ~erminam. Ao re~ornar aos Es~ados Unidos 

vol~a ao es~ilo ja consagrado do documen~arismo social. Doen~e. 

conLinua earimpando nos rosLos e olhares de seus compa~rioLas os 

senLimen~os e esperancas de uma epoca. 

Alias, priorizar olhares e expressoes f'aciais parece 

ser regra para o documenLarismo social. Sabe-se que, den~re as 

varias possibilidades expressivas de nosso corpo, o rosLo 

consLi Lui uma f'onLe par~icularmen~e rica de signif'icados. E os 

f'oL6graf'os da FSA. seguindo 0 COSLUme, nao deixaram de explorar 0 

recur so. 

esperanca 

americana 

For.'llm bern sucedi dos no saber capLar o sof'r i men~o e 

es~ampados nas !'aces dos a~ingidos 

dos anos 30. Mas alguns f'oL6graf'os 

pela depressao 

do projeLo deram 

menos at.encao aos .. apelos f'aciais .. e enveredaram pelo mundo dos 

objeLos e do espaco do co~idiano como elemenLos signif'icant.es. 

Nest.e sen~ido alguma coisa de Russell Lee, mas principalmen~e de 
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Walker Evans. assinala um modo di~eren~e de concre~izar a 

~o~ogra~ia documen~aria den~ro do proje~o FSA. No lugar da 

exclusividade da ~ace so~rida do ser humano, do olhar vol~ado 

para a camara - e, consequen~emen~e. para o teitor da ~o~o - os 

obje~os como marca, como pegadas da presen~a humana. Subs~i~uindo 

o plano medio ou o close, uma dis~ancia que desse con~a do espa~o 

carac~eris~ico do co~idiano. E, como ja ocorria no documen~arismo 

europeu de A~ge~ e Ker~esz, no lugar do discurso in~orma~ivo de 

u~ilidade irnedia~a. um inven~ario do modo de ser de urn ~empo, a 

represen~a~ao ~o~ogra~ica da ideia da ~rancenden~alidade da 

cul ~ura. 

3. CUL TURA FRAGMENT ADA E DOCUMENTAC:Ao TRANSCENDENTAL. 

WALKER EVANS. 

0 que Roy S~ryker recebia das maos de Walker Evans nao 

era exa~amen~e sa~is~a~6rio. Havia problemas com a periodicidade, 

espa~ada, e ~al~avam as ~O~OS aquele apeto mobilizador que OS 

ou~ros cap~avam ~ao bern. As i mag ens de Evans nao ~i nham o 

corp.ponent.e ''roma.nt.ico'' necessaria para sua f3.cil ut.ilizaca.o na 

campanha da FSA. Eram, geralmen~e. ~rias, cerebrais ern demasia, 

urn pouco dis~an~es e bern di~eren~es das apaixonadas imagens 

ob~idas por seus colegas de proje~o. Mas, nunca se negou, eram 

imagens e~raordinarias. belas, unicas e es~ranhamen~e poderosas. 

Roy S~ryker sabia que a cul~ura ma~erial de uma na~ao, 

e o espa~o do convivio cotidiano, 

ins~rumen~o signirican~e e Walker 
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poucos, essa passagem simb6lica. 

Se for considerado nat.ural o apego e int.imidade que 

alguns import.ant.es document.arist.as europeus demonst.ravam t.er com 

as art.es visuais - ja vimos, por exemplo, a influ~ncia das art.es 

plast.icas em BrassaY. Cart.ier-Bresson, Doisneau - ent.l!.o t.eremos 

em Walker Evans um "desvio", uma "anormalidade". Cult.ivava ele 

uma densa relacl!.o com a t i teratura, mot.i vo de uma viagem a 

Europa, para est.udar, ainda em 1926. Embora nl!.o t.enha levado 

adiant.e sua paixl!.o pela lit.erat.ura incorporou-a, num sincret.ismo 

particular, a sua forma de ver, a sua praxis fot.ografica. Talvez 

por isso varias imagens suas parecam obra de um cen6grafo 

met.iculoso, de um romancist.a nat.uralist.a at.ualizado pela acl!.o 

si mb61 i ca subst.i t.ut.i va de uma climara fot.ografi ca, que passa a 

ocupar o 1 ugar da canet.a. Assim sendo, realiza int.ernament.e a 

aproximacl!.o de um Flaubert. Cseu escrit.or favorit.o) com Ralph 

St.einer, fot.6grafo moderno cuja obra admirava. 

Walker Evans comecaria fot.ografar com regularidade 

soment.e ap6s ret.ornar aos Est.ados Unidos. em 1928. Ent.l!.o nl!.o 

possui ainda uma t.emat.ica amadurecida, nem urn est.ilo. Como se 

est.ivesse a t.est.ar. fot.ografava para si cenas de rua. 

aleat.6riament.e. Usava varias climara, inclusive a recem 1ancada no 

mercado Leica, e se submet.ia pacient.ement.e as exigencias dos 

diferent.es equipament.os. As climaras de grande format.o det.erminam 

a ut.ilizacl!.o de t.ripe e maior dedicacl!.o para concret.izar a fot.o. 

Dessas climaras obt.ia imagens ricas em aspect.os descrit.ivos, 

paisagens, cenarios urbanos marcados pela imobilidade e grande 
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prof'undidade de campo. Imagens em que a presenc;:a evident.e do 

f'ot.6graf'o Cum dado inevit.avel, dado t.amanho do equipament.o) n~o 

alt.erava o result.ado. As camaras de menor f'ormat.o s~o adequadas 

para capt.ar cenas f'ugazes do cot.idiano, t.ornam a f'igura do 

f'ot.6graf'o menos visivel, porem n~o possuem a qualidade das de 

grande f'ormat.o. 

A f'ot.ograf'ia amadora, em Walker Evans, ja apont.ava para 

uma direc;:~o det.erminada. 0 est.imulo decorrent.e de uma vis~o 

"diret.a" era demasiado f'orte para ser ignorado. Walker Evans n~o 

deixara de reconhecer a i nf'l u€mci a de Paul St.rand 

especif'icamente, f'icaria impressionado com a f'otograf'ia "Blind 

Woman" CFig. 16) na construc;:~o de seu est.ilo. Determinante 

tambem seria o contato com parte da obra de Atget, publicada em 

revistas nos anos 30 CFig. 72). 

Antes de ser cont.act.ado por Roy Stryker para f'azer 

part.e da equipe da FSA, Walker Evans testara varios t.ipos de 

camaras e exerci t.ara sua vis~o document.arist.a sobre a America. 

Vinha realizando vast as experiencias abordando paisagens 

(Landscape). Nao no sent.ido exato da t.radic;:ao paisagistica - como 

um Ansel Adams, por exemplo mas at.raves de uma apropriac;:~o 

particular, mais urbana, misturando elementos nat.urais com outros 

cul turais. Oeste modo, buscava mar cas geradas na paisagem pel a 

at.ividade humana. Um cemiterio de carros, por exemplo, constit.ui 

uma "paisagem" de Walker Evans. Os carros como 

dejetos, a paisagem campestre tradicional e conf'erem ao ent.orno 

urn novo signif'icado que, capt.ado pelo olhar agudo do f'ot.6graf'o, 
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represent.a as cont.radicoes do desenvol viment.o de uma nacl>.o, uma 

visualidade t.ipica da cult.ura americana. Seus t.rabalhos apareciam 

esporadicament.e nas revist.as ilust.radas, mas ainda nao haviam 

at.ingido a mat.uridade expressiva. 

Tent.ou f'azer ret.rat.os, reproducao de pint.uras e 

escult.uras, publicidade e jornalismo, mas o que melhor combinava 

com suas int.encoes era ser pago para viajar e f'ot.ograf'ar 

livrement.e suas impressoes de viagem. Por isso, ser cont.rat.ado 

como especialist.a em inf'ormacao para t.rabalhar na FSA represent.ou 

urn impulse t.l>.o signif'icat.ivo em sua at.ividade f'ot.ograf'ica. A 

part.ir de ent.ao Walker Evans f'icaria conhecido como urn dos 

principais expoent.es do document.arismo f'ot.ograf'ico 

nort.eamericano. 

Em t.ermos est.ilist.icos, Walker Evans t.ambem encont.rou 

sua di.stancia apropri.ada para se relacionar com seus mot.ivos. 

Nisso t.orna-se comparavel a Kert.esz. Para f'ot.ograf'ar, alem das 

lent.es normais, demonst.ra pref'erencia pelas t.eleobjet.ivas, por 

causa do significado cont.emplat.ivo que podia conf'erir as suas 

imagens. 0 ef'ei t.o de compact.acao dessas 1 ent.es adequa -se ao 

"olhar" de Evans, seja porque simbolizam uma visao delicada e 

ir6nica sobre o mundo, seja porque produzem um ef'eit.o geomet.rico 

marcant.e, quando aplicadas sobre const.rucoes e f'achadas. Se ha 

algo part.icularment.e dest.acavel na document.acao de Evans nos anos 

30, sem duvida sao suas f'ot.os f'ront.ais de edif'icios, vendas a 

beira da est.rada, post.os de gasolina e moradias camponesas. 

Eliminando qualquer ref'erencia a prof'undidade t.ridimensional da 
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realidade Cas ~omadas obliquas, em perspec~iva, acen~uam a 

percepcao de prof'undidade) ele realiza urn es~udo de~alhado de 

f:achadas e let.reiros,. cap~ando signos e simbolos que se 

e~ernizaram numa visao da cul~ura americana e seriam apropriados, 

repe~idamen~e. pelo cinema e li~era~ura CFig. 73). 

Len~amen~e. f:oi elaborando urn es~ilo adequado para o 

~ipo de documen~acao f:o~ograf:ica que !he a~raia. As mul~iplas 

experiencias ~ecnicas serviam apenas para f:undamen~ar urn caminho 

f'o~ograf:ico em cons~rucao. Evans era persis~en~e e me~iculoso, 

caract.erist..icas que !he f:acili~aram a dipida ascensao e 

possibili~am que, ja em 1935, f'osse reconhecido como urn dos 

f:o~6graf:os americanos mais promissores da nova geracao. 

Sua en~rada em cena, no proje~o FSA, se da, con~udo, 

pela f:ama ar~is~ica que vinha cons~ruindo. Embora nao ~enha quase 

nunca se af'as~ado da fotoerafi.a direta, e pra~icado urn genero 

bas~an~e personalizado de document.arismo,. Evans, an~es de 

~rabalhar com S~ryker, era conhecido en~re os ar~is~as f:o~6graf:os 

por causa da qualidade de sua obra. A ~ema~ica desenvolvida por 

ele, at.e en'lao,. es~amos :falando do ano de 1935 nao era 

empecilho para uma lei~ura "ar~is~ica" de suas f:o~os. Ap6s os 

esf'orcos desbravadores de S~iegli~z e seus colegas, no inicio do 

seculo, e de St.rand e West.ont mais recent..ement.e, "f'o~ograf'ia 

ar~is~ica" nao dependia ~an~o do obje~o ref:erencial cap~ado, mas 

da maneira como era f:ei~a e do con~e~o de sua dif'usao. 

No en~ant.o 0 proprio Walker Evans ~inha 

inequivocas sobre o t.rabalho que execu~ava. Nao considerava suas 
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f'ot.os .. documant.os". Para Evans as ''document.os" eram imagens 

limit.adas por int.enceles imediat.as e ut.ilit.arias. Aut.odenominava 

sua producao como pert.encent.e ao estilo documentarista que, 

di:f'erenciando-se dos "document.os", envolve a elaboracao de uma 

visualidade poet.ica. 

A variacao de nome pode parecer um capricho, mas para 

Walker Evans - assim como para muit.os out.ros document.arist.as ja 

cit.ados aqui e um :f'at.or de grande signi:f'icacao. A sut.ileza 

nominal aparece, na verdade, como t.ent.at.iva insu:f'icient.e para 

expressar a grande dist.ancia exist.ent.e ent.re praxis fotoeraficas 

dif'erent.es, volt.adas para :f'inalidades dist.int.as. Part.e da 

con:f'usao deriva, por out.ro lado, do :f'at.o de que o est.ilo 

document.arist.a - t.al como concebido por Walker Evans nao se 

revel a "aut.omat.icament.e", nem indica :f'acilment.e o real es:f'orco 

poet.ico acionado. Poucos se es:f'orcam a ir alem da aparencia 

prosaica das imagens document.arist.as. Cont.ent.am-se com a 

denot.acao, quando e a conot.acao que da pro:f'undidade signi:f'icat.iva 

a est.e t.ipo de t.rabalho. 0 result.ado e que a :f'ot.ogra:f'ia 

document.aria engana, pois aparent.a uma nat.uralidade que, na 

realidade, e re:f'lexo de det.erminaceles conscient.ement.e elaboradas, 

de est.udos e experiencias persist.ent.es e, principalment.e, de um 

a praxis :f'ot.ogra:f'ica posicionament.o enunciat.ivo que t.orna 

part.icular e reconhecivel, em dist.incao a out.ras mani:f'est.aceles 

:f'ot.ogra:f'icas. 

Ha out.ra caract.erist.ica, do t.rabalho realizado per 

Walker Evans para a FSA, que part.iculariza sua abordagem 
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roLogra~ica, se comparado com seus colegas de projeLo. 0 

documenLarismo social geralmenLe possui um vies poliLico. Alem 

das preocupacoes de cunho esLeLico, a inLencao do roL6graro e, 

Lambem, a de inLerrerir e Lrans~ormar deLerminada realidade. 

NesLes cases a roLograria deve runcionar como criLica. Mas o que 

se percebe nas imagens Ce posLerior desenvolvimenLo esLil!sLico) 

de Walker Evans e que, alem do esperado posicionamenLo solidario 

para com seus reLraLados, ele demonsLrava uma preocupacao 

LranscendenLal, relaLiva com a desaparicao de Lode urn mundo, raLo 

que ocorria dianLe de seus olhos. 

As mudancas na sociedade eram 6bvias, se olhadas do 

ponLo de visLa economico e social. Mas o que chamou a aLencao do 

roL6gra~o ~oi a race simb6lica da Lranrormacao correnLe. Alem das 

si Luacoes de pobreza e desemprego, Walker Evans rei aLras do 

pequeno comercio, da pro~usao de leLreiros e sinalizacoes 

publicas, das tradicionais casas de madeira des meeiros, das 

pequenas oricinas de auLom6veis, das mais variadas vendas, Lipo 

"armarinho", que exisLiam espalhadas pelas beiradas das esLradas. 

Nao se trata, contudo, de uma documentacao hist6rica. Walker 

Evans nao teve intencoes memorialisLicas. Seu trabalho vai mais 

rundo, esta mais pr6ximo de ser a expressao rotograrica de uma 

transrormacao que tinha tambem sua race simb6tica. E, capLando o 

esp!rito de um tempo que deixava de ser, conseguiu tornar 

emblematico aspectos de uma cultura que virava passado. 

Alem do roteiro pormenorizado de Roy Stryker, e muito 
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t.er viajado~
04

• e a capacidade dessa :f'ot.ogra:f'ia se sit.uar nos 

int.erst.icios de grandes narrat.i vas que chama a at.enclio. Meio 

ciencia, meio art.e, descriclio e narrat.iva; realidade e 

subjet.ividade, a :f'ot.ogra:f'ia document.aria de Walker Evans 

escorrega nas de:f'inicoes. Nelas, ha mat.erial para est.udiosos de 

di:f'erent.es campos. Mas a relaclio ent.re autor e meio supera em 

import.ancia t.odas possiveis leit.uras. Como boa part.e dos melhores 

:f'ot.6gra:f'os document.ar i st.as, Walker Evans parece vi venci ar suas 

experiencias at.raves da :f'ot.ogra:f'ia. Nest.e sent.ido aproxima-se dos 

document.arist.as europeus cit.ados. A :f'ot.ogra:f'ia nlio est.a "a 

servico" de det.erminado ideal, mas const.it.ui a propria :f'orma de 

se relacionar com e mundo e capt.ar-lhe os sent.idos. E cert.o que a 

document.aclio realizada pela FSA sempre t.eve muit.o clara sua 

:f'inalidade, mas t.ambem nlio e menos cert.o que a obra :f'icou maior 

que a ut.ilizaclio projet.ada. Ainda hoje sobrevive como paradigma 

de :f'ot.ogra:f'ia document.aria, embora os mot.ivos s6cio-economicos e 

poli t.ico-humani t.arios que a just.i:f'icaram, na epoca, ha mui t.o 

0 "terri t6rio" de Walker Evans compreendia os esta.dos da 
sudeste das Esta.dos Unidas. Num. memoranda en:uia.do para Roy 
Stryker, de Of de novembro de 1936, Evans relata o trajeto que 
seeuira e os motivos que cobrira durante uma viaeem de autom6vet 
que durara - ate en too - oi to semanas. As fotos t inham. natureza 
sociot6eica eeral e Evans ha.via passa.do por Pit tsbure. Ohio 
Valley, Indiana, Kentucky, Illinois, Louisiana, New Orleans, 
Alabama, entre outros. Havia fei to imaeens de cencirios 
industriais, arquitetura rural, arquitetura ctdssica 
norteamericana, ptantat;5es variadas e cidades decadentes. Em 
todas OS tueares deu enfase ao COt idiano, a Vida Caseira, sempre 
tentando cap tar os costumes, o t ipico. Para mais detalhes ver 
HILL, John T. <:ore:J Walker Evans at. work. London, Thames and 
Hudson, t983, p tt2-tt3, e tambem p. tt8-tt9. 
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~enham desaparecido. 

A ~o~ogra~ia de Walker Evans enriqueceu o proje~o FSA e 

~rouxe con~ribuicoes no~aveis para a ~o~ogra~ia documen~aria. Seu 

modo de ver revelou-se complexo, mais rico do que a mera 

~o~ogra~ia de denuncia. Se o sen~ido global da a~ividade 

~o~ogra~ica da FSA apon~ava para a documen~ac§o social, as ~o~os 

de Evans represen~avam uma cer~a dissonancia. A ~en~a~iva de 

descobrir, no meio de ~rauma~icas ~rans~ormacoes sociais, o 

espiri~o universal da nacdo americana, reme~e para a busca 

u~6pica do poe~a Wal~ Whi~man, para a epoca de S~iegli~z e seus 

companhei ros. Como seus colegas de ~o~ogra~ia documen~aria 

moderna. Ralph S~einer, Berenice Abbo~~. Paul S~rand e os 

pin~ores Edward Hopper e Ben Shahn C~ambem ~rabalhando na FSA), 

buscava urn novo vocabulario de imagens para expressar urn mundo em 

~rans~ormacao. Como poucos, Evans a~ingiu o imaginario visual de 

seus con~emporaneos e re~orcou o mi~o da experiencia americana. 

Como ~o~6gra~o conseguiu urn ~ei~o de su~ileza. Suas 

fo~os aparen~am ser urn regis~ro obje~ivo e cru da realidade. 

Desapaixonadas, sem lirismo, secas, acenam com a possibilidade de 

confus§o com a pra~ica amador a. 0 lei go pode inclusive 

considera-las desin~eressan~es, alem de ~eias, vis~o que a 

disposicao dos elemen~os ~ormais de mui~as del as parece 

alea~6ria. Nes~e sen~ido as imagens de Walker Evans sao bern 

di~eren~es das de Andre Ker~esz ou de Henri Car~ier-Bresson. 

Embora se aproximem visualmen~e. sob cer~o aspec~o. da 

visualidade de urn A~ge~. ou a~e mesmo de urn BrassaY, parecem 
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descent.radas, acident.ais, "mudas". Fot.ograf'ar minucias da vida 

cot.idiana e inst.rument.os de uso domest.ico n~o parece algo muit.o 

"nobre .. CFig. 75). 

Ocorre que a vis~o do f'ot.6graf'o, sem descuidar da 

rna t.er i ali dade e concr et.i ci dade dos ut.ensi 1 i os e sua capt.ura 

"corret.a" • t.ecnicament.e f'alando at.ua em f'ot.ograf'ica 

prof'undi dade. Na f'rent.e da camara est.~o ..coisas .. reais. 

percebidas como icones visuais. Pela t.ransf'ormac~o f'ot.ograf'ica 

s~o alcados a simbolos de urn modo de vida, at.ingem atraves da 

fotoerafia, signif'icado universal. Nos det.alhes do cot.idiano, na 

soma dos pequenos gest.os e inst.rument.os, est-a o discurso sobre a 

realidade e o reconheciment.o da ident.idade colet.iva. Nas 

f'ot.ograf'ias, o olhar de Walker Evans, paradoxalment.e, passa a ser 

n~o mais soment.e dele e, por sua capacidade de despert.ar no 

"leit.or" evocacoes pr6prias, revela-se port.ador de signif'icado 

universal. 

Est-a f'ase da produc~o f'ot.ograf'ica de Walker Evans f'icou 

resumida nos li vros Walker Evans: American Phot-ographs C1938), 

mesmo t-it-ulo da exposic~o que realizara no Museu de Art.e Moderna 

de Nova Iorque Cprimeira exposic~o solo de urn f'ot.6graf'o 

document.arist.a como art-ist-a), e Let. Us Now Praise Famous Men, 

publ i cado em 1 941 , e que cont.ou com a col abor ac~o do escr it-or 

James Agee. Ent.~o. a crit.ica ja lhe dedicava bast-ant-e at.enc~o. A 

pr6pria f'ot.ograf'ia document-aria passava por t.ransf'ormac5es na 

qualidade de sua recepcao publica. Seja par causa da sua 

evidencia .di.3.ria. at-raves da midi a, seja por causa da 



mi~ificac~o. decorren~e dessa evidencia, da figura do fo~6grafo 

documen~aris~a. De qualquer modo comecava a ser considerada 

ar~igo mais nobre. 

Na opini~o da cri~ica, sua obra era elogiavel por 

revelar um caminho al~erna~ivo a pra~ica fo~ografica profissional 

de feic~o comercial, ou da puramen~e ar~is~ica. Seu es~ilo, 

diferen~e e bern mais denso do que se via na fo~ografia 

jornalis~ica pra~icada na epoca, era admirado por causa do 

equilibrio en~re vir~uose ~ecnica e profundidade psicol6gica. 

Ap6s a saida do proje~o FSA seu ri~mo fo~ografico 

reduziu um pouco. Em 1943 foi con~ra~ado pela revis~a Time, na 

funcao de escri ~or, e em 1945 foi ~ransferido para a revis~a 

For~une, do mesmo grupo empresarial. A par~ir de 1965 leciona 

fo~ografia e desisn na Universidade de Yale, vaga que ocupa a~e 

1971, quando finaliza sua carreira. 

A passagem de Walker Evans por empresas jornalis~icas 

n~o foi mui~o ~ranquila. Mas ilus~ra as dificuldades de adap~ac~o 

de uma concepc~o fo~ografica, o documen~arismo marcadamen~e 

pessoal, num espaco produ~ivo de feicoes cole~ivas e vol~ado para 

generos fo~ograficos mais ''i nst.antaneos ". Embora ~enha 

permanecido varios anos na revis~a For~une, 

cri~ico de foLografia e fo~6grafo, era ~ido como excen~rico. Um 

foL6grafo mui~o respei~ado porem um "corpo esLranho", dissonanLe 

do ambien~e exclusivamen~e jornalfs~ico. 0 pr6prio Walker Evans 

era lucido quanLo a necessidade de adminis~rar os conflit.os da 

relac~o individuo/empresa. Numa en~revis~a. quando ques~ionado se 
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t.eria f'eit.o para si o t.ipo de t.rabalho execut.ado para Fort-une, 

respondeu 

That • s just done by stubbornness, 

real l:y, and 

consciousness 

also 

and 

by the inner 

conviction and 

knowledee that :yo'U, at an:y point, if 

conditions became intolerable, would 

leave them.. And that conveys itself, 

without an:y ·· words, to the establ ishn>ent 

:you're workine with . . . I respected the 

people at Fort-une who responded to m.:y 

stubbornness, which alm.ost 

unconscious. They had the sense to know 

that they'd better leave me alone. I'd be 

better for them., even, if they left me 

atone. And I was. I deliberately took 

some ordinary assienments just to see if 

I could do them.. C . .. >ws 

Sua relacao com a revist.a Fort-une comecou no inicio da 

decada de 30. Como freelance, t.eve varias de suas :fot.os 

publicadas em art.igos encomendados. No ent.ant.o, alguns de seus 

t.rabalhos mais bern acabados e ext.ensos nao :for am aprovei Lades 

pela revist.a per f'alt.ar-lhes o at.rat.ivo emocional das inf'ormacoes 

:fact.uais, prioridades das f'ot.ograf'ias volt.adas para a midia. Mas 

era just.ament.e est.e g~nero :fot.ograf'ico que, segund6 Walker Evans, 

precisava ser revist.o. Era necessaria con:ferir a :fot.ograf'ia 

jornalist.ica uma qualidade que ela est.ava longe de possuir e que 

1.05 
Katz/Evans interview. apud. John T. Hill Core> in. Walker 

Evans at. Work. London, Tham.es and Hudson, 1982, p. 166. 
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s6 casualmen~e alcancava. 0 jornalismo pic~orial precisava mudar 

e abas~ecer as publicac5es com imagens que valessem por s! 

pr6prias, que ~ossem poderosas e ~ranscendessem os even~os, que 

resis~issem o julgamen~o do ~empo. Mais do que uma imagens criada 

para o consumo emocional descar~avel, a ~o~ogra~ia precisava de 

~er "alma", ser a ex:pressao visual da essencia de momen~os ou 

even~os - de ~orma que sempre quando vis~a pudesse con~inuar sua 

exis~encia, a~ualizando o con~a~o do even~ual lei~or com a 

es~ru~ura pro~unda das signi~icacoes dos a~os humanos. 

Como membro do staff de For~une, Walker Evans realizou 

varias repor~agens alem de pres~ar assessoria geral sobre 

assun~os rela~ivos a ~o~ogra~ia. As repor~agens ~inham geralmen~e 

o ~orma~o de ensaios fotoeraficos. Ele gos~ava de ~azer 

ex:periencias em ~or no da possibilidade de al ~eracliio de 

signi~icados, ob~ido com a reuniao cumula~iva de algumas ~o~os 

sobre de~erminado ~ema. 

examinar de~alhadamen~e 

Cada ensaio servia como 

aspec~os par~iculares 

mo~ivo para 

do f enf>m.en.o 

americana. A variacao ~ema~ica desses ~rabalhos serviu para 

enriquecer seu es~ilo documen~aris~a. Realizou Chicago: A camera 

exploration o~ ~he huge, energic urban sprawl o~ ~he midlands, 

C~ev/1947), One Newspaper Town, Cago/1947), Summer Nor~h o~ 

Bos~on, Cago/1949), en~re ou~ras, para For~une. Para a revista 

Vogue ~ez Falkner's Mississippi Cou~/1948). Todas visualmen~e 

requin~adas. 

Des~oando acentuadamente das reportagens informativas, 

Walker Evans produziu imagens poeticas das grandes cidades, do 
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ambien~a das ruas a mui~os monumen~os a cons~ruc5es. Mui~as 

linhas, pos~es, por~ais, cruzamen~os vazios, melancolia, 

abandono. 0 sen~ido dado a ~udo is~o e 0 de que, alem da imagem 

eviden~e de um cenario urbano, cons~i~uia um amon~oado de 

ves~igios signif'ican~es da civilizacao, pequenos obje~os, 

le~reiros, f'achadas e f'ios, sinais da passagem e f'requencia dos 

seres humanos num espaco de~erminado. Sao f'o~os menos liricas do 

que as de Andre Ker~esz, af'inal sao au~ores que possuem 

dif'eren~es es~ilos visuais, mas o f'o~6graf'o nor~eamericano ~ambem 

ob~eve imagens marcadas palo espiri~o de solidao, cenas parecidas 

as pin~uras de Hopper CFig. 76). Mesmo ao apon~ar suas len~es 

para aglomerac5es publicas nao lhes conf'eriu um ar de exal~acao 

sociol6gica, comum no jornalismo, nem de curiosidade pa~e~ica -

vis~o mais ~arde nas f'o~os de Diane Arbus - mas par~iu sempre de 

um su~il dis~anciamen~o pessoal. Habi 1 i dosamen~e, as i magens 

assim ob~idas man~em in~ac~o nao somen~e o sen~imen~o exis~encial 

que as gera, mas ~ambem a singularidade dos re~ra~ados. 

Menos ••invisive1•• do que Cart.ier-Bresson ou Kert..esz,. 

posicionava-se de f'renLe para seus objeLivos, mesmo assirn 

conseguia 0 di s~anci amenLo. Essa f'oi. inclusive, uma 

carac~eris~ica de sua obra,. que mui ~as vezes f'oi credi ~ada a 

obje~ividade permi~ida pela maquina f'o~ograf'ica e a "f'rieza" com 

que sa relacionava com sua pra~ica. Na verdade cons~i~ui seu 

es~ilo, sua percepcao f'o~ograf'ica. 

As repor~agens de Walker Evans eram diagramadas com sua 

par~icipacao direLa. Ele preparava o por~f'olio e o layou~. 



Cont.udo, suas ideias a respeit.o nao poderiam ser consideradas 

economi cas. Al em de escol her mui t.as i magens, det'endi a o uso de 

t'ot.os de grande t'ormat.o, ocupando a pagina int.eira. Tinha 

conviccoes f"ot.ograt'icas e prat.icas est.ranhas ao modo de produzir 

da midia 

Thro~hout his association with 

Fort.une, he com.pletel:y disreearded the 

prat ical mechanics of laree-scale 

m.aeazine production. Indeed, it was his 

refusal to accom.m.odate his methods to the 

needs of the m.aeazine, not his 

photoeraphs and texts, that often led to 

problems with his editors. ~o• 

Isso quando nao cort.ava ele mesmo as t'ot.os, com t.esoura ou 

est.ilet.e, causando problemas para a area graf"ica da publicacao. 

Walker Evans nao t.inha a mesma concepcao de Cart.ier-Bresson sobre 

a edicao do mat.erial f"ot.ograf"ico. Admit.ia-a, desde que !'ossa para 

obt.er uma imagem que considerasse melhor. Por isso o nucleo de 

sua concepcao est.et.ica t.eremos que busca-lo num t.erri t.6rio bern 

menos palpavel. 

Tal como boa part.e dos document.arist.as, Walker Evans 

rage sua t'ot.ograt'ia pela abordagem direta. Usa os recursos da 

camara e do mat.er<ial t'ot.ograt'ico t.al como exist.em. Nao e um 

art.ist.a, um pesquisador de linguagens, sempre procurando ir alem 

dos limit.es do meio. De dif"erent.e, t.alvez t.ivesse sua paixao por 

Jerr:y L. THOHPSON. in HILL, John T.Corf$J. op.cit. p.t6. 
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camaras f'otograf'icas. Possuia varios modelos e OS usava 

variadamente. Evidentemente, como ocorreu com outros f'ot6graf'os 

da epoca, usuf'ruiu das f'acilidades das ditas "cB..ma.ras 

miniaturas", a de 35 mm. 

A abordagem direta de Evans busca manter uma relacao de 

honest i dade de sentidos multiples. Por sua inclinacao 

f'otograf'ica, Evans parece situar-se no mesmo campo de pensamento 

j a expr essado por Paul Strand. Honest i dade, aqui , e r equi si to 

i mpr esci ndi vel para possibilitar a manif'estacao 

visual/f'otograf'ica da sensibilidade e intencionalidade do autor. 

Mas tambem para deixar que aquilo que e f'otograf'ado ~ expresse 

tal como se manifest-a no memento do corte f'otograf'ico. Para criar 

uma analogia, quica urn tanto grotesca, diriamos que o f'ot6graf'o, 

como autor, e urn observador ativo que "pesca" Ccomo diria Robert 

Doisneau) sentimentos, expressoes, gestos, signif'icados. Mas a 

"coisa" f'otograf'ada nao perde, por causa disso, o poder sobre si, 

continua exterior, continua sendo, e e assim que contribui para a 

concretizacao da relacao f'otograf'ica. Certamente ha interf'erencia 

sobre a realidade, mas leve, tanto quanta pode ser urn olhar que 

deseja ser visto com naturalidade. 0 f'ot6graf'o, na 

impossibilidade de se tornar "invisivel", precisa da conivencia, 

precisa ser aceito CFig. 77). 

Os f'ot6graf'os documentaristas possuemJ pois, essa 

aproximacao com a f'otograf'ia como meio, sem que com i sso 

signif'ique que as imagens sejam repetitivas e iguais. Ocorre que 

os mementos signif'icantes, os gestos, os recortes espaciais Conde 
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se pode analizar as ~ormas, equilibrio, geometria e harmonia) s§o 

di~erentes para cada autor. A vis& de Walker Evans, atuando 

sobre as pessoas, as cidades, os detalhes e, como no caso de cada 

~ot6gra~o. 

instante, 

unica. E representa a 

irrepetivel. Essa e uma 

totalidade fenomenica do 

i nterpretac§o cabal do 

signi~icado de honestidade fotoerafica para os documentaristas, 

recurso entendido nao somente do ponto de vista etico/moral mas, 

sobretudo, estetico. 

Dentro do espectro ~otogra~ico norteamericano, Walker 

Evans ~oi urn dos documentaristas que trilhou urn caminho 

estritamente pessoal. Seu individualismo nos lembra urn Weston ou 

urn Ansel Adams. Embora seu nome tenha ganhado projecao junto com 

a onda documentarista norteamericana dos anos 30, ele esta mais 

pr6ximo da ~otogra~ia documentaria praticada pelos europeus Cja 

re~eridos anteriormente). Tanto do ponto de vista tematico geral, 

como pelo ~ato de que constitui uma personalidade, sem estar 

ligado a escolas ou grupos. 

Como urn outsider, Walker Evans criou urn estilo proprio 

e a ele m.ant.eve-se coerent.e. 

~otojornalismo 

reportageos se 

encampava 

sucediam 

as 

a 

No mere ado ~otogra~ico 0 

atencoes generalizadas, as 

producao/consumo de imagens 

tornava-se algo vertiginoso. Revistas ilustradas as havia para 

todos gostos e motives. Nesse ruidoso redemoinho in~ormativo, 

Walker Evans a~errava-se a si proprio e resistia aos modismos e 

aos rotulos. 

Praticava 0 documen"larismo como uma ques"lao 
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exi st.enci al . Inclusive o t.ermo ":fot.ogra:fia document-aria" lhe 

parecia inadequado, caso nao se :fizesse algumas ressalvas 

When you say "docwnentary", you have to 

have a sophisticated ear to receive that 

word. It shold be docwnentary style, 

beca1.1Se docwnentary is pol ice pho toeraphy 

of a scene and a murder . . . That's a real 

document. You see art is really 1.1Seless, 

and a docwnent has 1.1Se. And therefore art 

is never a docwnent, but it can adopt 

that style. I do it. I'm. cat ted a 

documentary photoerapher. But that 

presupposes a quite subtle knowledee of 

this distinction. ~o• 

Para evit.ar con:fusoes, pre:feria o t.ermo :fot.ogra:fia "document-aria 

t..ranscendent..al" ou "document..ar i smo 1 i rico". alem de sempre 

en:fat.izar o carat.er individual da experiencia result.ant.e do 

cont.at.o de uma realidade ext.erna com o espirit.o int.erno do 

:fot.6gra:fo. Com sua at.ividade prat.ica, e colocacoes t.e6ricas 

individualist-as, prenunciou t.rans:formacoes radicais na :fot.ogra:fia 

document-aria nort.eamericana. E como se o document.arismo social, 

hegemonico nos Est.ados Unidos, comecasse a apresent.ar :fissuras. 

4. A QUASE ANTROPOLOGIA VISUAL DA PHarO LEAGUE. 

A geracao de :fot.6gra:fos nort.eamericanos, que se :formava 

nos anos 30, t.eve a possibilidade de julgar e absorver a 

<01 
Katz/Evans interview. apud HILL, John T. op.cit. p. 216. 
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variedade es~ilis~ica criada den~ro da ~o~ogra~ia documen~aria. A 

rigor. ~oda con~ribuiclio da ~o~ogra~ia moderna ~oi encampada e 

apro~undada. De modo que. no ~inal da decada, era impossivel 

conceber o genero ~o~ogra~ico documenLarisLa como uma pra~ica 

rest-rit-a a ~oLogra~ia social. 

0 LesLemunho de ~oL6gra~os que passaram por uma das 

mais imporLan~es "escolas de ~oLogra~ia" da epoca, a Photo 

Leaeue. ilus~ra a abragencia da preparaclio das novas geracoes no 

caminho da ~oLogra~ia document-aria. 

Formada em 1928. por cineas~as e ~oL6gra~os, chamou-se 

inicialmenLe Fitm and Photo Leaeue. F'oi uma escola, mas era 

Lambem uma organizaclio-cooperaLiva. aut.Onoma, com obje~ivos 

s6cio-poliLicos que ext.rapolavam o mero ~at-or "ensino". Seus 

inLegran~es queriam ~ormar urn grupo de pro~issionais aLivos, que 

~rabalhassem. na ~oLograf'ia e no cinema documen~ario, vol~ados 

para ques~oes socialmen~e relevan~es. dando prioridade aquilo que 

a imprensa comercial nlio relaLava. ConcenLraram-se em documenLar 

manif'es~acoes de rua e mobilizaclio dos desempr·egados. a 

ef'ervescencia da poli~ica social numa epoca ~urbulenLa. Eram 

requeridos por sindicaLos e associacoes de Lrabalhadores. Em 1936 

o grupo original se divide, os cineas~as saem e os f'o~6graf'os 

criam o que seria simplesmenLe Photo Leaeue. 

Nes~a ~ase - meLade dos anos 30 - o credo f'oLograf'ico 

pref'erencial da Leaf$ue e ainda o da ~o~ogra~ia documen~aria 

social, pra~ica que ja conLava com respei~avel Lradiclio. 0 valor 

social da f'oLogra~ia, era o que inLeressava. IsLo signi:ficava 
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que, nao s6 a fo~ografia deveria es~ar a service de uma ideia de 

~ransformacao e cri~ica social, como era impor~an~e que ~ivesse 

con~undencia narra~iva. Equivale dizer que as fo~os ~inham que 

~er poder simb6lico, serem realis~as e eloqUen~es. Embora 

~ivessem, no discurso, urn posicionamen~o de aparencia res~ri~iva, 

desprezaram a rica ~radicao da fo~ogra:fia moderna 

nor~eamericana. Orgulhavam-se de serem seguidores de S~iegli~z. 

Paul S~rand, membra da Photo Leaeue Berenice Abba~~ e Edward 

Wes~on. Alguns des~es :fo~6grafos como Henri 

Car~ier-Bresson, Ansel Adams e Lewis Hine - promoveram curses, 

seminaries e pales~ras para os frequen~adores da Photo Leaeue. 

Houve realmen~e uma aproximacao en~re generos, ~emas e es~ilos. 

Uma reuniao de personalidades e sensibilidades em ~orno de urn 

proje~o :fo~ografico-espiri ~ual comum, que poderiamos chamar de 

americanidade. Nao e gra~ui~a. e nem soa inedi~a. a preocupacao 

dos membros da Leaeue de considerar como sua ~are:fa a de " put 

the camera back in the hands of honest photoeraphers, who wi ~ ~ 

use it to photoeraph America". tOB 

A Photo Leaeue soube encampar par~e da vi~alidade 

:fo~ografica do momen~o e cons~i~uir-se num p6lo de deba~e e mui~a 

pra~ica :fo~ografica. Nes~e sen~ido, possuia ~ambem urn espaco para 

exposic5es. Coisa simples, pais a escola :ficava num s6~ao. 

Con~udo, pela coragem, dedicacao gra~ui~a e esforco demons~rados, 

LOS 
TIHE-LIFE. Documen~arv Pho~ography. Life Library of 

Photoeraphy. New York, Time-Life Books, 1972, p.88. 
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conquistaram o respeito da comunidade fotografica, que lhes 

facilitava imagens para exposic5es. Desta forma conseguiram 

montar exibic5es de Robert Capa, Dorothea Lange, Roy Stryker e 

Edward Weston. Parte da obra de Lewis Hine foi transferida para a 

Leaeue ap6s sua morte, em 1940. 

Tambem editaram urn boletim mensal. De aspecto simples, 

rnirneografado, era distribuido gratuitarnente ern galerias, rnuseus e 

associacoes fotograficas. Mas o coracao da organizacao era a 

escola. Por ela passararn rnuitos fot6grafos que, nas decadas 

seguintes, ficariarn farnosos como fotojornalistas, docurnentaristas 

e, eventualrnente, fot6grafos de publicidade. 

Generosa.. a sucesso da escola explica-se, em part..e,. 

pelo baixo custo cobrado para frequenta-la. Ensinava-se ali 

hist6ria, tecnicas e estetica da fotografia. 0 laborat6rio era de 

uso livre e o estudante devia apenas cornprar seus filrnes e papeis 

fotograficos. 

0 eixo central da parte pedag6gica girava ern torno da 

oficina de fotografia docurnentaria, sob responsabilidade de Sid 

Grossman. 0 professor dava urna geral da pratica 

docurnentaria e coordenava a forrnulacao de projetos que, 

norrnalrnente, envolviarn exerc!cios fotograficos das vizinhancas 

(Manhattan). Os grupos eram forrnados ern torno desses projetos. Os 

nornes que estes tiverarn sao eloqUentes quanto aos seus conteudos: 

.. As ruas de Nova Iorque••, ou ''Document..os do Harlem••. Dedicararn-se 

tarnbem a docurnentar os aspectos culturais particulares de bairros 

forrnados por portoriquenhos, espanh6is ou italianos. Os 
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es~udan~es ~inham bas~an~e liberdade para desenvolverem suas 

pr6prias capacidades expressivas. 0 :fa~o dos alunos conhecerem 

in~imamen~e o obje~o sobre o qual a~uariam :fo~ogra:ficamen~e. era 

urn :fa~or impor~an~e. Pacili~ava a operacao de relacionar a 

sensi bi l i dade in~erior com 0 meio, dando consi sUi>nci a 

in~erpre~acao :fo~ogra:fica dos espacos urbanos. Ao re~ornarem, com 

o resul~ado de suas "andancas :fo~ogra:ficas", ~inham que discu~ir 

e jus~i:ficar o realizado. 

Den~ro desse ambien~e pro:fundament.e criat.ivo e 

est.imulan~e :frut.i:ficaram varias compreensoes sobre o que seria 

:fot.ogra:fia document.aria. Em geral, cont.inuaram crit.icos em 

relacao :fo~ogra:fia pict.orialist.a. Qualquer in~ervencao 

ar~i:ficiosa sobre 0 ma~erial :fot.ogra:fico era mal vis~a. 

Prat.icavam a :fot.ogra:fia di.reta e demonst.ravam pre:ferencia pela 

document.acao social . Mas i sso nao era mai s um posi ci onamen~o 

hegemonico. 

Wal~er Rosenblum, ainda hoje :fot.6gra:fo document.aris~a. 

Jack Manning, Moris Huberland e Aar-on Siskind :foram alguns dos 

que est.udar-am na Leaeue. Compar-~ilharam, pr-imor-dialmen~e. da 

crenca do valor- social da :fo~ogra:fia e na capacidade des~a de 

r-evelar- aspect.os da per-sonalidade dos ~rabalhadores e de~alhes 

signi:ficat.ivos das r-elacoes do povo com seu en~orno. Reunir-am urn 

acer-vo visual bast.ant.e cri~ico, sem se descuidarem dos aspect.os 

plast.icos. Mas eram t.axat.ivos, as imagens podiam ser belas mas 

deviam t.ambem ser objet.ivas, quase impessoais. A int.encao era 

deixar- o publico absorvido pelo que via, remet.e-lo diret.ament.e ao 
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problema enfocado, e nao desvia-lo para a percepcao da exis~encia 

de uma in~encao subje~iva per ~ras das fo~ografias. Nao se ~ra~a 

de urn case de "manipulacao", pelo con~~rario. Os documen~aris~as 

que assim procederam - e que ainda hoje a~uam nes~es parame~ros -

desejavam ob~er a propria expressao das coisas, "~al como sao na 

realidade". Levando ao ext.remo uma concepcao naturaLista, 

concebiam-se a si mesmos apenas como mensaseiros. E as in~encoes 

subje~ivas deveriam, realmen~e. nao exis~ir. 

E: ~ocan~e o esforco que sempre dispensaram, os que 

acredi~aram nes~e ~ipo de ideia, per sufocar qualquer 

in~erferencia de in~encao ou julgamen~o pessoal, em relacao ao 

~ema :fo~ografado. Reside na objetivida.de, a garan~ia de que nao 

es~avam al ~erando a realidade, de que nao es~avam ~orcendo nem 

inven~ando fa~os. Des~e modo acredi~avam es~ar livres de 

acusacoes de par~idarismo. 

Sid Grossman, urn des organizadores da Photo LeaiffU.e, 

Elio~ Eliso:fon e Morris Engel ado~aram uma abordagem 

in~ermediaria, urn pouco menos naturat ista, dando mais emfase a 

abordagem razoavelmen~e pessoal. Embora se sen~issem a~raidos 

pela capacidade da :fo~ogra:fia de pene~rar nas mani:fes~acoes 

cul~urais urbanas, e de se pres~ar ao service de revalar aspec~os 

nao percebidos da realidade, valorizavam a in~erpre~acao 

individual do mundo. Sid Grossman, par exemplo, desenvolveu uma 

~ecnica especifica, urn modo de se aproximar de seus ~emas, de 

:forma que parecia fazer par~e dos grupos que fo~ografava. Foi 

ousado, de estilo revolucionario para a epoca, principalmen~e no 
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que concerne ao recorte fotografico, ao enquadramento. Alem disso 

nem sempre se dedicou a cobrir realidades sociologicamente 

conflitantes ou temas de humanismo edificante. Famoso ficou urn 

trabalho seu sobre o lazer que, simplesmente, mostra banhistas de 

Coney Island. Para ele, a funcao do fot6grafo era a de ajudar as 

pessoas a entender o mundo em que viviam. 

Ja outros, como Arthur Leipzig, Lou Bernstein e Bill 

Witt, desenvolveram ensaios fotograficos e argumentacoes que 

expressam invariavelmente questoes internas. Arthur Leipzig, numa 

conclusao que se aproxima a de Walker Evans, dira que nao 

considera o que realiza "fotografia documentaria", mas que apenas 

dava vazao a inquietacoes de foro interne. Lou Bernstein, menos 

radical, faz uma avaliacao mais abrangente e equilibrada da sua 

pratica documentarista. Expressa urn tipo de preocupacao que vinha 

aparecendo com maior frequencia entre os praticantes desse genero 

I thoU(}ht - diz - of photosraphy as a 

means of self-expression and the Leaeue's 

philosophy sui ted me because it 

emphasized the expression of personal 

viewpoints, even in the photosraphs we 

too~ of social conditions. I thi~ that's 

an attitude that is missins in almost alt 

of the photosraphy schools today; there 

should be an institution that encourases 

youns photosraphers to express 

themselves. C. .. ~ I thi~ pictures often 

reveal motives we don't even ~now about 

ourseLves in our reLationships with 

peopLe- but exactLy -what they are is· not 

308 



Fot..ogra:f'ia 

for me to say; it • s for each viewer to 

_,_ . _,_ I .. . 'I 109 u.e-c L u.e- or nt. mse • . 

document..aria enquant..o expresslio individual e 0 

quest..ionarnent..o da exist..encia de urn signi:f'icado inequivoco para as 

imagens, pensarnent..os ainda i nci pi ent..es no genero mas que 

prenunciarn novos t..ernpos. 

A document..acao produzida pelos pro:f'essores e alunos da 

Photo LeaiS'J.e cobriu, sob variados aspect..os, a vida urbana de 

part..e de Nova I or que. A abordagem, f'iel ao espirit..o 

docurnent..arist..a, nao priorizou, ern rnoment..o algurn, a ocorrencia de 

fatos ou eventos que const..it..uissern "not..icia". Pelo cont..rario, a 

docurnent..acao levada a cabo pelos int..egrant..es da Lea/SUe prima pela 

sirnplicidade dos rnot..ivos e por urn conceit..o t..ernporal dilat..ado, 

lent..o. Fizerarn rnuit..os ret..rat..os, as pessoas posando. paradas 

f'rent..e as camaras, olhando diret..ament..e para a objet..iva, a simples 

f'igura da dignidade. Havia os que pref'eriarn passar despercebidos 

e surprender os mot..ivos na sua nat..uralidade, no seu desarranjo 

f'ormal, a agit..acao urbana organizada pelo olhar :f'ot..ogra:f'ico. Da 

camada conf'usa das at..ividades cot..idianas, t..ent..avarn revelar o 

rnist..erio dos cost..urnes, gest..os, poses, :f'ixar o espirit..o e o clima 

cul t..ural que irnpregnava os bairros. Nas imagens da Lea(J'U9, ha 

t..arnbern preocupaclio est..et..ica e concret..izaclio t..ecnica prirnorosa. 

Sem radicalizar nos graf'ismos, aproveit..ararn as duras linhas e 

angulos da cidade, suas sornbras marcant..es e o cinza rnult..it..onal. 

op. cit. 

Lou 
p. 

Bernstein. 
tt4. 

apv.d.. TI HE-Ll FE. Docurnent..ary Phot..ogr aphy. 

309 



For am cont.empora.neos da FSA e dos projet.os de 

recuperacao economica do governo Roosevelt.. Mas realizaram uma 

obra t.oda vol t.ada para a met.r6pole. Uma document.acao de mot.i vos 

urbanos e do espaco cult.ural de gent.e simples, as vezes at.e 

domest.ico, que beira a ant.ropologia visual. 

5. RUPTURA. EMERGENCIA DO OOCUMENTARISMO PESSOAL E CETICO. 

A o bra. e a. m6.sca.ra. morlu<iri.a. da. concepcO.O. 

Waller Benja.mi.n 

A Segunda Guerra Mundial colocaria boa part.e dos 

:fot.6gra:fos document.arist.as nos 6rgaos de imprensa ou nos de 

in:formacao mili t.ar. Todos os es:forcos vol t.am-se para a cont.enda 

ou para a sobrevivencia. 

A :fot.ogra:fia document-aria na Europa desart.icula-se um 

pouco. Varios :fot.6gra:fos emigram para Inglat.erra ou Est.ados 

Unidos, :fugindo do nazismo. Out.ros, simplesment.e se veem :forcados 

a parar de :fot.ogra:far. Por out.ro lado, conseguir mat-erial 

:fot.ogra:fico no t.errit.6rio ocupado era algo t.rabalhoso. Robert. 

Doisneau :ficou na Franca, mas prat.icament.e int.errompeu suas 

at.ividades. Event.ualment.e :fez algum service e at.e auxiliou a 

Resist.encia. BrassaY, ent.ao sob prot.ecao de Pablo Picasso, volt.ou 

a pint.ar. Out.ros, como Henri Cart-ier-Bresson e Erich Salomon, 

:foram enviados para campos de prisioneiros. Cart-ier-Bresson 

conseguiu · :fugir em 1943 e :formou, na clandest.inidade, urn grupo 

que se dedi cou a document.ar os anos de ocupacao nazi st. a na 
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Franca. Erich Salomon roi mor~o em Auschwi~z. Na Ingla~erra, Bill 

Brand~ colocou sua habilidade a service dos esrorcos de guerra, 

documen~ando as a~i vi dades de deresa aerea. Ceci 1 Bea~on, a~e 

en~ao ro~6graro exclusive de moda, primeiro dedicou-se a 

documentar OS estragos provocados pelas incurs5es aereas dos 

alemaes e depois roi cobrir a campanha bri~anica no deser~o 

arricano. Os ro~6graros nor~eamericanos partiram para repor~ar as 

batalhas do Pacirico ou nor~e da Mrica. 0 jornalismo 

ro~ograrico, respaldado num mundo edi~orial ja bas~an~e ror~e. 

rirmado sob gigantes como eram Lire, Look, For~une - nos Es~ados 

Unidos e Picture Pes~ e Illus~ra~ed - na Ingla~erra - ~omou 

con~a da cena. Era considerado artigo de primeira necessidade, 

es~ra~egico para a guerra de inrormac5es e para a preparacao do 

espirito da opiniao publica. 

0 p6s-guerra viu aparecer urn tipo de organizacao en~re 

rot6graros que an~es ainda nao havia ocupado 0 devido espaco. 

Para dar con~a da crescente demanda per obras documen~arias, 

mantendo a au~onomia do regime free-lance, varios ro~6graros se 

juntaram e criaram, em 1947, a Agencia Magnum. Uma 

associacao-cooperativa. rormada inicialmen~e per Robert Capa, 

D~vid Seymour e Henri Cartier-Bresson. Logo contaram com os 

services de ou~ros rot6graros, den~re eles Werner Bischor. 

0 surgimento das agencias representou uma revolucao na 

organizacao do trabalho des ro~6graros. Signiricou a criacao de 

uma estru~ura al~erna~iva no mercado de trabalho. Urn espaco 

produtivo que opes ao monop6lio das redac5es de revistas e a 
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:fragilidade do free-lance soli'lario. Para a evolw;:ao es'le'lica e 

quali 'la'li va da :fo'logra:fia document-aria :foi mui 'lo impor'lan'le. 

Algumas agencias, como e 0 caso da Magnum, de:finiram linhas 

mes'lras de a'luacao, para resguardar seus in'legran'les de press3es 

e de'lerrrrinac3es puramen'le empresariais e mercadol6gicas. Ao 

abrigo dessa nova es'lru'lura os :fo'l6gra:fos puderam desenvolver 

seus es'lilos, de acordo com a evolucao :fo'logra:fica de cada urn e, 

cole'livamen'le, preservar a :fo'logra:fia document-aria da depredacao 

moral e es'le'lica provocada pelo consumismo desen:freado. Criaram 

normas in'lernas para regulamen'lar as a'lividades - especializacao 

'lema'lica, con'la'los ex'lernos, divulgacao e venda dos servicos. 0 

con'lrole de qualidade era :fru'lo de discussao e ado'lado por 'lodos, 

decidido den'lro do ambien'le da 

coopera'li va procurou 

ag9ncia,. 

suprir 

en'lre pares. A 

as necessidades 

inlraes~ru~urais,. como a par~e labora~orial~ por exemplo. Assim,. 

com a au'lonomia expressiva e cria'liva assegurada, o :fo'l6gra:fo nao 

precisaria sacri:ficar suas crencas e in'lenc3es em nome de uma 

racionalidade adminis'lra'liva que lhe :fosse alheia. 

A :fo'logra:fia document-aria produzida no periodo 

con:firmaria os avances expressivos alcancados duran'le a decada de 

30. A 'lraje'l6ria iniciada par an'ligos :fo'l6gra:fos como Lewis Hine, 

Jacob Riis, Clarence H. Whi'le e Eugene A'lge'l havia sido re:forcada 

pela geracao seguin'le. Amadureceram as :formulac3es es'le'licas. 

Tendencias documen'laris'las variadas :for am f"ormando-se,. as 

a:finidades se de:finindo, os es'lilos se re:finando. Duran'le a 
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decada de 40, marcada pela guerra, os enUio ja renomados Paul 

Strand CF!g. 78), Margaret Bourke-White Cf'ot6graf'a da Lif'e), 

Dorothea Lange, Bi 11 Brandt C Fig. 79/80) , Ber en! ce Abbott e 

Al:fred Eisenstaedt, encabecaram uma produc~o f'otograf'ica variada, 

f'arta e instigante, que ja contava com a participac~o de jovens 

promessas como Gordon Parks, Arthur Rothstein e Willy Ranis, 

entre out..ros. Despontaram t..ambem novas fot6graf'os, revelados e 

curt..! des pelos eventos boHicos. Gente como Eugene Smith, Robert 

Capa e Werner Bischof'. Outros retomaram suas carreiras truncadas, 

como Henri Cartier-Bresson e Robert Doisneau. 

Embora apresentasse urn uni verso bastante variado, o 

predominio tematico e estilist..ico absolute era o da f'otografia 

humanist..a. A sensac~o 

espirito geral, de 

da paz conquist..ada parecia 

f'ot6graf'os e publico. Ha 

determi nar o 

na produc~o 

documentaria do imediato p6s-guerra urn bocado de altruismo. de 

otimismo e o retorno da antiga curiosidade pela variedade 

cultural dos povos da terra. A abertura de f'ronteiras :fez af'lorar 

o interesse pelo ser humane em geral, 

pertencessem a uma unica :familia CFig. 81). 

era como se ~odes 

Depois de tantas decepcoes e absurdos genocidas ate a 

f'otografia de denuncia filiou-se ao esf'orco de reconstruc~o. A 

i ndependemci a dos pai ses col oni ai s C India e Egi to) , a f orne na 

Asia e Af'r i ca, todos moti vos .. mobilizadores.. dos mel hares 

sentimentos publicos. A solidariedade universal parecia depender 

diretamente da at! vi dade f'otogra:fica de jornalistas e 

documentaristas. 
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Mas, paradoxalment.e, f'oi nest.e cont.ext.o que ocorreu o ·· 

"cant-o de cisne" da f'ot.ogra:fia document-aria, palo menos na sua 

vert-ant-e habi t.ual, a f'ot.ograf'ia humanist-a, diret.a e el oqUent.e. 

Sob a direcao do decano da f'ot.ograf'ia, Edward J. St-eichen, 

cont-emporaneo e amigo de St-ieglit-z, f'oi organizada, pelo Museu de 

Art-a Moderna de Nova Iorque, uma gigant.esca exposicao f'ot.ograf'ica 

denominada "The Family Tent.ou-se a reuni.ao das 

principais manif'est.acoes da vida humana, numa abordagem quase 

cronol6gi ca. Fot.os de nacimen'lo,. inf'ancia, juvent.ude, 

manif'est.acoes de amor, mat-rimonio e envelheciment.o. Todas as 

et.apas ilust.radas por uma selecao de imagens de procedencias 

geogra:ficas e sociol6gicas diversas. 0 int.ent.o era o de most.rar 

que sob dist.int.as "roupagens" cult.urais exist.ia urn mesmo t.ipo de 

ser: a raca humana. 

A exposicao na.o dest.acava nenhuma personalidade 

:fot.ogra:fica e o espirit.o geral era o de ent.rega e submissao a uma 

ideia "maier". Priorit.ario, era criar nos espect.adores urn impact-a 

est.et.i co-moral inesquecivel. 0 t.amanho das ampliacoes e a 

mont.agem das imagens seguiu rigorosament.e 0 rot.eiro est.abelecido 

pelos organizadores. Nao :falt.aram ideias inovadoras, f'ot.os de 

grande port-e, colocadas nao soment.e nas parades mas t.ambem no 

solo e no t.et.o, t.udo amparado por cuidadosa iluminacao e 

impecavel seqUencia. Se a "missao" era a de t.racar uma epopeia da 

humanidade, baseada apenas nas imagens f'ot.ograf'icas, pode-se 

considerar que houve exit-a. Depois de inaugurada, em janeiro de 

1955, e t.er superado a expect-at-iva de publico, viajou por out.ras 
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44 grandes cidades dos Es~ados Unidos e do mundo. Foi vis~a por 

nove mi1hoes de especLadores. 

Mas ja havia uma mudanca sensive1 no ar. 0 p6s-guerra 

~ambem ~rouxe a ~ona o £im de mui~os sonhos e mi~os. Depois de 

AuschwiLz e Hiroshima, o que res~ava do oLimismo da raciona1idade 

i 1 umi ni sLa es~ava sob suspei clio. The Fami 1 y o£ Man Lambem £oi 

recebida como um in~enLo mi ~icc que es~er~orava. 

uo 
BARIHES, RoLand. 

Este mi to da "condicao" h:umana repo'USa 

sobre uma mistificacao muito antiea que 

consiste sempre em coLocar a Natureza no 

fundo da Hist6ria. Todo o h:uman i sm.o 

cLdssico postuLa que, eseravatando urn 

pouco a hist6ria dos h.om.en..s, a 

reLatividade de suas instituicoes, ou a 

diversidade superficiaL da sua peLe Cmas 

por que nao se pereunta aos pais de Emmet 

TiLL, jovem neero assassinado peLos 

brancos, o que eLes pensam da 'erande 

famiLia dos homens·~~. depressa se cheea 

ao &maeo profunda da natureza humana 

universaL. 0 humanismo proeressista, peLo 

contrdrio, deve sempre pensar em inverter 

os termos desta velhissima impostura, em 

decapar incessantemente a natureza, as 

neLa descobrir a Hist6ria e estabeLecer 

finaLmente 

hist6rica.uo 

a pr6pria nat't.lre2a como 

h.o~ns"". in. 
Mi~ologias. ~ ed. Rio 
p.1t4-tt5. Barthes vai 

"A erande famiLia dos 
de Janeiro, Bertrand 

repetir a necessidade 
BrasiL, !989, 

de busca.r no 
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Nem ~odos se renderam a beleza das imagens. As melhores in~encoes 

passaram a ser ~ra~adas com cinismo e descon~ianca, por cri~icos 

e ~o~6gra~os. A par~ir de en~ao o documen~aris~a social comeca a 

receber cri~icas que visam a~ingir o cerne de sua a~ividade. 0 

que ele acredi~ava ser um a~o de denuncia, rever~e-se numa 

acusacao de ~ascinio pel a miseria. Tirar ~o~ogra~ias das 

pro~undezas sociais vir a um modo delicado de depredar a 

realidade, de colonizar injus~icas his~6ricas. Dian~e desse ~ipo 

de argumen~o. 0 ~o~6gra~o documen~aris~a nao pode mais con~inuar 

a proceder como se ~osse onipresent.e e sua a~ividade 

t.ranscendesse as int..eresses de classe. como se represent.asse 

anseios uni versai s. Essa imagem, criada para ele pel as 

publ i cacoes que lucravam com seus ~rabalhos, revelava-se 

~e~ichist.a e es~rei~a. A ~o~ogra~ia documen~aria de~ron~ava-se 

com um impasse,. uma con~es~acao dirigida ao seu nucleo 

ideol6gico. A ideia de hones~idade e de fotoi!Jrafia. direta., como 

avalizadoras das revelacoes dos mis~erios sociais, como episteme, 

era comba~ida pela a~irmacao de que a deno~acao excessiva, a 

t.aut..ologia do apenas "most..rar"" o nat..ural,. servia soment.e para 

encobrir o verdadeiro signi~icado mi~i~icador da crenca na 

exis~encia da "essencia" humana uni~icadora. Es~a, nao deveria 

nunca se sobrepor aos modos de exis~encia, es~es, per~ei~amen~e 

concreto, no hist6rico, as seme~ha.nca.s ou razoes da.s diferenca.s 
entre os h.omens. Adota. u:ma. pos tura. cr! t ica. contra a pres't.ll1<ida. 
nessencia•• do homem, ideia q1.1e just ifica a exposir.;Cio e que ex is te 

no fundamento da pratica. documentarista hu:ma.nista. 
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his~6ricos e, quase sempre, dolorosamen~e con~rad1~6rios. 

Embora carregado de boas 1n~enc5es, 0 f'o~6graf'o 

documen~aris~a acabava par~icipando da barreira criada en~re 

publico e real compreensao dos f'a~os re~ra~ados. "NClo basta que o 

fot6era.fo nos sign! f'i que o horrf.vel para que o sintamos", dira 

Bar~hes sabre es~a si~uacao'-H Cgrif'o do au~or). Numa sociedade 

onde inf'ormacao cris~aliza-se enquanLo forma especif'ica de 

mercadoria e e media~izada par uma es~ru~ura complexa, como e a 

Indus~ria Cul~ural, a f'o~ograf'ia documen~aria ~ambem pode se 

t.ornar elemenLo de dis~orcao, a despei ~o das von~ades do 

foL6graf'o. 0 consume de imagens documenLarias pode se reves~ir do 

cara~er predaL6rio de consume de espe~aculo visual qualquer, que 

nao vai alem do ~empo de uma lei~ura ins~anLanea. 

Ou~ro golpe con~ra a foLografia documenLaria veio 

a~raves das recem inven~adas imagens ele~ronicas, que abalaram, 

inclusive, o universe hegemonico das revisLas ilus~radas. Num 

cur~o espaco de ~empo a ~elevisao ocupou o lugar desse ~ipo de 

...... 
Ba.rthes, com extrema lucidez, critica a complexa relacClo 

estabelecida., nv.m universo de Ind:U.stria Cultural, entre empresa 
Ceditora. ou revista.J, fot6erafo e ptiblico. Revela profunda 
desconfia.rv;:a. pelos a.rranjos fotoerd.ficos que, para sensibi l izar o 
pUblico, exaeeram na sienifica.r;Clo. 

"Ora, nenhuma destas fotoerafias, excessivamente 
hdbeis, nos at inee. E: que perante elas Jicamas 
despossuf.dos da nossa capacidade de juleamento: aleuem 
tremeu por n6s, refletiu por n6s, juleou por n6s; o 
fot6erafo nClo nos deixou nada - a nClo ser v.m simples 
direito de uma aprovacClo intelectual: s6 estamos 
l ieados a essas imaeens por v.m interesse tecnico; 
carreeadas de sobre-indicacoes pelo pr6prio artista, 
para n6s nao tern hist6ria, < ... .)". 

BARIHES, Roland. "Fotos-choque". op. cit. p. 67-68. 
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imprensa. Primeiro ~imida e desajei~adamen~e. mas com o decorrer 

dos anos seu reinado se imp6s de ~orma inques~ionavel. A pr6pria 

~uncao da ~o~ogra~ia documen~aria de revis~as ilus~radas e do 

~o~ojornalismo ~oi ques~ionada. Seja por mo~ivos econ6micos, ou 

por causa do novo grau de "realismo" ob~ido pela imagem em 

movimen~o. a documen~acao ~elevisiva provocou, li~eralmen~e. urn 

exodo do publico e - nao menos impor~an~e - dos inves~imen~os 

publici~arios. As revis~as ilus~radas viraram empreendimen~os 

cares, a ~o~ogra~ia perdeu seu brilho e reinado den~re os 

consumi dor es. Impunha-se nova rede~inicao ~erri~orial para o 

mundo das imagens. Chegara o momen~o de par~ir, ou~ra vez, em 

busca de ~undamen~os que lhe jus~i~icassem a 

exis~encia, era necessaria encon~rar a diferenca. 

A cr i se do model o hegem6ni co do documen~ar i smo social 

~oi ~ambem uma crise de crescimen~o. Re~lexo, em par~e. da perda 

de con~role sobre suas pr6prias possibilidades. 0 documen~arismo 

social inventou a necessidade de massi~icacao para jus~i~icar-se 

como elemen~o revelador das mazelas do mundo e promo~or de uma 

hipo~e~ica solidariedade social. Embora ~enha conseguido, com 

algumas campanhas, resul~ados ~ocan~es alem da nao menos 

impor~an~e con~ribuicao para a his~6ria da ~o~ogra~ia do seculo 

XX - o consume de imagens documen~aris~as ~inha ~ambem seu lado 

predador, servindo apenas como alimen~o para urn dis~arcado 

sadismo cole~ivo. Trag9dias sociais. rnis9ria, ~orne, guerras, 

quadros dis~an~es e ex6~icos que ilus~ravam a disUincia en~re 

"civilizacao" e "barbarie". 0 sen~ido que mui~as publicacoes 
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davam a documen~acao fo~ografica as vezes nao passava de apologia 

de de~errninado modo de vida. 

No caldo pessimis~a e ce~ico resul~an~e da za. Guerra 

Mundial, na nova relacao de ~emporalidade que ia se ins~i~uindo, 

e no novo posicionamen~o dian~e do mundo fragmen~ado que se 

delineava, emergiam au~ ores que seguiriam sendas pouco 

exploradas. Permeados pelo desencan~o da Razao e pela ideologia 

da suspei~a. con~emporaneos dos beatniks, das lu~as pelos 

direi~os civis, da recons~rucao da Europa e do roman~ismo das 

es~radas, os fo~6grafos da nova documen~acao exal~avam uma 

abordagem exist.encial. Sugerem uma visao do mundo marcada pela 

descon~inuidade, pelo dist.anciamen~o do referen~e. Talvez urn 

pouco cinicos, nao se pre~endem reveladores de injus~icas nem 

arrebanhar o publico em ~or no de causas edi:fican~es. Admi ~em a 

:fragilidade do empenho fo~ografico. Nao se enxergam como 

produ~ores de mensasens, vivenciam uma praxis que apenas capt.ura 

aspec~os da realidade, concebida t.al como e, con~radi~6ria, 

imper:fei~a. Den~ro de out.ra ver~ent.e moderna de alocacao do "eu" 

na relacao com o mundo acredi~am. sim. em cons~ruir o sen~ido do 

mundo at.raves da au~oexpressao, media~izando i nt.erpret.acoes 

significa~ivas. sobre o que os rodeia. Concre~izam a abordagem 

documen~arist.a a~raves de finalidades pessoais. 

Seria incorret.o acredit.ar que essa geracao de 

:fot.6grafos documen~aris~as part.iu do nada. 0 novo, embora seja 

uma qualidade import.an~e nas a~ividades que fazem da cria~ividade 

part.e de sua linguagem, sempre conserva uma ligacao com c6digos 
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passados,. e urn requisite para sua assimilacao. Assim, nao 

esconderam suas af'inidades nem inf'luemcias. Elas f'oram buscadas 

dentro da pr6pria f'otograf'ia documentaria, na obra de Walker 

Evans, Eugene Atget, August Sander e Henri Cartier-Bresson. 

Portanto, outra caracterfstica desta geracao emergente esta na 

relacao estabelecida com o passado documentarista. Nao se trata 

mais de uma abordagem pioneira, desbravamento de sendas. Os novos 

documentaristas procedem de uma realidade onde fotosrafia ja 

constitui objeto de estudo. Menos intuitivos, e com embasamento 

te6rico-f'otograf'ico organizado sob bases mais def'inidas, a nova 

geracao de 

soci ol6gi ca 

documentaria 

documentaristas 

Ce i deol6gi ca) 

que comecavam 

expressa tambem uma mudanca 

que concreta. A f'otograf'ia 

praticar era complexa na sua 

signif'icacao, embora aparente desleixo, prof'unda, embora f'ocalize 

situacoes mundanas e de uma criticidade sutil e desarmante 

CFig. 82). 

Apareceram em dif'erentes lugares, mas com a mesma 

leitura sobre a epoca em que viviam. Eram,. geralmente, 

iconoclastas, buscaram af'irmar-se atraves da f'otograf'ia. Muitas 

vezes comecaram trabalhando dentro do circuito comercial, f'azendo 

"moda", publicidade, mas optaram pelo individualismo outsider, a 

atitude anti-institucional. 

Protagonizaram novas potencialidades esteticas e marais 

para a f'otograf'ia documentaria. No comeco chocaram. Robert Frank 

~chegou a ser acusado de "comuni sta" por urn Est ados Uni des 

macarthista e incapaz de enf'rentar suas pr6prias imagens. William 
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Klein f'oi out.ro que t.ambem nao aceit.ava compromi ssos que 

t.olhessem sua aut.onomia criat.iva, incomodou com sua "direct. 

conf'ront.at.ion". Helen Levit.t. recuperou aspect.os da visualidade de 

um Cart.ier-Bresson e a ela junt.ou o acaso desinteressado, um t.ipo 

de "sint.axe expressiva" prezada por sua gerar;:ao. 

Com OS novos aut. ores a f'ot.ograf'ia document-aria 

recuperou a vit.alidade e independencia ent.ao cerceada. Sit.uada 

f'ora do circuit.o comercial, da moda, da publicidade, mant.eve sua 

aura e import.ancia. Inconf'ormismo, rebeldia e aut.onomia sao novos 

val ores, incorporados ao que comer;:ava ser chamado de Social 

Landscape. Sob essa denominar;:ao realizaram uma most.ra, em 1966, 

Garry Winogrand, Lee Friedlander, Bruce Davidson e Duanne 

Michals. Os espar;:os alt.ernat.ivos agora sao os museus. Nest.es, e 

na publicar;:ao de livros, o f'ot.6graf'o nao comercial resguardava 

sua liberdade e criat.ividade original. 

Na exposi r;:ao "New Document-s" C 1 967) Diane Ar bus , 

Friedlander e Winogrand as supost.as regras visuais da 

f'ot.ograf'ia f'oram solenement.e desobodecidas. Nada de composir;:oes 

cl ar as e de 1' aci 1 assi mi 1 ar;:ao, nem de r i gi dez f'or mal . Nada de 

hist.6rias com comer;:o, meio e f'im. 0 mundo t.eve o que precisava, 

uma abordagem "descuidada" e desart.iculada, a expressao diret.a de 

seus f'ragment.os e de sua complexidade. Da irracionalidade e do 

acaso e que brot.a a vida das ruas. Prat.icaram o quest.ionament.o 

das imagens vagas e melosas, das realizar;:oes art.if'icialescas. 

Colocaram na ordem-do-dia o olhar aust.ero, espant.oso, excent.rico 

e um f'rio desespero pessoal CFig. 83). Trouxeram para superf'icie 
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ou~ras po~encialidades da £o~ogra£ia documen~~ria. Uma £o~ogra£ia 

enriquecida simb6licamen~e. por~adora de sen~idos ambiguos, onde 

o que era foto~rafa.do ~inha menor impor~ancia do como apareci.a 

quando foto~rafa.do. Ao considerar a recriacao do mundo como uma 

possibilidade £o~ogr~fica revelaram os germes da nocao de 

simulacra. Talvez ja sentissem no ar a presenca de algumas 

transformacoes 

"p6s-moderni dade". 

cul~urais 
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CONSIDERACoES F I N A I S 

A nowsa. LtnguagCJm estc:i r&pleta. de semelha.ntes exposic&ea 

i.ndi.rela.s 

cont.em o 

urn :stmboto 

segundo umo. a..na.logi.a.,. pela. qua.t a. expr ... .a.o nao 
esquema. pr6pri.o para. o concei.to mo.a ei.mpteament.e 

para. a. reflexao. 

J:mma.nuet J(a.nl 

0. verda.de eelO. no eOnjunto de moment.os do proceeso, no. 

eent.en..;a. n&o-conlra.d.i.t.6ri.a.. 

Theodor Adorno 

Desde que ho.jo. interpret.a.cao,. emerge o pri.ncf.pi.o da. 

compLemenla.ri.eda.de, promovendo a. i.nlero ... a.o do i..nelrument.o 

de observa..;ao • da. coi.sa. obaerva..da. .. 

Roma.n Ja.k:obson 

A~e os anos 60 a fo~ografia documen~aria havia deixado 

um ras~ro visivel. Marcas que podiam ser encon~radas por ~odos os 

lugares, com presenca marcan~e nas revis~as ilus~radas e, 

principalmen~e. nos livros publicados pelos diversos au~ores. 

Tra~ava-se de um ~ipo de fo~ografia mui~o pra~icada, cuja 

evolucao era de facil acompanhamen~o. assim como a ~raje~6ria de 

seus principals au~ores. 

Cri~ica e pUblico consumiam ~ervorosamenLe aquelas 

"narra~ivas" visuais que aproximavam as dis~ancias e davam, a 

cada lei~or, a sensacao de fazer par~e de uma comunidade mundial, 

alem da impressao de es~ar iriformado. E os fo~6graf"os eram 

fes~ejados como se consLiLuissem uma versao especifica de her6is 

modernos, jun~o com cienLis~as e arLisLas de cinema. 
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Mas a f'o~ograf'ia documen~aria f'oi acome~ida- pela 

diversidade, f'a~or que, ao intil~rar-se, lhe def'ormou as f'ormas e 

expandiu f'ron~eiras. Surgiu um leque de ~end.§ncias, e o que era 

n!~ido, f'icou conf'uso. Geralmen~e e nes~e pon~o que ela 

desaparece dos grandes comp.§ndios de hist.6ria da f'o~ograf'ia. 

Tal vez por causa da aparent.e perda de pujanca t.ransf'ormadora, 

vist.o que como propos~a es~e~ica ja nllo era uma noVidade. 

Dasaparece para dar 

con~emporan...o, porQU$ 

document.ar i a exi s~e .,.m 

1 ugar a -t..,.l ev,t sao .,. 

ainda M quem pense 

f'uncli.o da inf'ormacao, 

ao 

<PJ$ 

.,.m 

jornalismo 

f'ot.ografia 

f'unclio das 

not.icias. No en~an~o. a r.,.acli.o dos jovens document.aris~as dos 

anos eo sJ.gnificou uma mu\.acl.o qualit.a~iva e nllo -um abandono c:Ul 

propost.a. Uma -necessaria reVisl.o. 

Como ja haVia ocorrido varJ.as vez.,.s na hist.6ria da 

pin~ura, a f'o~ograt'ia documen~aria de cara~er humanis~a. ~al como 

era veiculada pelas revis~as ilus~radas, havia chegado a um pont.o 

de desgas~e $xpressi vo, por causa da sat.ura¢li.o. De inovacl.& 

es~e~ica .,. cr!t.ica, no inicio do seculo, havia passado por uma 

f'ase aurea, dos anos 30 aos 60, _para inst.it.uciooalizar-se logo a 

s~r. Poi absorvida pelas ~icac&es como um produt.o que havia 

dado cert.o. Neste t.rilhar hist.6rico, a inspirada stor:ytetline de 

Lewis Hine passara de excepclio a regra. De f'ormulaclio arraigada 

na experiencia individual, se t.ransf'ormou numa t.radiclio 

pervert.ida. Nesse processo pardera vit.alidade, fora crist.alizada 

num f'ormalismo visual e ado~ada descuidadamen~e por mui~os 

f'o~6gra:fos. Alem da at.i vi dade dos grandes documen~arist.as, que 
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ainda mantinham com a :fotograf'ia uma relacao eXi.stencial, havia 

muita coisa que est.ava sendo :feit.a mecl.nicamente. A import.i.ncia 

do desenvolvimento da expressividade :fotogra:fica, como resultado 

de um es:forco intimo, :ficou minimizada. Institucionalizada, a 

fotogra:fia document.aria parecia f'acilment.e concret.izavel, 

bast.ando apenas colocar em prat.ica c8modos esquemas extraidos da 

experiencia acumulada pel a "t.radicao". Deixava de ser prcf.xi.s para 

se t.ornar art.i go de manual. , pat.r i m8ni o do mundo edi t.or i al das 

revist.as, ao qual parecia est.ar irremediavelment.e presa. Por 

out.ro lado, absorvida como cult.ura de massa, corria o risco de 

l.imitar-se a mesmice t.ematica. 

A reacao prot.agonizada pel.o novo doctonen.tari.smo nunca 

teve o sent.ido de represent.ar uma l.ut.a pela "sobrevivencia" do 

genero. Com nat.uralidade signif'icou, sim, uma nova t.ent.at.iva de 

recuperacao do sent.ido prof'undo do ato foto6rdfi.co. E, como t.oda 

reacao, colocou em cheque muit.as quest.ees polemicas da at.ividade 

documentarist.a, principalment.e da vert.ent.e humanist.a canonizada. 

A nova geracao t.inha uma leit.ura acent.uadament.e crit.ica 

da realidade e da t.radicao iluminist.a present.e no pensament.o 

f'ot.ografico moderno. 

que a imagem de 

Em regra geral, seus component.es acredit.avam 

rep6rter fot.ograf'ico ou documentarist.a, 

sust.ent.ada pelas publicac5es, est.ava baseada num leque de 

fet.iches. A figura do fot.6grafo const.it.uia, muit.as vezes, art.igo 

de capa. Uma est.rela que acrescent.ava brilho para a empresa em 

que t.rabalhava, e como t.al. era apresent.ado ao publico. Enviado 

para os lugares ex6t.icos, perigosos ou carent.es de solidariedade, 
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deveria "f"ot.ograf'ar para os ausent.es". Assumir a universalidade 

da abrangencia comercial de seus cont.rat.ant.es e se diluir nessa 

at.ividade. Sem perder, cont.udo, sua habilidade t.ecnica, que seria 

usada como bijut.eria na t.aref'a de at.rair o publico. Imbuidos 

desse espirit.o romant.ico - e nao menos messianico - boa part.e dos 

f'ot.6graf"os perdia de vista os limit.es comunicat.ivos de suas 

at.ividades e acredit.ava seriament.e no papel 

reservado pela divisao social do t.rabalho. 

que lhes :fora 

A 16gica da f'ot.ograf'ia mercant.ilizada e cruel para com 

os destines da f'ot.ograf"ia document-aria. Trabalhada numa 

perspect.iva que procura con:ferir ao envolviment.o pessoal do 

sujeito-fot6erafo, no at.o de teitura da reatidade, urn carat.er 

entre o genial e o int.eresseiro, simpli:fica aspect.os f"undant.es do 

ato fotof8rdfi.co. Sempre houve resist.encia e crit.ica, por part.e 

dos :fot.6gra:fos. em relacao a est.rut.ura produt.iva em que est.avam 

inseridos. Nao apenas por causa de di vergencias "t.rabalhist.as" 

mas porque, aparent.ement.e, enquanto a Industria Cultural apont.a 

tendencialment.e para a simpli:ficacao e descaract.erizacao de seus 

produt.os, esses f'ot.6gr.a:fos tendem enxergar sua at.i vi dade como 

result.ado de urn posicionament.o compromissado com os problemas de 

seu t.empo. Dest.e modo, nao t.rabalhar conceit.ualment.e a at.ividade 

exercida leva a indist.incao das di:ferencas existent.es entre 

''regist.ro'' e "represent.acao :fotogra:fi ca". A diluicao das 

1 nt.enci onali dades que 1 sso pr essup3e, apenas tor na a a t.i vi dade 

:fot.ogra:fica mais obscura. 

Na epoca em que surge o Novo Document.arismo o desaf'io 
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consist.ia. port.ant.o, em reassumir aquela at.ividade como um at.o 

si mb61 i co que envol ve varia vei s compl exas. Ent.ender' que, 

f'ot.ograf"ar implica na at.ualizaclio const.ant.e de relac6es 

est.abelecidas ent.re assunt.o, t.ecnologia e 1'ot.6gra1'o. Est.e, 

inclusive, vist.o como f'ilt.ro cult.ural. 0 assunt.o, port.ant.o, 

sempre aparece mediat.izado pela int.erpret.aclio do aut.or. Ao 

f'ot.ograf"ar, o sujei t.o document-a sua at.i t.ude, f'at.o que poucas 

vezes vi nha recebendo a devi da at.enclio. 

A expect.at.iva dos "leit.ores" e. geralment.e, de nat-ureza 

mit.if'icadora, concent.ra-se na busca de uma supost.a verdade, que 

deveria est.ar f'ixada no suport.e "f'ot.ograf"ia''. 0 pliblico se 

cont.ent.a em consumir e debat-er o result-ado do "enunciado 

!coni co••, que parece brot.ar da imagem f'ot.ogra.f"ica, como se da 

pr6pria realidade se t.rat.asse. Posicionando-se cont.ra isso, os 

nouos docwnentarist= chamavam at.encao para circunst.Ancias 

precedent.es. Era necessaria ent.ender que f"ot.ograf"ia era muit.o 

menos do que a realidade e seu ent.endiment.o e muit.o mais do que 

apenas uma imagem. Na verdade, era o resul t.ado de uma at.! vi dade 

const.rut.ora, trabatho em ~ao. 

As novidades sugeridas pelas crit.icas do novo 

docwnentarism.o t.inham f'undo est.et.ico. Est.avam enraizadas numa 

compreensao est.rat.egica. global. da prat.ica f'ot.ograf'ica. Nao se 

t.rat.ava apenas de reparos relat.ivos a quest.oes sobre a qualidade 

e validade de crit.erios de beleza. Est.et.ica e f'ilosof'ia. Pensar 

est<?t ica jotoerajica, no aspect.o que t.emos procurado t.rabalhar 

aqui, signi:fica art-icular ora t.e6rica, ora int.uit.ivament.e. 
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depende do foL6grafo enfocado num mesmo processo, acl.o e 

significacl.o foLogrAfica. 0 pensamenLo esLeLico model a 0 

horizont.e de expect.aLivas, orient.a a compreensao da at.ividade 

exercida. ALuar com base em novas ideias est.eLicas significa, 

enLao, assumir a inLervencao sobre a realidade como afirmacl.o do 

ser, enfim, praxis. 

AcrediLamos que ao formular preocupacoes de estetica 

fotoerci.fica, os auLores document.arist.as - e isLo inclui os das 

geracoes passadas - colocam a foLografia como meio privilegiado 

de expres:sao. Nao apenas como urn insLrumenLo que se presLa como 

veiculo de revelacao de inquiet.acees int.ernas, senao t.ambem como 

padronizador percept.ivo. Os: document.arist.as, apesar das variacees 

express:ivas, hist.6ricas e t.emALicas, possuem a caract.er!st.ica de 

compart.ilharem da mesma preocupacao foLografica. A abordagem 

direLa, a at.encao pelos det.alhes significanLes do coLidiano, o 

posicionament.o epist.emol6gico que assumem, sao semelhanLes. 

Principal mente, quando t.rabalhados no nivel da compreensao 

t.e6rica que se t.em da aLividade foLografica. 

Os foL6grafos documenLarist.as disLinguem-se dos ouLros 

quando se leva em cont.a o cont.ingent.e e o singular de suas 

andancas. EnquanLo tradutores intersemi6ticos, comparLilham a 

mesma "miliL~ncia poeLica". uz Realizam a passagem da realidade 

U2 
Para Jakobson trad:w;:iio intersemi6tica "consiste na 

interpretcv;:iio dos sienos verbais por meio de sistemas de sienos 
niio verba is", ou na at ivi.cla.de de pa.ssar "um sistema de si.enos 
para outro". Isto seria. possl.veL porque toda linev-aeem possui 
quando vista como sistema,. isto e,. desde 1.l.r"n ponto de vista 
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para a fo~ografia baseados no mesmo ~ipo de compor~amen~o 

~ecnico, mui~o embora cada urn fo~ografe com a cultura que possui. 

Se ha certa unanimidade na apropriaclio das possibilidades 

expressivas do meio, isso nlio quer dizer que haja uniformidade. A 

fotografia documentaria pode se constituir enquanto genero, 

possuir uma es~rutura toda sua, mas e, assim mesmo, polifonica. 

As f ases da hi st6r i a e da evol uclio tecnol6gi ca se 

sucedem. Com elas, no caso da fotografia documentaria, variam os 

problemas e as respostas encontradas por seus praticantes. 

Durante muito tempo a fotografia documen~aria foi considerada 

sinonimo de a~ividade moratizante, urn tipo de fotografia voltada 

para a conscientiz~do. Isto refle~e apenas uma compreenslio 

reducionis~a do problema. Somen~e ao custo de mui~a simplificacao 

e possivel circunscrever a atividade documentarista a uma de suas 

manifestacoes. Nao temos dOvida que a presenca de urn Andre 

Kertesz, de urn Rober~ Doisneau, Henri Car~ier-Bresson ou Walker 

Evans en~re outros - questiona a visao empobrecedora que as 

vezes se tern sabre o genero. A variedade de es~ilos, den~ro da 

propos~a documen~aris~a. sempre existiu. Se na fase Aurea do 

documen~arismo social as visoes alternativas subsistiam apenas 

por causa da atividade de determinados au~ores, com seu declinio, 

razoavelmente abstrato e concei tuat tr~os pa.nsem.iot icos que 
lhe perm.i tem. com.pa.rt i lhar e estabelecer l ie~l5es entre sistemas 
s!enicos. Sabre este tem.a. sv.eerimos a lei tura de "Aspectos 
lingU!s~icos da ~raduclio'' e "LingU!stica e poe~ica" tn JAKOBSON, 

Rom.a.n. LinoUistica e comunicaclio. 1313- ed. Sdo Paulo, Cuttrix, 
1988, p.63-72 e ttB-162, respectivam.ente, a.ssim como a prtmeira 
parte do livro ''Traducao in~ersemi6~ica .. , de Julio Plaza. 
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nos anos 50, :foram outras as propostas estilist.icas que deram o 

tom. 

No entant.o, o document.arismo social n5.o desapareceu. 

Pede ter deixado de ser "moda". Nlilo se decret.a a mort.e de um modo 

de signi:ficac5.o, de um processo de t.raduc5.o signica, apenas par 

int.eresses mercadol6gicos. 0 documentarismo social continua 

exist.indo na sua :forma mais genuina, como express5.o de projetos 

colet.ivos, onde o envolviment.o pessoal dos :fot.6gra:fos re:flet.e 

compromissos verdadeiros com a atividade desenvolvida e a 

realidade sobre a qual querem at.uar. 0 que ocorreu, foi que os 

anos 60 impuseram out.ra sensibilidade document.arist.a como sua 

marca de epoca. No lugar do ••discurso" :fot.ogra:fico eloqUent.e, de 

:fort.e caract.erizac5.o moralist.a, ent.rou a descric5.o aparent.ement.e 

:fria e desint.eressada da vida. 0 Novo Doc'lf111J!i>nta:ri.smo acrescentou 

not.as de rnelancolia e ironia as vezes, ate urn pouco de cinismo 

- a docurnent.acao :fotogra:fica. 

A pr6pria atitude do :fot6gra:fo docurnentarist.a rnudou, 

assirn como sua projecao na sociedade. Menos um objeto de consurno 

massivo, o document.arist.a entrou para as galerias de art.e e :foi 

incorporado a esse uni verso, ent5.o ja bastante expandido. Aos 

livros de :fotogra:fia :foi con:fiado a tare:fa de dar suport.e a nova 

onda docurnentarist.a. 

No meio da diversidade pessoal, e na variedade de 

pressupostos ideol6gicos, persiste a a:finidade poetica que 

uni:fica a transmutacao :fotogra:fica levada a cabo por todo 

documentarista. Como tradutores, sao :fot.6gra!os que realizam uma 
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lait.ura at.ant.a da hist.6ria. Para o documant.arist.a o acaso e 

racurso expressive da rot.ograria, resultant-a de uma ralacao 

complexa entre maquina, int.encionalidade e t.emporalidade. Nao e o 

"acaso" do jornalismo, da sort.e de capturar o momenta em que uma 

acao vir a "not! cia". 0 acaso aqui e o do surrealismo. 0 

document.arist.a reconhece o impulso inovador da t.ecnologia sobre o 

senti do, percebe 0 alargament.o das rront.eiras expressivas a 

t.rabalha com esse rascinio. 0 instante deci.sivo e t.ambem uma 

t.ent.at.iva de est.et.izar a linguagem dos impulses do inconscient.e. 

Uma t.entat.iva de colocar a at.ividade rot.ograrica em sint.onia com 

o movimento da vida. 

Os document.aristas revelam a rragilidade do intent-a 

rot.ograrico realist-a. Nele acredit.am como os poet-as nas palavras, 

nao como cient.ist.as. E: verdade que o ato fotoerafico e uma 

at.ividade Signiricant.e, que at-raves dele OS rot.6graros inst.auram 

senti do realidade. Produzir signos agir. Mas muit.os 

rot.6graros most-ram-sa sabedores de que est.ao lange de esgotar as 

possibilidades expressivas que a realidade possui. De rorma 

coerent.e com a relacao que est.abelece com a realidade, a 

rot.ograria document-aria parece acent.uar a aut-onamia relat.iva do 

empreendiment.o rot.ograrico, como se conrirmasse a colocacao de 

Arlinda Machado, que disse que 

A fotoerafia, portanto, nda pode ser o 

reeistro puro e simples de uma imanencia 

do objeto: como produto humano, ela cria 

tambem com esses dados luminosos~ uma 

reaLidade qv.e nao existe fora del.a, nem. 
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antes de~a. m.as precisamente ··nela. Cerifo 

HS 
do autor.:> 

Alem de Ler consciencia das limiLac5es cognoscenLes da 

aLi vi dade :foLogra:fica, o documenLarisLa sabe que sua acao 

conf'igura-se como fen.Om.eno. Numa relacao de producao de 

conhecimenLo, esLes elemenLos devem ser consider ados 

deLerminanLes, por causa do :faLor de insLabilidade de que sao 

porLadores. 0 ato fotoerd.fico e um processo de producao 

simb6lica, a represenLacao :foLograf'ica a:faina-se na represenLacao 

do Real. ResLa indagar se o Real e represenLavel. 0 desaf'io de 

conseguir :fazer coincidir uma ordem pl uri dimensional Co Real) e 

uma ordem unidimensional Ca linguagem f'oLograf'ica) e o que 

denuncia mas nao si gni :fica que i nval ide a uLopi a de Loda 

aLividade :foLogra:fica realisLa. E imensuravel o que :fica de :fora 

do discurso :foLogra:fico, por mais compleLa e :feliz que seja 

deLerminada obra. Par isso, a reacao esbocada pelos novas 

docum.entaristas revesLiu-se da inLencionalidade vo!Lada para a 

verdade do desejo. Nao como mani:fesLacao niilisLa, mas como 

posLura criLica, que procurava minar a con:fianca e a cerLeza com 

que se cercava a aLividade :foLogra:fica realisLa. 

Assumir com desLaque o !ado auLoral da aLividade 

:foLogra:fica nao implica a supressao do :faLor exLerno. A aLiLude 

dos novos docum.entaristas preLende deixar claro que o realismo 

:foLogra:fico e algo siLuado muiLo alem da mimese. A diluicao do 

HS MACHADO, Ar~indo. A ilusao esoecular. InLroducao 
:foLogra:fia. Sao Pauto, Brasitiense/FUNARTE, !984, p. 40. 
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aspecto pessoal da leitura da realidade e a apologia do abandono 

da intencionalidade consciente, concretizada em nome de "altos 

ideais" ou da "objetividade", nll.o e garantia de realismo, nem 

confere melhores qualidades morais obra realizada. A 

contribuicao que deixaram a respeito deste ponto e crucial. 

Atraves dos novos horizontes esteticos esbocados, eles indicam 

que o realismo e uma ideia, um tipo de sensacll.o que se evidencia 

na "ten tat iva de capt-ura.r a aparencia ao lado do confunto de 

sens~oes que essa aparencia particular s'tJ.Scita"u.•. sendo, assim. 

sempre subjetivo. 

Fotografia e cont.igUidade, e presenca. Esse atribut.o 

pode ser util para diferencia-la de outros signos, mas nll.o lhe 

estabelece a significacll.o. A presenca nao se aut.o-explica. S6 a 

cultura, a praxis, permit.e a significacao. Apesar de indicial, a 

f"ot.ografia sempre sera, t.ambem. simbolo, sempre represent.acao. 

u.• Na verdode estmnos nos apropriando cia definir;:do de 

"real ismo" 'tJ.Sada pelo pint or contem.pord.neo Francis Bacon. Ver em. 

COELHO, Harcelo. Bacon retrata extremes de sofrimento. Folha de 

Sdo Paul.o. Siio Paulo,· 06. mai. 1992. I l'tJ.Strada. p. 8. Has 

aprovei tmnos para chamar a atencdo para a sem.elhanr;:a desta 

defin.ir;:do para com. a idaia de "fotoerafia docum.en.t<iria 

transcendental." form.ul.ada per Walker Evans, esta fruto do contato 
entre realidade externa e o espirit.o interne. E, com.o concl.ui 

Jean. Claude Lemaen.y 

Ver em. 

t.extos. 

"La creaci6n. es entonces l.a aceptaci6n. trl.obal. de 'UTI. 

tro;eo de real. idad per -un m.om.ento del. esp!ri tu. . . La 

fotoerafia permanecerd. siem.pre s-ub jet iva, 

irrem.ediabl.em.en.te; no s6lo per razones t<~cnicas 

CSteinert:> o m.etaf!sicas CWhite>, sino per l.a raz6n 
sim.pl.e, evidente y radical.: una fotoera.fia es siem.pre 

l.a obra de aleuien.. " 

FONTCUBERTA, Joan. Estet.ica :fot.oorafica. 
Barcelona, Bl'Um.e, 1984, p.35-36. 
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Assim, 0 carat.er t.est.emunhal do a to fotoerafico e a 

par t.i cul ar i dade i ndi ci al de sua pr oducao si gni ca, nao 1 i vr am a 

:fot.ogra:fia de suas "insu:ficiencias" epist.emicas. 

No mesmo sent.ido, e precise considerar seriament.e a 

caract.erist.ica :fragment-ada da at.ividade :fotogra:fica. Abordar a 

realidade dinamica at-raves de cortes segment-ados implica, 

necessariament.e, na exist.encia de um vinculo simples e inst.avel. 

Abor dar i maget.i cament.e a compl exi dade da vi venci a social , s6 

parece possivel ao cust.o de pro:fundo exercicio simb6lico. 

Portanto, ao inves de produzir assert.ivas e conheciment.os 

:fundament-ados por parametres cient.i:ficos, a at.ividade :fot.ogra:fica 

document.arist.a transit-a pelo t.errit.6rio da verdade poet.ica. 

Comparavel, t.alvez, a citac<Zo. 0 poder evocative e criat.ivo, 

tanto das citacoes como da :fot.ogra:fia, pede center elementos 

verdadeirament.e reveladores, e levar - :fot.6gra:fos e publico - ao 

.. ent..endiment.o de verdades prof'undas". Mas a impressao 

possibilitada pelo meio nao deixa de ser an6dina. Di:ficilment.e a 

realidade e classi:ficavel por uma relacao tao sumaria. 

Mas ent.ao. como deve ser abordada a quest.ao da 

signi:ficacao na :fot.ogra:fia document-aria? Qual o vator desse t.ipo 

de :fot.ogra:fia? 

0 aspect.o dinamico do ato fotoerdfico envolve ques~Oes 

mais amplas e abst.ratas. Quando o :fot.6gra:fo document.arist.a 

empreende sua at.ividade, ele aparece como centro de uma relacao 

de producao de conhecimento poet.ico cuja genese, assim como o 

result-ado, revela uma acao const.rut.iva da realidade. Ele, como e 
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normal nas aLividades humanas criaLivas, posiciona-se no Lempo e 

esLabelece "consLelacoes" signif'icaLi vas especif'icas Cmonadas), 

que lhe permiLem realizar uma leiLura f'oLograf'ica adequada do 

momenLo e produzir de acordo com uma compreensao e inLencao 

social ment-e acessi vei s. IsLo "dialogismo". isLo 

inLersubjeLividade. Sem "se sair de si ", o f'oL6graf'o inLeressa 

aos ouLros porque desperLa, aLraves das pecas f'oLograf'icas, 

senLimenLos analogos Cou equivalenLes) ao que Leve. Porque expoe 

sua visao sobre os problemas conLemporaneos e compleLa urn aLo 

comunicat.i vo. 

Sob cerLo aspecLo, imporLa muiLo pouco o f'aLo do 

aparelho foLograf'ico esLar na raiz das mais variadas aLividades. 

U!5 
A maquina, a disposicao da humanidade , f'oi usada aleaL6riamenLe 

e acabou criando dif'erenLes padroes percepLivos, dif'erenLes 

"razoes". NesLe universo especif'ico, a f'oLograf'ia documenLaria 

esLabelece com a realidade uma relacao (mica. Seus foL6graf'os 

veem o mundo como linguagem, agem como se acrediLassem que "todo 

o universo esta permeado de sifST>.OS, se e que ele ndo esteja 

composto excL'USivamente de sifST>.Os" . .._., Percebemos a inLencao do 

U!5 ••• O'U a hWT!.Ctni.dade a disposi.;;li.o da. mciquina. Estamos cientes 

das proprieda.des limitantes e direcionadoras, que convivem com o 
os aspectos positivos. ••ttberadores•• e de extensao dos sentidos. 

do aparelho fotoerafico. Vi lem Fl'USser e Theodor Adorno, em 

ateuns de se'US escri tos, refletem sobre este assunto de forma 

instieante, mas acreditamos que se trata de 'U1T!.Ct disc'USsli.o que 

extrapota nossas inten..;;oes, podendo constituir objeto de estudos 

posteriores. 

H<S 
Charles Sanders 

assinat.ura das coisas. 

Imaeo. t992,.p. 60. 

Peirce. 

Peirce 
apud. SANIAELLA, LV.Cia. in. A 

!it ~ li LeraLura. Rio de Janeiro, 
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foL6grafo de criar uma obra que seja, em si mesma, bern feita e 

autonoma e, ao mesmo tempo. extremamente compat!vel com a verdade 

externa, a verdade das coisas, dos acontecimentos. Por baixo da 

"objeLividade" pulsa uma "apaixonada subjeLividade", e com o 

vigor do envol vi men to pessoal do auLor, sua toLal dedi caci.o ao 

problema em causa. 

Em relacao as questoes da vida e aos processes 

gnosiol6gicos, 0 pensamenLo ocidenLal parece esLar 

invariavelmente preso a uma compreensao binaria da realidade. Num 

freqUente movimento pendular oscila entre objeti vi smo e 

subjetivismo, universalidade e concreticidade, estrutura e 

existencia, id•Ha e materia. Tal leitura esquematica pode 

encontrar aplicacao nos mais variados campos. No mundo da 

fotografia, OS extremes podem ser demarcadoS pela fotografia 

art!stica, de um lado, e a fotografia cient!fica, do outre. Com 

seus limites difusos, como as cores no espectro visivel, nesta 

tipol6gica" estao out.ras manifestacoes 

fotograficas. Como discerni-las adequadamente, sob quais bases 

construir uma discussao sabre as diferentes praticas 

rotograficas, e um desafio que vern chamando a atencao de alguns 

te6ricos. Nao que haja neste esforco a preocupacao de 

normativizar a atividade fotografica, de criar regras artificiais 

e enquadrar a diversidade de manifestacoes em tipos rigidos. 

Descobriu-se, sim, que sob a proer~ao do aparetho, como diria 

Vilem Flusser, ou sob a techne, nas palavras de Jean-Marie 
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Schaef'f'er , exist-em dif'erent.es est.rat.egias comunicacionais, 

pragmat.icas dist.int.as. 0 que unif'ica art-ist-a e cient.ist.a e apenas 

a t.ecnologia e o conheciment-o de processos f'ot.ograf'icos 6bvios. 

Mas out.ros varios f'at.ores det.erminant.es, a comecar pela dimensao 

epist.emol6gica da at.ividade de ambos, apont.am para t.errit.6rios 

bast-ant-e dif'erent.es. 

Muit.o depois de invent-ada a camara f'ot.ograf'ica e os 

procediment.os operat.ivos da t.ecnologia de se obt.er f'ot.os, surgiu 

a f'ot.ograf'ia document-aria. Nao se t.rat.a, nest.e case,. da 

descobert.a de urn cont.inent.e, de urn '"Novo Mundo" au de novas 

element-os quimicos. Francois Arago enxergara lange, a humanidade 

- pelo menos part-e dela apropriou-se do meio e saiu criando 

aplicacoes. Durant-e t.odo t-empo, o desenvol vi ment-a t.ecnol6gi co 

desempenhou urn papel import.ant.e na hist.6ria da f'ot.ograf'ia, como 

"combust.i vel " par a a evol ucao das suas capaci dades de usa. De 

!'erma ''natural •• surgiram,. ao mesmo t..empo,. necessidade e desejo de 

document.ar f'ot.ograf'icament.e. Uma vez prat.icada, a f'ot.ograf'ia 

document-aria engendrou urn campo relat.ivament.e est.rut.urado de 

conheciment.os 

gemero. 

e procediment.os especilicos, conf'igurou-se 0 

Quando isso ocorreu jornalismo ja era uma prof:issao,. 

uma est.rut.ura, uma indust-ria. Nele, f'ot.ograf'ia encont.raria espaco 

e dest.aque, mas como ilust.racao. Cont.udo, o ent.rosament.o da 

~o~ogra~ia com o jornalismo produziria,. no seculo XX, uma versao 

rot.ograf'ica dest.a at.ividade, numa simbiose com ant.igos objet.ivos 

e axiomas. 0 campo art!stico, est.rut.ura ant.iga, t.ambem possuia -
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ao surgimenLo da loLogralia documenLaria - limiLes reconheciveis, 

habitus que conlormavam e orienLavam a ac;;ao no seu inLerior. 

Nele, a foLogralia enlrenLou problemas por causa da luLa pela 

legiLimacao da nova sensibilidade de que era porLadora. Mesmo 

assim, geralmenLe o arLisLa-loL6gralo nunca se obrigou manLer 

lidelidade em relacao a loLogralia. QuanLo mais variados os 

procedimenLos e uses, melhor. Sua relacao, inclusive, esLa mais 

proxima da apropriacao predaL6ria, da busca do esgoLamenLo das 

possi bi 1 i dades expressivas do meio, bern ao espirit.o da 

modernidade e dos ideais vanguardisLas. Venda sob esse prisma, 

cada nova uLilizacao dada a loLogralia signilica uma aproximacao 

do lim de suas poLencialidadesH
7

• 

DilerenLemenLe das aLividades ciLadas, a loLogralia 

document.arisLa nao esLava esLruLurada nem conLava com velhas 

Lradicoes a lhe deLerminar o caminho. FruLo da sensibilidade 

modernisLa Leve que enlrenLar, sim, a aparencia naturalist-a que 

parecia presidir sua pratica. De seu surgimento ate a atualidade 

evoluiu bastante, enriquecida pel a atividade de grandes 

loL6gra1os. Passou por dilerentes lases. Mas ate mesmo nisLo ela 

e dilerente da lotogralia jornalistica e da artistica. A sucessao 

U? It nesta perspectiva que trabalha Vilem. Flusser. Porem., 
pode-se de tee tar o m.esm.o t ipo de pensam.ento na trajet6ria 
fotoerafica do artista pldstico Jose Oiticica Filho que, see-undo 

estudo de Paulo Herkenhoff, foi da fotoerafia utilitdria a 
fotoerafia construt iva, acr,edi tando ter eseotado as 
possibilidades art!sticas da jotoerafia. Ver Paulo HERKENHOFF, "A 
trajet6ria: da lotogralia academica ao projeLo construLivo", in 
FUNARIE. Jose OiLicica Filho: e. rupt.ura da loLogralia ~ ~ 
50. Rio de Janeiro, FUNARTE/Nucleo de Fotoerafia, t983, p.t0-20. 
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de et.apas, na evolucao da f'ot.ograf'ia document-aria, nao 

desqualif'ica as prat.icas ant.eriores. 

novos doc'U:ITientaristas, nao jogou 

A reacao prot.agonizada pelos 

no ost.racismo a f'ot.ograf'ia 

document-aria humanist-a. Foram prat.icas que passaram a coexist.ir 

como ver t.ent.es paralelas de urn mesmo genero, houve urn 

enriqueciment.o da experiencia document.arist.a. 0 frisson, 0 

predominio de det.erminada linha document.arist.a, durant-e cert.a 

et.apa hist.6rica, ref'let.e quesU5es complexas que va.o da 

necessidade Cou ansiedade) social, ao modismo e apelo mercant.il. 

Nest-e aspect.o, e complet.ament.e descabida a ideia de "esgot.ament.o 

expressi vo" do genera,. a nao ser que est..e "esgot.ament.o" est.eja 

relacionado com f'ormalismos ou preocupacoes relat.ivas a moda. A 

fot.ogra!ia document.aria passa ao largo dos modismos. Lewis Hine, 

Eugene Smi t.h, Sebast.iao Salgado ou Nair Benedict.o, pod em 

const.it.uir uma linha est.ilist.ica perfeit.ament.e valida at.e os dias 

de hoje. 

delineiam 

Walker Evans, Lee Friedlander e Crist.iano Mascaro, 

out.ro t.ipo de exper i €mci a fot.ografica. Muit.as 

correspondencias, influencias ou afinidades elet.ivas podem ser 

t.racadas. As at.ualizacoe e as renovacoes sao const.ant.es. 

Dent.re as mani!est.acoes fot.ograf'icas, t.alvez a 

document.arist.a nao est.eja f'adada ao ocaso t.ao cedo. Hoje so!re o 

cerco das imagens elet.rOnicas e comput.adorizadas e,. em comparacao 

com a projecao que ja t.eve, parece sobreviver marginalment.e. Mas 

o embat.e ent.re modes de producao de imagens at.inge a Fot.ografia 

como urn t.odo. Se ha uma cr i se no set. or, el a di z respei t.o ao 

pr6prio meio e envolve quest.oes muit.o diversas, que vao da 
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viabilidade Cou nao) economica da f'otograf'ia, ao sent.ido e 

ut.ilizacao das inovacoes t.ecnol6gicas. Ent.ret.ant.o, t.udo isso nos 

parece, sob det.erminado aspect.o, carent.e de qualquer import.ancia. 

A f'ot.ograf'ia document.aria ainda possui at.ualidade expressiva. 

Esse pret.enso vendaval modernizant.e nao parece lhe at.injir as 

bases. Primeiro porque nao e uma at.ividade t.ao art.fst.ica assim, 

que para conservar o status precise invent.ar compuls6riament.e 

novidades e vanguardismos. Segundo, porque nao t.em a gana 

inf'ormat.iva do jornalismo, nao da a minima import.ancia para 

"'f'uros"",. na.o compet.e com os meios elet.rOnicos na busca insaci8.vel 

par ""not.i ci as ... 

Essa f'ot.ograf'ia serve como descanso cont.emplat.ivo, para 

o ol har apr i si on ado a vel oci dade do est.ar sempr e a mudar. 0 

document.arist.a, p6s anos 60, percebe que a ideda que procura 

impor a possibilidade do ato fotosrafico cont.er o processo 

social,. a hist.6ria e suas leit.uras polissemicas,. mat..a sua 

at.ividade. E uma ideia que se just.if'ica na cont.igUidade para 

banalizar urn discurso e apresent.a-lo como t.ot.alidade irref'ut.avel. 

Cont.ra isso,. e precise recuperar o aspect.o ""repreSent..acaou da 

f'ot.ograf'ia, f'ort.alecer a imaginacao. 

0 espaco produt.i vo do documentar i st.a parece prot.egi do 

pel as caract.erist.icas do pr6prio gemero. Seus prat.icant.es 

cont.inuam sendo aqueles que se dedicam int.eirament.e a uma ideia e 

buscam concret.iza-la at.raves da at.ividade f'ot.ograf'ica 

plani f'i cada. Esse planejament.o nao t.olhe o subjet.ivismo da 

empreit.ada, pelo cont.rario, ref'orca o carat.er vocacional da 
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f'ot.ograf'ia document.aria. Fort.ement.e i nf'l uenciado pel a est.et.ica 

romant.ica, Cmuit.as vezes est.endida ao aspect.o comport.ament.al de 

seus prat.icant.es) o document.arist.a procura realizar a dif'icil 

experiencia de abolicao da f'ront.eira ent.re o dent.ro e o f'ora. Sua 

int.erpret.acao dos aspect.os essenciais da vida, visa a 

ident.if'icacao do out.ro, do "leit.or". Conhecendo-se na prat.ica 

f'ot.ograf'ica, o document.arist.a acredit.a ecoar dent.ro dos que 

pret.ende como int.erlocut.ores. Se of'erece, expondo sua capacidade 

comunicat.iva de colocar as imagens para ''f'alar'' do mundo,. dos 

homens e seus anseios. Fot.os que se apresent.am como f'ragment.os de 

sonhos, conf'iguram-se como pedacos de represent.acao poet.ica do 

que nao pode ser t.ot.alment.e conhecido, mas vist.o e sent.ido. 

Most.ram uma consciemcia que irrompe para o mundo ext.erior, mas 

que se recusa a explica-lo. No 1 ugar di sso, apenas procura 

expl i ci t.ar os diver sos modos como a consci enci a se t.ece com o 

mundo. No maximo, a f'ot.ograf'ia pede ser vist.a como uma t.ent.at.iva 

de ordenament.o f'ragil do caos real. Assim,. nessa const.ant.e 

impossibilidade de complet.ude, revela-se um caminho de vida. 
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