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RESUMO 

Fotografia como fonte inesgot'tvel de recursos de indu.yao e 

forma.yao de opiniao pttblica. Estc e, b3sicamente, o sustenUtculo da 

presente disserta.yao, atraves cla analise de fotografias public3das no Jornal 

A Uniao, durante o perfodo de acirramento politico de 1930, no Estado da 

Parafb3. 

Ao passo que analisa a utiliza.yao politico-ideol6gica da hJtograila 

por pmie do Presidente Joao Pessoa contra seus adversarios politicos, o 

presente trabalho resgata, com brevidade. Lll11 pouco da hist6ria da 

fotogratla na Parafba. 

0 trabalho percorre ainda 3 trajet6ria que fundamenta os criterios de 

objetividade herdados pel3 imagcm fotobrr{tfic3, a partir de ideias 

concebiclas aincla no Renascimento e refon;ada pela liter3tura e cmerna. 

As implica.yoes etic3s da publica.yao de fotogratlas em jornais sao tambem 

analisaclas sob a 6tica cia respons3bilidade social. 

0 resultado do trabalho pode ser compreencliclo a partir da afinna.yao 

de que 3 fotogratla tem sido largamente utilizada de forma politico

icleol6gica, e que clentro do contexto hist6rico das publica.yoes em A 

Uniao, atingiu os objetivos a que se propunham os cditores, ou seJa, 

conquistar a hegemonia politica no Estado cia Parafba. Para tanto, a 

manipula.yao fotogrMica serviu, nao como elcmcnto (mico, mas como parte 

de uma estrategia que se estende aos elias atuais. 
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APRESENTA(:AO 

"Fotograjei voce na minlw rolleiflex 

revelou-se a sua enorme ingratidtio .. " 

0 trecho da m(tsJca "desqfinado ", de autoria do cantor e 

compositor Tom Jobim, integra um leque de manifestac,;oes que trata a 

fotografia como um recurso que esta sempre a nos revelar as verdades 

contidas em determinados acontecimentos. 

Esta imposic,;ao, a da fotO!:,'Taf'ia revelar verdades, f'oi construida por 

muitos anos, muito antes mesmo de sua invenc,;ao, do primeiro registro 

feito por Niepce. A chegada do Renascimento trouxe uma certa 

liberalizac,;ao do potencial intelectual gestado durante toda a !dade Media 

e, com ele mudanc,;as profundas de natureza politica, econ6mica, cienlif]ca 

e cultural. 

No plano das artes, os artistas introduziram uma nova concepc,;ao de 

ver o mundo, compondo conceitos e regras para uma retratac,;ao dos fatos, 

tornando a perspectiva central um dos componentes imprescindiveis dcsta 

cmergente visao de mundo. Uma gerac,;ao de artistas fundiu em seus 

quadros, express5es que possuiam a essencia matemMica. Ncla, ou atravcs 

deJa, a busca de uma intcnnediac,;ao entre homens e obras de arte passava 

pelos aparatos mecanicos, quimicos e 6ticos e quanta menor fosse a 
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interferencia humana, mais fie! parecia ser os objetos retratados e mais 

respeitado tornava-se o profissional. 

No plano ideol6gico, o advento da fotografla cristalizou esta 

aspirac;ao advinda do periodo renascenlista cia nao interfereneia humana: a 

arte de retratar o munclo, ate enlao exclusiva de pintores, passava a 

pertencer a um outro grupo, ao dos fot6grafos. I~ clesta f~1sc a origem cia 

animosiclade entre os que se consideravam artistas e fot6grafos e a celebre 

indagac;ao fotografla e arte? 

Indepenclente do aeirramento de animos entre artislas e fot6grafos, a 

fotografia ganhava espac;o entre a burguesia ascenclente e carente de novas 

fonnas de ver o mundo. No campo da veracidade cia retratac;ao do mundo 

colocado a fi·ente de suas lentes, a dimera fotogr<iflea tornou-se um objeto 

inques!ionavel. 0 pequeno trecho da m(tsica de Tom .lobim, que nos 

remete a uma revelac;ao a partir de uma imagem fotogratica, perpetuou-se 

entre a maioria cia populac;ao consunticlora de imagens. 

Em outras searas clas expressoes artisticas como o cmema e 

literatura, o reforc;o a ideia de que a fotografla revela verclades ganhou 

fmie aliado. Sao intuneros OS filmes que conferem a imagem fotogrMica 

este poder de nos aproximar clas verdades absolutas. Blow-up expressa 

com muita propriedade este poder quase m{Jgico cia fotograha. 

Filmes futuristas como Blade Runner, utilizam a fotograila para 

identificar andr6ides "nocivos ao convivio humano". Apesar do aparato 

tecnol6gico de uma metr6pole em pleno seculo XXI, como a veiculada no 

Jllme, e aincla com o auxilio cia imagem fotogratlca que o cac;ador de 

anclr6icles chega a um clos replicantes procuraclos. 

No fertil campo cia literatura a fotogratla e os criterios de 

objetividade, tao almejados clesde o periodo renascenlista, ganham Lun 

impulso fantastico. As passagens de obras liter{lrias que tocam na questao 

cia objetividade fotografica sao extensas. Desde obras do genera policial, 



imortalizados por Agatha Cristhie ate as de flct;ao cientifica e realismo 

fant<istico como as do premio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia 

Marques, os criterios de objetividacle relativos :1 fotogralia sao constantes. 

A imprensa, tambem, em in(tmeras ocasioes, utiliza-se cleste 

instrumento e cia crent;a compartilhada de sua objetiviclacle para formar 

opiniao p(tblica. No livro As llusoes Perdidas, Balzac j<'1 comentava o 

poder cia imprensa, mesmo em um tempo oncle os recursos tecnol6gicos 

ainda cram extremamente limitaclos. 

0 presente trabalho esta fundaclo em fazer na analise do poder da 

imagem fotot,'Tafica inserida na nnprensa, au·aves de tnn estuclo das 

fotografias publicadas no jornal A Uniiio no periodo de beligerilncia 

ocorrido na Paraiba, durante o a no de 1930. 

Apesar do pouco avant;o teconol6gico, a fotografla f()i largamente 

utilizada neste perioclo com objetivos claramente eleitorais e de hegemonia 

de gmpos. Baseados no senso comum de que "a fotografia nao mente 

jamais" os editorcs do jornal A Unifio vao desenvolver uma campanha de 

fonnat;ao de opiniao p(tbliea descaracterizando os adversi1rios politicos do 

presiclente Joao Pessoa. 

As fotografias, ncsta f~1se de bcligerfmcia que marcou a Paraiba no 

ano de 1930, passaram a ter a fun<;ao de enclossar os textos produzidos 

pela equipe de redat;ao de A Uniao. Aos advers:irios, a caracterizat;ao de 

"cangaceiros" foi uma constante. Fotografias que ilustravam {Jibuns de 

familia passaram a surgir nas p:\ginas de tnn dos jornais mais lidos do 

Nordeste, como imagens que induziam tercm sido recolhidas no fiont das 

batalhas. 

Um componente importante a se ressaltar e o fato de o jornal A 

Unicio ser Lnn veiculo de comunicat;ao do Patiido Rcpublicano e, ao 

mesmo tempo, do governo do Estado. Questoes que envolvem uma 



discussao sabre etica sao afloradas a partir desta confusao manifesta entre 

p(tblico e privado. 

A 16gica dos jornalistas de A Unicio e dos integrantes do governo do 

Estado era a de criar um clima de animosidade entre a populay5o e os 

adversarios politicos capitaneados pelo deputado estadu;tl e coronel Jose 

Pereira. A mmte do presidente Joao Pessoa vem nesta esteira e abre tun 

novo flanco para a propaganda politica eleitoral: a gestav5o cia ascensao 

de Gett:tlio Vargas ao Catete, ja que o presidente Joao Pessoa figurava na 

chapa da Alianya Liberal como candidato a vice-presidcnte. 

ANTECENDENTES AOS TIROS DA GLORIA 

Para se entcnder as motivay6cs da morte do Presidente da Parahyba, 

Joa.o Pessoa Cavalcante de Albuquerque, ao sexto dia de julho de 1930, e 

que deram eixo central ao presente trabalho de pesquisa, se faz necessaria 

juntar algumas peyas do cenario politico, previa ao fim cia Repttb!ica Vclha 

e montar o quebra cabeya. 

E impmtante ressaltar que preclominava na Parahyba a politica 

oligarquica centrada nos coroneis e instalada nos centros rurais. Os 

coroneis ditavam e faziam valer suas vontades nomeanclo delegados de 

policia, juizes e ate a chapa de parlamentares em niveis estadual e federal. 

A economia estava centrada no cultivo cia cana de a<,:ttcar c do 

algocHio, Jlcando a criavao de gado em um estagio inferior. Resulta desta 

tradiyao rural a forva dos coroneis, ja que o comercio nao tinha ainda se 

firmado como forva economicamentc ativa, a exce<,:ao das grandcs flrmas 

exportadoras. 

Na Parahyba tres oligarquias predominaram no cemino politico 

dcsde a virada do seculo: a primeira, de Vcnancio Nciva ( 1889 a 1891 ), a 

scgunda, de Alvaro Machado ( 1892 a 1912) c a tcrceira e mais duradoura, 
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de Epit:ieio Pessoa ( 1903 a 1930) 1 1-1<\, no en tanto, divergencias quanto a 

dura<;ao do periodo correspondente a oligarquia do ex-presidente cia 

Rep(Iblica, Epitacio Pessoa, j{1 que os dois anos em que a Parahyba foi 

aclministrada por Joao Pessoa, para alguns historiaclores, j;\ representam a 

clerrocada clas oligarquias. 

Os dois anos cia aclministra<;ao do presiclente cia Parahyba, Joao 

Pessoa talvez tenham siclo os mais ricos do ponto de vista politico. Isto 

porque este perioclo marca, de certo modo, a transi<;ao, nao do moclelo 

oligarquico, mas do manclonismo rural para os centros urbanos. 

Joa.o Pessoa assume a presiclencia do Estaclo cia Parahyba em 1928, 

por inclicayao do tio Epit<\cio Pessoa, que ocupava a Corte em I-laia como 

embaixaclor brasileiro. Antes, Joao Pessoa integrava o Supremo Tribunal 

Militar e fazia intermedia<;ao de libera<;ao de verbas para o Estado. 

A opyao por seu nome para assumir o executivo estaclual so 

aconteceu por receio do ex-presiclente Epitacio Pessoa em perder o pocler 

oligarquico que exercta des de 1913. Venclo-se alijaclo e pelos 

coneligionarios que havia indicaclo para gest5es anteriores, Epitacio 

Pessoa resolve por seu sobrinho Joao Pessoa. 

Ao aceitar chefiar o Estac!o, Joao Pessoa inicia sua gestao tentanclo 

transferir o potencial politico aglutinador do tio para si. Para tanto, inicia 

uma acirrada clisputa com os coroneis. A intenyao de conduzir sua propria 

oligarquia, centrada nos centros urbanos, era para .Joao Pessoa, a (mica 

forma de se clesvencilhar dos nos construidos por seu tio. Estar amarrado 

aos velhos coroneis que marcharam em apoio a Epit{Icio descle 191 5 

significava estar fazendo a politica clos chefes politicos e nao a sua propria. 

A saicla para os nos que amarravam a conclu<;ao politica vigente, 

para Joao Pessoa, estava na mudanya da cobranya de tributos das 

1 MELO. Jose Oct<\vio de Arruda. His!oria cia Paraiba: lutas c rcsistcncia . .lo;lo Pcssoa/PB. Ed. 

Univcrsiti1ria/UFPB, I n0. 
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mercadorias que circulavam no Estado. Os chefes politicos obtinham sua 

forya atraves da produyao de algumas culturas (principalmente o algodao) 

que cram comercializadas pelas linhas ferreas do sertao paraibano, o que 

dificultava uma maior e mais eficiente fiscalizayao para cobranya de 

tributos. Joao Pessoa sobretaxou as mercadorias comercializadas pclo 

interior ao mesmo tempo em que facilitou as que saiam do porto de 

Cabedelo. 

Com esta medida, diminuia significativamente o poder econ6m1co 

dos coroneis. Os Iueras sabre a produyao das mercadorias desabou. Ao 

sobretaxar o comercio realizado pelo interior, Joao Pessoa diflcultava a 

venda que s6 clava Iueras aos vizinhos estados de Pernambuco e Cearir e 

deixavam esvaziados os cofres do tesoura paraibano. 

0 pequeno eomercio cia capital cia Parahyba teve erescimento a 

partir desta medicla e, desta forma, Joao Pessoa ganhava a simpatia cia 

pequena burguesia urbana. Por outro !ado, os ehefes politicos, 

prineipalmente, os proclutores do algoclao e antigos aliados de Epit{rcio 

Pessoa ja iniciavam protestos. 

Os principais clescontentes cram o produtor de algodao, coronel c 

deputado estadual, Jose Pereira. Do Estado de Pernambuco ecoavam vozes 

enfurecidas dos Pessoa de Queiroz, primos do presidente Joao Pessoa, que 

scntiam o duro golpe da medida, ja que era o principal exportador do 

algodao produzido no ser1ao paraibano, atraves do Porto de Recife. 

A gota d'agua para o rampimento entre os oligarcas seguidores de 

Epitaeio Pessoa e o presidente Joao Pessoa foi a indicayao cia chapa para o 

parlamento federal. Joao Pessoa juntou o PRP e decidiu nao deixar que 

nomes ligados aos coroneis do sertao e cia v;\rzea compusessem a lista. 

Nem mesmo o seu antecessor no comando do cxecutivo estadual, Jo;1o 

Suassuna, integrava a lista dos candidatos perrepistas. 
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A disputa entre a velha oligarquia e a que tentava se instaurar ja nao 

passava mais pela simples questao tribut'tria. 0 que se pocle constatar a 

partir da fonnalizayao da lista dos canclidatos ao parlamento em nivel 

federal scm a presen9a dos velhos chefes politicos foi a guerra civil. Os 

velhos coroneis partiram para o confronto aberto. Jose Pereira marcha 

sobre o municipio de Tavares numa demonstrayao de for9a de sua 

lideran9a no sertao. 

0 presidente cia Parahyba, Joao Pessoa, sob este pretexto, adota a 

pratica de invasoes de residencias de particlarios e simpatizantes dos chefes 

politicos excluidos a procura de "armas" que sustentavam o conflito. 

Uma destas invasoes a pretexto de averiguar a possiblidade de 

encontrar armas, Joao Pessoa ordena a invasao da residcncia do advogado 

Joao Dantas, filho de um tradicional chefe politico do municipio de 

Tavares e ali ado do Coronel Jose Pereira. Desta invasao, OS integrantes do 

governo Joao Pessoa espalham a noticia de que Dantas havia subtraido 

vultuosa quantia em dinheiro que fora enviada pelo governo federal ao 

governo do estado. 

Esta fase de acirrada disputa politica no estado da Parahyba marca 

ainda o surgimento do jornal como empresa. Nelson Werneck Sodre, em 

Hist6ria cia lmprensa no Brasil registra que a viracla do seculo marcou a 

"transi9ao cia pequena imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura 

simples, as folhas tipograticas, cedem Iugar <\s empresas jornalisticas, com 

estrutura especifica, dotadas de equipamentos grafico necess~1rio ao 

exercicio de sua fun9ao. Se e assim afetado o plano cia produ9ao, o da 

circula9ao tambem o e , alterando-se as relay5es do jornal com o 

anunciante, com a politica, com os leitores."
2 

De fato, o jornal A Uniao, surge como tun veiculo do Partido 

Republicano da Parahyba. Contudo, sua fei9ao como empresa parece 

'SODRE. Nelson Wcrncck. Hist6ria da lmprcnsa no Brasil. Rio de Janeiro. Edi<;ocs do Graal. I ~77. 



ganhar propor<yao de empresa durante a clecada de 20, oncle se 

clesenrolaram os acontecimentos que resultaram no lim cia Reptlblica 

Velha. 0 Norte, outro jornal importante fundado em 1908, j<i surge com 

caracteristicas de empresa. 

A guerra civil instalada na Parahyba passa a ser travacla com uma 

anna pouco convencional, mas de apelo incontestavel para ganhar a 

opiniao pt!blica: os jomais. De Pernambuco, num dos mais famosos jornais 

do pais, o .lorna] do Commercia, pipocam artigos escritos por Joao Dantas. 

Em um cleles, "As voltas com tun Doido: Joao Pessoa Cavalcante de 

Albuquerque" Dantas se refere ao presidente Joao Pessoa como autor de 

"est6rias da carochinha" e queixa-se cia biografia que poderia cleixar de 

flguras impmiantes no cen{Jrio politico do Estado. 

De outro lado, o jornal A Uniao tambem e instrumentalizado para 

ataques contra os opositores. A guerra civil e mais presente nos ataques 

dos jomais do que entre as milicias regulares e as formados pelo chefes 

politicos. Existiram mortos de ambos os !ados que nao foram retratados no 

jomal A Uniao. Os Suassuna foram os mais perseguidos pelo jornal do 

governo, alem do coronel Jose Pereira. 

A batalhas das manchetes e materias publicadas, durante todo o 

desenrolar da disputa politica, serviram para alentar a campanha na 

tentativa de ganhar a opiniao ptlblica. 0 Jornal do Commercio, instalado 

em Recife/PE, era o grande porta voz dos politicos ligados ao coronel 

Jose Pereira. 

Na Parahyba, pelo menos dois jornais com tiragens diarias 

emprestaram valorosos espa<yos para os correligionarios do presidente do 

Estado, Joao Pessoa: A Uniao e A Imprensa. .Ia mcncionaclo 

anteriormente, A Uniao era o jornal do governo e, foi certamente o maior 

defensor dos partidarios de Joao Pessoa e acusador dos politicos ligados 

ao velho PRP. 
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Neste contexto, 0 Norte foi o (mica clos jornais empresa cia epoca, 

na Parahyba, a tamar partido clos adversi\rios de .Joiio Pessoa. Fundado em 

07 de maio de 1908, 0 Norte foi antipatizado em dois periodos de disputa 

politica no Estado cia Parahyba. 0 primciro momento ocorrcu quando da 

quando do scu apoio ao senador Epitacio Pessoa em uma disputa politica 

eleitoral contra o presidente do Estado, Walfredo Leal, em 1915. 

0 Norte foi o principal pmia voz do senaclor Epitacio Pessoa contra 

o Diario do Estaclo, que congregava os particlarios de Walfl·edo Leal. Desta 

disputa sai vitorioso o senador Epiti1cio Pessoa. Contudo, mcsmo com a 

vit6ria da oligarquia cpitacista, 0 Norte sai da disputa com a nnagem 

bastante arranhada e com um baixo prestigio junto a popular;ao. 

Aos poucos vai clesfazenclo sua antipatia. Porem, em 1930, 0 Norte 

vai novamente assumir uma postura partidi1ria. Desta vez, como porta voz 

dos aclversarios do presidente .Joao Pessoa. Ap6s os tiros clesfcridos por 

Joao Dantas no presiclente cia Parahyba, Joao Pessoa, e cia comor;ao que se 

abateu sobre o Estaclo, 0 Norte vai passar par Lllll perioclo de pretigio 

baixissimo junto a popular;ao. 

A lmprensa era o jornal cia Arquicliocese. Fundado aincla no seculo 

passaclo, 1897, o jornal interrompeu sua publicar;ao em 1903. Sua 

reabertura s6 se cleu em 1912. Durante as acirraclas e belicosa clisputa 

politica de 1930, A lmprensa manteve-se par muito tempo Ionge de emitir 

opiniao sabre a clisputa. Contuclo, em artigo publicaclo em 05 de junho de 

1930, vai tecer comentarios sobre os acontecimentos, centrando criticas a 

forma com que se fazia politica. 0 governo federal e rcsponsabilizado 

pelas negativas de ajuda aos problemas locais: 

"f)e caso penswlo nos Iemos ahstido de 

frazer cl haifa a questao de !'rinceza. 

() fitto e de dominio jJ/Ih/im e di.1pensa 

come 111 cl r i os. 

Mais de /reze mezes de /u<:/as entre 

irmc/os, de morticinios e depredw;Des. 
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Cusla crer que hoje IIIII sri hrasi/eiro que 

ouse apoiar o !evunle como o de Princeza 

contra a auc/oridade legilimamenle conslituida. 

Os proceres da polilica nacional entre us 

quaes se acham hom ens de responsahilidade, jci 

deviam fer dado paS.\'OS para .Ft:zer ce.\·sar de vez 

es/e terrivelflagello. 

Mas em politica de /u~lo se cuida, menus 

do hem comlllll/11. Cada qual procura us seus 

in/cresses pessoaes e do res/o pouco se /he dci. 

Elltrelanlo, o casu de l'rinceza pode 

ainda fer consequencias hen1 desas/rosas. 

Como nao ver que es/a sedir,:clo 

encantonada pur ora num fH!IIIo de um J•:stado 

mimiscu/o se pode e.1praiar de 11111 momenlo 

para outm pur todo o lJrasi/'l 

Que .fall a para Dplodir a revolur,:clo '! () 

/i!Jeralisll/0 de nossa ('aria Magna e mais 

aim/a a to/erdnda crimino.1'a dos goveniW!Ies 

deram aso (.1·h) <i ohra de e.1phace/amento das 

instiluir,:Des nacionaes. 

/; mnji.Jclo averiguado que o prestigio da 

auloridade estd em dec/inio entre nrls. 

Os chefes de L~slado apparecem de.1pidos 

do halo de sua majestade, /udihriados, emfeias 

carica/uras pe/os jomais e revistas, com 

enxovalho de sua honra e do hom nome da 

nac,:ao. 

Enquanlo isso se J!assa, os politicos se 

vo/twn uns contra os ou/ros como lobus, 

segundo senlel/l,:a do phi/osopho: HOMO 

HOMINI LUPUS; despresa-se a lei sagrada da 

.fi'a!ernidade e prega-se cis escancaras o 

conmnismo, a revo/ta, a anarchia. 

lc'stado da i'arahyha jcl nclo .figura como 

uma unidade da Federar,xlo: tudo /he fall a, tudo 

/he e negado pe/o poder centra/. 

;,· os hando.1· de ma/feilores, tal qual /HI 

Russia dos Soviets, vao infestando o interior, 

com immenso dw1no da fH!fJitla~·ao. 

Jj claro que es/a siluar,:iio ni'io pode 

conlinuar; doutro modo voltwnos ci harhclria. "
3 

E bastante perceptive! a simpatia dos editores de A lmprensa, apesar 

de, em alguns trechos, identiflcar-se !eves criticas ao governo de Joao 

Pessoa. A comparac;ao com os soviets e, no entanto, era o que de pior 

3 JORNAL A IMPRENSA, Parahyba, I 930. 



poderia realizar a lgreja. Primeiro porque o levante de Princeza n<lo tinha 

qualquer identif!cayao com os ideais comunistas e, segundo, porque ser 

tratado como comunista pela Igreja era o que de pior pocleria acontecer 

com os seguidores do cm·onel Jose Pereira: scr ateu em Lilli estado que 

tinha quase totalidade de cat6licos implicava em perder apoio popular. 

Os jornais, portanto, foram o grande agente de propagayao e de 

conquista cia opiniao pttblica. Joao Dantas, autor dos clisparos que 

vitimaram de morte o presiclente Joao Pessoa, teve no jornal A Uniao uma 

b'Tande ajucla. Foi a partir de uma informayao colhida nas paginas do 

veiculo de informayiio oficial que Dantas soube da ida de Joao Pcssoa <1 

Recife. 

Ap6s a mmte de Joao Pessoa, o jornal A Uniao criou e instalou o 

mito com base em imagens fotograficas publicadas. 0 homem que disparou 

os tiros que feriram de morte o presiclente cia Parahyba, Joao Dantas, por 

outro !ado, se ganhava projey6es em texto, negavam-Ihe qualqucr imagem. 

Durante todo o ano de 1930, nenhuma fotograf!a de Joao Dantas foi 

publicada. Nem mesmo quando assassinado na Cadcia Pttblica do Recife, 

Joao Dantas esteve ausente em imagens no A Uniao. 

Este contexto e analisado na presente dissertayao. 0 trabalho 

investiga os acontecimentos relativos a publicayao de fotograf!as no A 

Uniao durante todo o ano de 1930, e percorre, de forma inedita, a analise 

da utilizayao cla fotografia como componente cleitoral impmiante na 

disputa da hegemonia politica no Estado da Paraiba. 

No pnme1ro capitulo, denominado "Criteria de Realidade 

FotogrM!ca: origem do vies politico ideol6gico", cnfocamos a preocupayao 

com a perspectiva central e os antecedentes da fotografia. 

0 segundo capitulo, "0 Real Fotograt!co no Cinema e Literatura" a 

aborclagem esta fixada na perenizayao do criterios de objetividade da 

fotografia atraves das vcrtentes artisticas. 0 reforyo ao pensamento que 
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predomina o sensa comum, de que a fotografla expressa o real sao 

pinr;;ados e discutidos de alguns exemplos contidos em livros e filmes. 

0 espar;;o destinado a discussao sabre etica sao encontrados nos 

capitulos "Etica e Fotojomalismo" e "Etica Balzaquiana nos Prim6rdios 

do Fotojornalismo Paraibano". Nestes dais capitulos, se faz presente uma 

abordagem sabre a utilizar;;ao da fotografia dentro de parametros da etica 

jomalistica 

A trucagem, seja laboratorial ou atraves de recurso do angulo de 

tomada e discutido no capitulo "Fotografia e Manipular;;ao". Desde a f~1se 

do retoque, em que a melhoria dos aspectos das imagens foto~:,rraficas 

serviam como atrativo ao exigente burgues, ate o reflnamento dos truques 

de laborat6rio para encobrir personalidades ou situar;;oes indesejadas sao 

destacadas neste capitulo. 

Por fim, a chegada da fotografla na Paraiba, sua inserr;;ao nos jomais 

e revistas locais e a sua utilizar;;ao como instrumento politico ideol6gieo 

sao abordados nos capitulos "A Fotografia Chega a Paraiba", "A Paraiba, 

a Fotografia de Imprensa e a Revolur;;ao de 30" e "Imprensa e Fotografla 

em 1930". 



CRITI~RIO DE REALIDADE 

FOTOGRAFICA:REFLEXOES SOBRE A ORIGEM DO 

VIES POLITICO 

IS 

Ha muito tempo o proverbio que diz ''tuna imagcm vale mais que mil 

palavras" nos foi impasto como uma vercladc irrefutavcl, principalmcnte 

em se tratanclo de imagens anal6gicas. No entanto, em uma r<\pida 

observayao do cinema (que tem como origem a fotografia) flea eviclenciado 

que o sentido de rcalidade pocic scr "fabricado"
4 

em estttdios e pocle nos 

lcvar, em curto espa9o de tempo, dn prc-hist6ria <\s viagcns intcrgalaticas 

como e o easo de "200 I uma Oclisseia no Espayo" c, sc no cinema o 

scnticlo de rcalidnde pode ser criado, com a fotografia nao 6 diferente. 

0 carater de realidade, inqucstionavel por muito tempo, foi uma das 

grandes imposiy5es do aparato fotogrMico. A origem desta imposiyao tem 

passado distantc, antes mesmo cia realizayao cia primeira fotografia, fcita 

por Niepce, em 1826. A origem e a viracla do scculo XIV para o scculo 

XV, na Renascenya. 

A ncccssiclacle de situar a fase do Quinhentos para estudos sobre 

fotografia baseia-se na inccssante busca do criterio de objetividade e 

realidade por parte cia inteligentsia de ent<1o. Tal busca insere-se em tnn 

contexto de profundas muclanyas, iniciadas no tim da lcladc Media. 

Estas muclanyas ocorrem principalmente no campo da economia e da 

politica e estende-se as artcs e a ciencia. Uma fase tambem marcada pelo 

crescimento urbano das ciclades. A relayiio do homcm com a natureza 

~FREUND, GisCJc. Foto~1·afia c Socictladc. Lisboa, Comunica~fio & Linguagcm. 1989, p.ll9. 
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comes;ava a mudar e, ao inves da dependencia externa, o hom em comcs;a a 

pcnsar no poder de ditar scus dcstino. 

" ... CL jalta de 11111 p6/o centripeto 

suficientemente j(Jr/e, havia impossihi/itado que, 

na !tci!ia surgisse a mais modema e poderosa 

instituir,;c1o politica de entao - o Fstado-lla(:do 

unificado- mas permitira ao .florescimento de 

imimeras cidades gozando de 1-elativa 

independencia e de um est i/o de vida, de padrr'Jes 

de co11sumo, de wua expansclo artistica ate entao 

ineditas na Europa, pela jim11a col/cel/trada e a 

illte11sidade em que ocorremm. () micleo da vida 

politica da !tcilia 11tio era o Castelo era a 

Cidade. "
5 

0 Estado-nas;ao mencionado par Marcilio Marques Moreira ainda 

nao existia de fato, apesar de haver literatura da epoca sabre o assunto que 

mencionava procedimentos e vantagens de tal Estado. A obra havia sido 

escrita por Nicolo Machiavelli, um florcntino nascido em 03/03/1469, e 

que em 1498 e als;ado para a Segunda Chancelaria de Florens;a, ap6s 

condenas;ao e morte de Savonarola. 

Maquiavel e responsavel pel a edis;ao de "0 Principe", uma obra que 

aponta para a crias;ao do Estado Moderno e que propoe a unificas;ao cia 

Italia com base no liberalismo. Sua obra nao possui qualquer ligas;ao 

explicita com a arte. Contudo, ele integra, intencionalmente ou nao, um 

agrupamento de pessoas que colaboraram para mudar os rumos do 

pensamento politico cla epoca. 

Portanto, nao se pode falar das mudans;as ocorriclas no campo das 

artes scm que o campo cla politica seja mencionado. Afinal de contas, elcs 

se influenciaram, garantindo gradativamcnte as condis;oes necessarias para 

as t,'Tancles muclans;as acontecidas no Renascimento. A obra de Maquiavel 

ainda e considerada atual, apesar de ter sido escrita por volta do 

5MOREIRA, Marcilio Marques in. l\'laqui:wcl: mn Scmin:irio na Univcrsidatlc de Brasilia. 

Organizaclor, BATH. Sergio. Brasilia. Ed. Univcrsidadc de Brasilia, IYX7. p. }}. 
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Quatrocento. 0 liberalismo, para ele era uma formula a ser perseguida pelo 

Principe, como mostra esta passagem de seu livro: 

''Para come1:ur pelus <Jua/iJuJes 

relacionaJas acima, niio h<i d!ivida que e hom 

ser consiJeraJo /ihcru/; a /ihera!idade, contudo, 

para que todos a perceham prejuJh:arci o 

principe; se praticada virluoswllel/le, do moJo 

apropriado, nCio semi reconhecida, /evw1do a 

reputar,:clo do vicio contrcirio "
6 

Maquiavel era Lllll homem do seu tempo, mas pensou alem dele. Nao 

se quer entrar, eontudo, em uma diseussao das formas sugericlas pelo autor 

de 0 Principe para se conseguir OS exitos clesejaclos. Sua obra ganha 

notorieclade, acima de tuclo, pela originaliclacle de pensamento em uma 

epoea mareacla pela cleseentraliza<;ao do poder, como destaca Moreira em 

artigo publicaclo em "Maquiavel: wn semimirio 1w Universidade de 

Brasilia": 

"Maquiave/ se des/aca, no Renascimento 

ita/haw, pe/a sua origina/idade Je haver siJo o 

primeiro pensador politico a concentrar sua 

o!JserVa('clO /HiiJUifo que e, 1/0 C0/1/fHJ/"/ame/1/o 

real (gnfi; nosso) do 'homo-politicus' e nclo deve 

ser Jo iJea/ismo a que es/avam consagrudos os 

Ira/ados politicos norma/ivos da escoktsticas e 

as utopias da epoca. "
7 

Como se percebe, o real (a realiclacle) era uma preocupa<;ao clos 

pensadores do Renascimento. Os clesclobramentos sociais cia epoca 

suscitavam tal compromisso, quer seja na politica, quer seja na economia, 

quer seja na literatura, quer seja nas artes plasticas. Leon Battista Alberti, 

em seu livro Da Pintura foi o grande pensaclor politico, Leon Battista 

Alberti, em seu livro Da Pintura foi o precursor de uma teoria para a 

"ALBERTI, Leon Battista. Da l'intura. Campinas. Eclitora da Unicamp. I ~8~. p. 113. 
7MOREIRA, Marcilio Marques in. Maquiavcl: tun Scmin;irio na Univcrsidadc tic Brasilia. 

Organizador. BATH. Sergio. Brasilia. Ed. Univcrsidaclc de Brasilia. I ~X7. p. JJ. 



21 

representayao pict6rica, que tinha a intenyao de exprimir o real por meio 

de teenieas pormenorizadas. 

"Aos prinr.:ipes a sohriedade das pa!avras 

COJ!fere majestade <juando mallt/i:stam suas 

otdens. Da mesma .fi;rma 11a hist6ria 11111 cerlo 

.Justo tulmero de cotpos proporcio11am /lilo 

peque11a dignidade. '"' 

Ao comparar e solicitar economia das palavras, Alberti sugcre que 

as cenas ou paisagens a serem retratadas pelo pintor devem ser prec1sas 

(s6brias) e que tal atitude leva a majestade. 

A ideia de Alberti e levar OS pintores da Renascenya a trabalharem 

com base na utilizayao cia perspectiva central, no intuito de conferir Lllll 

maior caniter de realismo. Albetii caracterizava a pintura como arte liberal, 

o que indica que seu pensamento nao clestoava das aplicay6es do termo tal 

como o concebia Maquiavel: 

"() fitll da pill/itra e gralljear para () 

pi11tor reco11hecimenlo, estima e g/6ria, muilo 

mais do que a riqueza. A islo chegariio os 

pill/ores cuja pilllllm cativar os olhos e alt11a dos 

espectadores. !Jissemos, qua11do Ira/amos da 

composir;;iio e recepc,xlo das fuzes, de que modo 

se pode faze-lo. No entanlo, goslariamos que o 

pin/or, para hem ohler todas essas coisas, .fi;sse 

hom e i11slruido nas aries /iherais. "' 

Alberti nao cleixa de lembrar aos pintorcs que almejam 

reconhccimento que, alem das artes liberais e bom que sejam instrufdos em 

geometria: 

"Estou de acordo com o pensw11e11/o de 

Pw!filo, pin/or antigo e renomado, com quem os 

jovens twhres come(w·am a aprender a pi11tar. 

'ALBERTI, Leon Battisla. Oa Pintura. Campinas, Editora da Unicamp. I YXY. p.ll 3 

'ALBERTI, Leon Battista. Da Pintura. Campinas. Editora da Unicamp, IYXY, p. 12X 

------------------------- ............. _ .. 
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Ele pensuva que nenhum pin/or podia pinlar 

I - / • · n/() 
Jelll se nao .\'Oil Je ... ;se 111lfJia geome/na. 

A geometria, no caso, alem de possibilitar aos pintores uma melhor 

distribui<;:ao das propor<;:oes, confere ao resultado do trabalho uma maior 

veracidade. Esta veracidade baseia-se na impossibilidade de 

questionamento da exatidao da matematica. Fica claro a preocupa<;:ao com 

a exatidao, com a busca pelo carater de realismo buscado na Renascen<;:a: 

"A pinlura do espa!.;o haseada na 

per.1pectiva p/animelrica, tal CO/l/0 a ar/e da 

Renascen~·a no-/a apresenla, carac/erizada pel a 

claridade igua/menle dislrihuida e pelo mode/o 

consislenle de lodas as partes, pelo ponto de 

encontro das parale/as e pel a mane ira unijim11e 

de medir as distdncias, pintura que L H. Alberti 

dejiniu como secl(iio transversal da pirdmide 

citica, e uma abstrm;iio ousada. A penpectiva 

central pruduz uma represenlct\·ao de e.IJia(XJ 

malemalicamellle exata, mas 

psicojisiologica/IIC!IIe im;}()ssive/. lc'sta 

concep\:ao comp/etwuente ruciona/izada sr! 

poderia ser considerada a produr,:clo adequada 

da impressclo citica ohjetiva, 1111111 periodo 

inleiramente dominado por 11111 cienticismo 

organicis/a, C0/110 .fiJi 0 dos secufos que 

medeiam entre a Renascen!.;a e o jim do seculo 

XIX A uniformidade e a consislencia cram, de 

fato, durante todo esle periodo, os mws 

elevado . ..,· critJrios de verdade. "11 

Os pontos convergentes entre as ideias de Maquiavel e de Alberti 

apontam para a "unifica<;:ao", o "centralismo". Maquiavel sugere em seus 

livros a busca pela unifica<;:ao das cidades, concretizando o Estado-na<;:ao. 

Alberti buscava a unifica<;:ao dos raios visuais. Ambos buscavam a 

representa<;:ao do reaL Coincidencia ou nao, as ideias de Maquiavel e 

Alberti fundaram uma nova fase cia politica e cia representa<;:ao pict6rica 

10ALBERTI, Leon Battista. Da Pintura. Campinas. Editora cia Unicamp, 19X9, p.ln. 
11 HAUSER, Arnold. Hi.st6ria Social da Litcratura c da Artc, tomo l. S<lo Pmilo, Editora Mestre Jou, 

1972. p. 44 L 442. 
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E importante lembrar os estuclos de Erwin Panofsky sobre a 

Perspectiva. No livro "A Perspectiva como forma Simb61iea", Panofsky faz 

uma abordagem sobre as varias etapas cia utilizayao e formas cia 

perspeetiva durante varios esti1gios cia civilizayao, cia Grecia Antiga ate 

meaclos do seculo XVII. Apesar de pequeno, o livro f~1z tun mergulho 

profunda na questao, principalmente na passagem do seculo XIV para o 

seculo XV, on de se percebe uma maior ebuliyao politieo-artistica. 

A utilizayao cia perspectiva central nos moldes concebidos pelos 

artistas/matematicos cia epoca funda-se na ideia cia representayao dos 

objetos dentro de um determinado espayo no tempo visto de Lllll (mico 

ponto. 0 efeito produzido por tal tecnica geometrica de distribuiyao dos 

objetos em diversos pianos 6 o que mais se assemelha a visao humana. 

Panofsky teve a preoeupayao de cleixar clara em scu livro que a 

pcrspectiva nao surge de forma rcpentina. Ela e fruto das concepyoes 

politicas de cacla fase da civilizayao. Platao, por exemplo, considerava a 

perspectiva uma forma de substituir a realidade por uma aparencia 

subjetiva e pela arbitrariedade12 Dessa fase, pode-se extrair que a 

perspectiva ainda nao possuia forma tridimensional. 

Entre os t,'Tegos, Arist6teles foi o que melhor esboyou a busea por 

uma perspectiva de earater tridimensional (altura, eomprimento e largura), 

apesar de nao levar em considerayao a esseneia matemMica. Outros pontos 

a destacar cia concepyao aristotelica, segundo Panofsky , era o earater de 

finitude do universo e a nao intervenyao clivinau A icleia inicial de 

Arist6teles viria a ser reinterpretada aeolhendo estes pontos. 

A forma final da perspeetiva vai se clelineando a partir de 1350, data 

em que Panofsky reconhece ser possivel verificar a fusao a uma uniclade 

nova, notadamente na arquitetura e na eseultura. Giotto e Duccio, para 

12PANOFSKY. Erwin. A Pcrspcctiva como Forma Simh!Jiica. Lisboa. Edit;ocs 70. IYY1. p.(,(,. 
13PANOFSKY. Erwin. A Pcrspcctiva como Forma Simhi>lica. Lisboa. Edit;6cs 70. 1991. p.52. 
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Panofsky, sao os responsavcis pcla sintese do ()6tico e do Bizantino. l~ 

ncsta fasc em que surgem com mais clareza os espayos interiorcs fechados, 

abrindo uma lacuna para a representayao Medieval. 

0 quadro A Ultima Ceia, de Duccio, evidencia a preocupayao pela 

ocupayao do espayo, mesmo que !imido e resumindo a perspectiva a 

apcnas pianos parciais e isoiados. Erwin Panofsky saiienta o teto do 

quadro como exempio de preocupayao do pin tor Duccio (figura I) para 

com a perspectiva. Na verdade, a pcrspectiva, no quadro, nao se limita 

apenas ao teto. Ela acontccc em pianos isoiados, como pode ser pcrcebida 

no canto direito, quando as pontas da mesa parecem convergir a um [mico 

ponto. No extremidade oposta, a noyao de perspectiva parece ter 

continuidade, com uma formayao fechada do anguio que a mesa toma. 

l·ignru /-A (!/lima ( 'e;a, de Dnccw. ev;dcncw preocupu~·,)cs com u jJerspcclivu centrul. 
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0 quadro de Duccio parece ter inspirado as gera<;oes seguintes de 

artistas a persistirem na busca da perspectiva. Este espa<;o pode ser 

veritlcado com clareza no quadro de Ambrogio L 
·14 

orenzett1 
' 

A 

Anuncia<;ao (flgura 2), onde a perspectiva central aparece com um (mico 

ponto de fuga. 0 quadro de Lorenzetti a que Panofsky faz men<;ao se se 

desloca definitivamente do metodo aristotelico por apresentar com ma1s 

enfase a no<;ao de infinito, mesmo que ainda em constru<;a.o. 

"Mas esta queda ndo serci repentina. A 

harreira se desmurullar-se-({, mas fHJl!co a 

pouco, minada pela mina e de.~gastes secretos, 

no periodo compreendido entre 1350 e 1500. () 

injinilo real, totalmente inconcehivel da parte de 

Arist6teles, .w) enlendido pela Escolcislica soh a 

fimna de ()11/Jiipolencia divina, islo e, de 11111 

huperouranios topos (Iugar para alim1 dos ceu.1), 

/Ori/011-SC a !/CI/1/reza }/(1/1/rata. A nos:clo do 

e.\fJa~o estci, por assim dizer, esvaziada de 

l
, I . ,[5 
eo ogw . 

/ 1/guro 2- Anuncia~·iio. de Lorenzetti demons fro unw maJor preocltfJu~·au em esho\-·ur 11111 

zlnico ponfo defilgo para o represcnta~-·Do do quodro. 

14PANOFSKY, Erwin. A Pcrspcctiva como Forma Simhillica. Lisboa, Edi<;6cs 70. 1993. p.l-1 I. 
1 1PANOFSKY. Erwin. A Pcrspcctiva como Forma Simh(liica. Lisboa. Edi<;ocs 70. 1993, p.!t I. 



S6 mesmo a partir do Quatrocento 6 que Panofsky vai aflrmar a 

cristalizac;ao cia perspectiva moderna, caracterizada pela utilizac,:ao 

acentuada cia matem<ltica (geometria). E nesta fase que percebe-se tun 

processo mais agudo de mudanc;as politicas que vao desembocar no 

Renascimento. Nao se pode, contudo, deixar de mencionar Bruneleschi 

como grande contribuidor cia fonnula moderna cia perspectiva. Brunelcschi, 

tanto quanto Alberti, teve papel preponderante para o delineamento final 

cia perspectiva moderna, reconhecidamente no campo cia arquitetura. 

A obra de Erwin Panofsky cia enfase a passagem de meados do 

seculo XIII ate o seculo XV pela velocidade em que verificou-se as 

mudanc;as estruturais do ponto de vista politico, economico e religioso. A 

hist6ria da perspectiva, para Panofsky, pode ser entendida: 

" .. .pefa vilriria Je 11111 sentidu cfu real e pefo 

triunfo do homem pefo poder, !uta es.m que 

I
. ,< • ,, /6 

renega a L !SiancJa . 

0 autor de A Perspectiva como Forma Simbolica allrma que n;'io 

foi por acaso que a perspectiva impos-se ao Iongo cia hist6ria sobre as 

outras formas de representac;ao: ela submete o divino a consciencia 

humana ao dar vazao para a subjetividade e aparencia. E ao fazer isso, a 

perspectiva decretou o tim cia Teocracia cia Antiguidade e instituiu a 

Antropocracia Moderna. 

A concepc,:ao estittica que deu origem a fotogratla 6 a mesma surgida 

e amadurecida nos s6culos XIV e XV. Esta e a conclusao a que sc podc 

chcgar ao analisar o livro de Arnold Hauser: 

"Para o secufo XIX, a arte e o 

inslmmenlo c/o conhecimento do 111111/cfo extemo, 

uma fi;rma de experiencia Ju 1/lllllcfo extemo, 

16PANOFSKY. Erwin. A Pcrspcctiva como Forma Simhi>lica. Lisboa. Edi~;ocs 70. 1991. p.(,J. 
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uma forma de experi&ncia vi vida e de anclli.ve e 

de interpre/ar,;iio do humem. Mas, este 

naturalismo dirigidu para u umhecimentu 

ol~jetivo /em a sua origem precisamenle no 

seculo XV: fi;i enttiu que a arle sujieu o seu 

primeiro cursu de /rei no cienl ijicu, e mesmu huje 

eslci ainda a viver, de certo modo do capital de 

enttio. A malemdtica e a gCometria, a rJtica e a 

meccinica, a /eoria da luz e da cor, a anatomia e 

a fisio/ogia eram suas ferramen/a.\· e a natureza 

do espar;;o, a estmtura do corpo humano, 

muvimenlo e propo/'!,xlo, os estudos de 

roupagens e experiencias de cores, os f!rohlemas 
,,-; 

com que se preocupava. 

Como se percebe, as condiy6es politicas, sociais e cconomicas para 

o estabelecimento de criterios de objetividade, ji1 estavam enraizadas. As 

teorias apontavam para esta direc;:ao, tendo como base o carMer cientifico 

implementado nos seculos XIV e XV. Mas faltavam ainda os aparatos 

meciinicos, 6ticos e quimicos para proporcionar ainda mais a "isenc;:ao" da 

interferencia do artista sobre seus trabalhos. A burguesia, em ascensao, 

prec1sava, ainda, de uma formula que fosse capaz de produzir 

representac;:6es do real de forma inquestionavel. 

Nos mesmos seculos XIV e XV, alguns mestres como Leonardo da 

Vinci ja se empenhavam para clesenvolver aparatos meciinicos que fossem 

capazes de conferir maior grau de veraciclacle as obras. Segundo Hauser, a 

imitac;:ao dos mestres e substituicla pelo estudo da natureza sob a 

apresentac;:ao de Leonardo da Vinci. A ideia era embasar o aprendizaclo 

artfstico com instruc;:ao academica, assentes em bases cientfficas. 

"A concep1:tio da arte cienl ijica, que 

fimna a base da inslni\XfO das ucademias 

comei,/U COlli Leon flat/isla A /her/f. lc:\'/e e () 
primeiro a exprimir a ideia de que a 

!11({/emci/ica e {C/'/'C/10 CO/Il//1/1 da U/'/C C das 

17HAUSER, Arnold. Hist6ria Social da Litc•·atun• c da Artc, tomo l. S;!o Paulo, Editora Mestre Jou, 

1972. p. 441. 
17HAUSER, Arnold. Hist!Jria Social da Litcratura c da Artc, tomo 1. Siio Paulo. Editora Mestre Jou, 

1972. p. 427. 



ciencias, e que as teorias das propcm,:ries da 

per.\pectiva .vclo am has ci2ncias ma/emcltica,•.-. "18 

Apesar de na teoria a perspectiva ter ganho tml grande alento atraves 

de Alberti, alguns problemas politico-religiosos ainda inibiam a utiliza!fao 

da dimara obscura: 

"Em 1558 o cientista ita/iww (}iovanni 

Della Porta chwnou os wuigos para assistirem 

uma experii2nc.:ia com uma grande ccimara 

eSCIIrct. J)iante da visclo da imagen! invertida 

projetada no interior da Ctimaru, os convidados 

sairam em pdnico e o cientistafoi conduzido ao 

7i"ilmnal Papal soh acusw,:do de hmxaria "1
" 

Conhecida desdc Arist6tcles (384-322 a.C.), a camara obscura nao 

encontrou o reconhecimento dos Jll6sofos cia Grecia Antiga por 

considerarem seus efeitos (perspectiva central) enganosos e ilus6rios. No 

Renascimento a tendencia era inverter esta concepyao apelando para 

maior credibilidade dos aparatos mecanicos e 6ticos que possuiam 

respaldo matem:itico, portanto cientifico. 

A evoluyao cia camara obscura era inevit:ivel e por volta de 1700 

comeyou a ser utilizada ma1s freqlientemente pelos artistas. 

Complementada pela criayao das objetivas por Barbaro211 e com a inclusao 

de urn espelho em um angulo de 45 graus no seu interior e tllll vidro 

despolido na sua parte superior, a camara obscura favorece aos pintores 

uma maior facilidade de representayao do real. 

Ap6s todo este itiner:irio em busca cia objetividadc, a cristalizayao 

dos criterios de realidade d:i-se em 1826, com a realiza!fao da prirneira 

1 ~ALVAREZ, Regina. Fotografia scm C;1mcra .. Rio de Janeiro. Nl~elco de Fologralia da Funartc 

1981, p.02. 

'"MACHADO, Arlinda. A llusiio Es11Ccular: introdu~fw i1 fotografia. S;Jo Paulo. 

Brasilicnsc/FUNARTE/ lnstituto Nacional da Fotogn1fia, 198-l. p. 65. 
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fotografia. A fotografia herda a incessante procura cia imparcialidade, 

tendo como principia a emana<;:ao do real atraves dos recursos meciinicos, 

6ticos e quimicos ta.o buscados pelo estudo cia natureza e da geometria. 

Esta objetividade, este carater de realidade, tcm sido utilizado 

largamente como instrumento de propaganda politico-ideol6gica. E. H. 

Gombrich comenta em Arte e /luscio a passagem cia contratayiio de George 

Inness para pintar LUll quadro que teria sido encomendado por um 

presidente de uma estrada de ferro tentando passar a icleia de que no Iugar 

retratado havia mais de uma linha ferrea. 0 artista protestou, mas acabou 

cedendo e retratou um vale ondc se ve claramente uma locomotiva a lanyar 

fuma<;:a de vapor e deixou implicito que os outros clois rolos de fumava 

escondido na paisagem indicavam mais duas outras loeomotivas. F oi a 

forma de protestar contra o engano encomendado: 

"!vias, a rigor, a menlim ntio eslava no 

quadro. El'!ava //() amincio, se e que dizia por 

legeiiGia ou imp/icar;clo que a pinlura dava uma 

ir!fonna(:cro .fie/ sobre os recursos de repat'O de 

locomolivas da eslrada de .ferro. Em oulro 

conlexlo, o mesmo quadm poderia ter i/ustrado 

11111a it!formm,:Cio veridica - por exempfo, se o 

presidenle o /evasse a 11ma reunhlo de acionislas 

para demonslrar as mefhorias q11e es!Cll'Cl 

prelendendo j(rzer. F. nesle caso, a ver.wlo de 

Jnne.\s dos lri/ho.\· inexistentes poderia servir de 

suhsidio a 11111 engenheiro encarre;;ado de 

co/occi-los. Teria servido de cmqui ou de 

I 
,J I 

p an/a 

E o mesmo Gombrich que explicita a utiliza<;:ao de legendas 

mentirosas como artif!cio de propaganda em tempo de guerra: 

"Quando a/guem diz 'a ccimara nclo 

1nente', a confusclo e manij'esla. !~111 tempo de 

;;uerra, a propaganda muilas vezes ./(tz uso de 

"GOMBRICH, E. H. Artc c Ilusiio: um cstudo da psicologia da rcprcscnlal'iio pictbrica. S:lo 

Paulo. Martins Fontes, I 9X(>, p.59. 
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fotografias com legendas menlirosas para 

acusar o11 desculpar 11111 011 outro dos 

adVC/'SCt/'fiJS, /vfeS/1/IJ //CIS ffusii'W(!JCS cfellffjicas, e 

a legenda que determina a verdade da 
. "')') 

fJIIIIIII'Cl. --

Roger Fenton, fot6grafo inglcs que registrou a Guerra cia Crimeia, 

185521
, foi LUll caso explicito de manipulador fotognifico. Ele retratou uma 

guerra com caracteristicas assepticas, com intenyao clara de nao preocupar 

as familias dos combatentes. Sua atuayao foi precursora do epis6dio da 

Guerra do Golfo, no inicio cia clecada de 1990, quando a CNN vai registrar 

os "bombarcleios cirt'trgicos no lraque". 

Outro caso famoso de utilizayao de "truques" fotograricos, deu-se 

com a publicayao de fotografias no interior do Cassino de Monte Carlo nos 

jornais, em 1929, feitas pelo "pai" do fotojornalismo moclerno, Erich 

Salomon, como relata Freund: 

"l'ublicar ji;tograjias ditas 'secreta.1·' 

loma-se uma das atrar,:r!es da impre11sa 

ilustmda. Mas qua11do e verdadeirmnenle 

impossivel faze-lo, publicam-se .fi;tograjias 

'ultra-secreta:/ que fora/It cuidadosamenle 

e11cenadas (I'Oigneusemellf posee.1) ( .. ) A 

deslreza de Saloll/011 COI/sislia em dar tan/a vida 

cis suas imagem· que e!as pareciam fer sido 

arrehatadas ci vida. 0 p1iblico 1/(JIJ podia 

dt:1·tinguir entre o verdadeiro e o fer/so, e a 

afra\:clo da revisla ilustrada collsislia em 

imprimir .fi;togrc!fias sensaciouais. Fstas eram 

fcrbricadas, se precisojiJsse. "
24 

Para o senso comum, as imagens fotogr:lficas sao sempre o fie! 

espelho dos fatos resgataclos para a impressao dos jornais. Elas nao 

carecem de clt'tvidas e ainda por tun bom tempo passaram por algo que vale 

"GOMBRICH. E. H. Artc c llusiio: um cstudo tla psicologia da rcJll'cscntal'>io picti>rica. S<lo 

Paulo. Martins Fontes. I nr,, p.59. 
23FREUND, GisClc. Foto~rafia c socicdadc. Lisboa, Comunicayclo & Linguagcm. 1989. p. 107. 
2
'
1FREUND. Gisclc. Foto~rafia c socicdadc. Lisboa. Comunic<H;<lo & Liugu<~gcm. I ~X~. pp. II X. 

I 19. 
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por mil palavras. No entanto podemos fazer um progn6stico que tal apego 

ao criterio de realiclade, de inquestiom\vel, das imagens fotot,'Taficas 

poderao ser minimizaclos com a populariza<;:<1o cia informatica c os scus 

recursos de computa<;:ao grafica. A adultera<;:ao de imagens devera ser mais 

freqiiente que nas originarias do processo ana16gico. Conscquentcmentc, as 

discussocs sobre a etica e a nccessidade de tais recursos para o jornalismo 

deverao favorecer maiores questionamentos e d(tvidas, ponclo fim a esse 

criterio de realismo, organicamente construido e geraclo a partir cia 

pcrspcctiva renascentista. 
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0 REAL FOTOGRAFICO NO CINEMA E LITERA TlJRA 

0 cinema e a literatura sao as areas mais fecundas sabre a questiio 

dos criterios de realidade das fotografias. Estes dais campos da arte tem 

insistentemente utilizado quest5es que estiio diretamente ligadas a 

credibilidade e ao poder de convencimento da fotogralia enriquecendo a 

discussiio sabre as suas possibilidades de utiliza<;ao. Nao se quer, com 

estas observay5es, o aprofundamento do tema, mas salientar o refor<;o na 

crenya inquestionavel na fotografia que pocle ser encontrada tanto no 

cinema quanta na literatura. 

Este debate se faz necessaria pela animosidade gerada pelo advento 

da fotografia no seculo passado. Os artistas, em principia, logo afastaram 

qualquer possibilidade de utiliza<;ao cia fotOl:,'Tafia como expressao artistica. 

A interferencia mecanico-6tica impedia a aproximayaO destes dais tipos de 

expressiio. Alguns dos debates sabre a possibilidade de incorporar a 

fotografia no espectro da arte foi comentado por in(nneros autorcs. Um dos 

comentarios foi oportunamente registrado por Freund: 

"Apesar Je seu pm!{ra!lla, os rea/istas 

recusaram-se a co11siJerar a fiJ/o!{ra[ia como 

uma arte. Champfleuy, 1111111 artigo que apareceu 

na Revue de Paris, Jec/ara: '() que vejo 11a 

minha caher,:a, Jesc;e a minha pe11a e turna-se 

aqui/u que ell vi ... IIC/0 sendo mc(quilla, u homem 

nao poJe registrar maquina/mellle os ohjetos. 0 

rumallcista esco/he, agmpa, Jistrihui ... serci que 

o Jaguerre6tipo se f!resta a ta111os 

trabalhos? '"25 

Ha, no entanto, uma outra possibilidade de impedimento de uma 

aproximayiio mais rapida cia area artistica com a novidade representativa: o 



mcrcado de trabalho cstava amcac,:ado. Os artistas (mais prccisamcntc os 

pintorcs) tcmiam tcr sua principal fontc de rcnda csgotada, ja que a 

fotografia rcproduzia, quasc que imcdiatamcntc, paisagcns, rostos c 

objctos; cnquanto que os pintores, de ccrta forma, obrigavam sua clientela 

a horas de cansativas scc,:6cs de exposic,:ao de imobilidade. 

Com o passar do tempo, outros segmentos da <Hie passaram a 

utilizar-sc da fotografia como inspirac,:ao. A litcratura c o cmcma sao os 

que mais enfocam a fotografla dando enfasc as suas possibilidades de uso 

e ao seu carMer de rcalidacle. A fotografla passa a ser 11111 objeto de culto a 

rcvclac,:6cs, qucr clivinas, quer investigativas e policiais 

0 romance Cem anos de so/irtao, de Gabriel Garcia Marquez possui 

uma passagem interessante utilizando o dagucrrc6tipo como soluc,:ao para o 

d(tvida filos6fica de Jose Arc<ldio Buendia. Estc pcrsonagcm ap6s adquirir 

uma mf1q uina de claguerrc6tipos passa a maravilhar-se com as suas 

possibilidades de comprovac,:ao cientifica. 

Dotacla de aparatos fisico-6ticos, a mflquina s6 pocleria, no entcndcr 

de Buendia, procluzir resultados tambem comprovados cicntificamcnte. 

Pmiindo clcstc prcssuposto, Jose Arcaclio mtcta-sc numa busca 

clcsespcracla cia comprovac,:ao cientifiea cia existencia de Deus a partir cia 

captac,:ao de sua imagem atraves de wn daguerre6tipo: 

"() tempo aplacou o seu pmp<isito 

des/umbrado, mas agravou o sell se11time11to de 

.fiustraqi'io. /leji1giou-se 1/o trabalho. Resigllo/1-

se a .ver tml ho111em sem mu/her a vida inteira, 

pam esco{((/e!' a vergo11ha de sua i1111tilidade. 

E11qua11to isso, Melquiades acabou de plasrnar 

11as suas placas tudo o que em plusmcivel em 

tvfaco11do e ahalldollo/1 o /ahomti)rio de 

daguerreotipia aos delirios de Jose Arccidio 

Buendia, que tinha resolvido ulilizci-/o para 

ohter a pruva cimrijlca da existencia de /)eus. 

Mediante 11111 complicado processo de exposiyiJes 

21 FREUND, Gisclc. Fotografia c socicdadc. Lisboa, Comunica<;<lo & Lingua gem. 1 ~X~. pp. X 1. X2 .. 



superpostas, lomadas em lugares diferenles da 

casa, es/ava cerlo de fazer mais cedo ou mais 

tarde o daguerre6tipo de /Jeus, se exislisse, 011 

acahar de uma vez por /odas com a suposi<,:clo de 

sua existencia. ''16 

A ideia de Jose Arcadia permcia o que nos chamamos de senso 

comum. Apesar de ser o homem mais culto de Macondo, Buendia deixa 

transparecer a caraeteristica principal do homem comum quando se trata da 

cren;;:a inquestionavel nos registros do aparato fotografico. A essencia 

passa a ser o que pocle ser registrado, refor;;:ando a principal caracteristica 

da fotografia: o vcr para crer. 

Jose Arcadia s6 vai abandonar seu objetivo de captar a imagem de 

Deus tempos depois ap6s a Ltltima tentativa de registrar a imagem do 

to cad or invisivel da pianola montada por Pietro Crespi: 

':Jose Arcitdio Huendia pareceu 

fulminado, ndo pel a he/eza da melodia, mas pelo 

tnovimen/o aulr!nmuo da piwwla, e instalou na 

sa/a a nniquina de daguerreolipia de 

!v!elquiades, com a e.1permt1:a de ohler o relralo 

do execu/ante invisivel. "
27 

Insatisfcito com a impossibiliclacle de captar a imagem do invisivel 

executante dos acordes cia pianola, Jose Arcadia abanclona de vez a sua 

busca: 

"Enquwtto lirsula e as 1110~·as 

desencaixotavam os m6veis, po/iam as lmu.:as e 

pendurctvwn os quadros de donzelas em harcas 

carregadas de rosas, infimdindo 11111 sopro de 

vida nos e.lfHu.;os pe/ado.1· que os pedreiros 

conslmiranl, Jose Arccidio Jiuendia renunciou a 

persegui<,:Zio da imagem de /Jeus, convencido de 

sua inexislencia, e eslriJ!OII a piano/a para 

dec{frar sua magi a secreta. ''
28 

"'GARCIA MARQUEZ, Gabriel. Ccm Anos tic Solitliio. Rio de Janeiro, Ed. Record. I %7. pp. -1 t,.l2. 

"GARCIA MARQUEZ, Gabriel. Ccm Anos tic Solitlao. Rio de Janeiro, Ed. Record, 1%7. pp. -16. 

"GARCIA MARQUEZ, Gabriel. Ccm Anos de Solitliio. Rio de Janeiro. Ed. Record. I %7. pp. 47. 
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Apesar do romance de Gabriel Garcia Marquez enveredar, vcz por 

outra, numa especic de rcalismo fantastieo, a passagem onde experimenta 

o eontato com o daguerre6tipo do amigo cigano Melquiades, nos dao a 

clara e exata proporyao da convivencia e pcnsamento do senso comum das 

civilizay6es ocidentais para com os registros fotogrMieos. · 

Este senso eomum vem a ser abordado com muita propriedade por 

Ismail Xavier em artigo publicado no livro 0 Olflar. Com o titulo de 

Cinema: revelar.;cio e engano, Ismail descreve uma cena do filme de 

Emilio de Antonio (Point of Order) onde uma testemunha de acusayao e 

inquirida pelo advogado de defesa do acusado sobrc uma foto: 

"Nesta foro se vJ, llllllla tomada 

relativamenle pr6xima, duasjiguras: o reu e, ao 

seu /ado, a/guem ,/(t compromelido, j(/ indexado 

na cary·a ds hruxas. A imagem, uu moslrar os doi.\' 

conver.">·ando em tom de ceria intimidade, e 
asswnida pel a promoloria como pec;a imporlanle 

da acusw;:tio. 0 aclvogado pergun/a Lt 

/es/emunha se considera a .fo/o vercladeira. A 

re.IJH!sla e "sim ". 0 aclvogado, enliio, mostra 

uma .fo!o maior m1de aparew, mlma reumdo 

amp/a, um gmpo de pessoas -denlre e/as 

algumas inS/1,\f!ei/as- que lraz num dos seus 

cantos a dupla Wllerionnenle vis/a na .fiJ/o 

menor. Enle11demos scm clemora que a prime ira 

imagem e um recorte da ... ;egunda, ()lf :·;eja, e 
parte de 11m con/exlo maior, com muila genie 

envo!vida, numa siluai:tio J!ilhlica que ntio 

de110/a quafquer ClllllfJfiCicfac/e 1/l([fOI' en//'e 0 rei/ 

e seu interlocutor. "
29 

A inquiriyao prossegue, segundo Xavier, c a testemunha de acusayao 

e feita novamente a pergunta se continua achando a foto ( ainda a men or) 

verdadeira. A resposta continua sendo positiva. 0 autor do artigo percorre 

toda a narrativa do filme para nos colocar novamente a questao que 

envolve a noyao de realidade, de verdade trazida pela fotografia. 

29XA VIER. Ismail. Cinema: rcvclal'iio c angano" in. 0 Olbar.NOVAES. Adaulo (org.). Siio Paolo. 

Companhia das Lctras. 19X9, p. 3G7. 



Mesmo com contextos totalmente diferenciados pelo recorte 

realizado, a testemunha de acusayao continua insistindo cm acreditar como 

verdadcira as imagcns, uma e outra levando a entcndimentos bastante 

diferenciados: na menor, a possibilidade de o reu estar compromctido e 

quase insdiscutivcl. Na segunda mostrada pelo advogado de dcfesa aponta 

um contexto absolutamcnte novo, e que absolve o acusaclo de 

envolvimcnto com alguem ja implicado pelo macarthismo. Ambas as fotos 

possucm, para o sensa comum, caractcristicas de verclacleiras: 

"J;m nossa cultura, o processofi;togrcijico 

/em gramie poder sohre as convicr;iJes des/e tipo 

de ohservador assim emhalado pe/a experi<)llcia 

empirica trazida pel a imagem. Mais ale do que a 

acuidade da reprodu~'tio (eixo da seme/hallr,;a), a 

imagem .fi;togrcifica (e cillematogrLifica) ganha 

au/enticidade porque coJ-rc.\fHJIIde a um regislro 

aulomcitico: ela se imprime 11a emulsclo sensivel 

por 11111 processo ohjelivo suslentado na 

casualidade .fi;toquimica. Cmno resultado do 

el/conlro e111re olhar do sistema de len/es (a 

o/Jjetiva da cLimara) e o "acolllecimento", fica 

depositada uma imagun des/e que funciuna 

como um documen/o. quando se esquece a 

.fimr;iio do recorte, preva/ecendo a .fe na 

evidencia da imagem isolada, Iemos um sujeilo 

Iota/mente cativo ao processo de simular,;iio por 

mais simples que ele parer;a. Caso tipico e o 

des/a testemunha de Al/cCarthy a consagrar o 
1 I . "1(} engouo 'e li/IIC/ pmmolona. · 

Aincla um outro filme a utilizar das possibilidades de convencimcnto 

cia fotografia com base no seu criteria de rcalismo eEl Salvador: Martirio 

de tlln povo. Nele cxiste uma construyao particulannente interessante por 

utilizar a vontacle de um fot6grafo em destacar-se a partir cia cobertura 

fotojomalistica clos conflitos de El Salvador c a sua simpatia pela gucJTilha, 

que instalou-sc no pais ha muito tempo. 

30XA VIER, Ismail. Cinema: rcvcla~iio c angano" in. 0 O!har.NOVAES, Adaulo (org.), Sao Paulo, 

Companhia das Lctras. !989, p. 3GX. 
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0 dilema do fot6grafo funda-se em questoes eticas, ja que aceita 

participar de uma fraude com o !icier cia guerrilha, assassinado pelas foryas 

cia repressao. Caso a morte do lider viesse a ser conflnnada, o exercito 

regular conseguiria apoio logistico Norte-americano, alem de tamar f61ego 

com os ilnimos que poderiam trazer tal baixa ao inimigo. 

Os rebeldes guerrilheiros sabiam que, se conflnnada a baixa, 

of!cialmente, o moral da tropa arrefeceria e todo o trabalho desenvolvido 

ate entao poderia ir por <'tgua abaixo. Resolvem, entao, por uma saida de 

segurar a morte do lider guerrilheiro com um velho truque: um fot6grafo 

jovem e respeitado e ati·aido para umas fotos com a lideranya do 

movimento, incluindo-se a presenya do licler que o Governo salvadorenho 

havia anunciado morto. 

Ao chegar ao acampamento, descobrc que o governo havia desfcrido 

um golpe que poderia ser moria! para a guerrilha. 0 lider da guerrilha 

realmente estava morto e as outras lideranyas queriam ver o comunicado 

de sua morie desfeito atraves de uma foto recente. Depois de analisar as 

possibilidades do jogo em que estava entrando, o fot6~:,rrafo resolve por 

atencler a soJicitayaO clas JideranyaS guerrilheiras, apesar clos clilemas eticos 

por ele ent!·entados. A foto com o lider, mesmo motio, e realizada como se 

ainda estivesse vivo. 

A entrevista e publicada em um importante veiculo de comunicayao 

Norte-americano, o que faz o Congresso velar o cnvio de mais dinhciro c 

equipamento militar ao governo salvadorenho. A guerrilha ganha forya com 

a trucagem fotograf!ca, mostrando o podcr de convcncimento e 

credibilicladc que e clepositacla nas imagens anal6gicas. 

El Salvador: martirio de tun povo se reveste de importilncia capital 

por colocar quest6cs rclativas ao trabalho de um reporter fotografico em 

todas as suas dimensoes. A vontade de clestacar-se, de tornar-se referencia 

atraves de um trabalho respeitado e serio vai chocar-se com o engajamento 



ou simpatia par um dos !ados opostos que disputam a hegemonia politica 

em El Salvador. 

0 desejo de ganhar notoriedade e, ao mesmo tempo, de ajudar as 

lideran9as guerrilheiras vencem a crise ctica do reporter fotografieo. Ao 

realizar a totoe,rrafia do !icier guerrilheiro morto o fotografo vai de encontro 

aos prineipios eticos que nm1eiam o jornalismo, ou seja, de divulgar a 

verdade dos fatos. Sua crise de consciencia, no entanto, e aliviada pela 

"boa ar,;ao" e pelo reconhecimento que receberia a partir cia publicar,;ao cia 

materia com totos em um importante vciculo de informar,;ao norte

amencano. 

Ja no filme "Blade Runner", a totografia 6 colocada sob um ponto de 

vista bastante singular. As fotos ( c imagens no gerctl), implicitamente, 

servem para abastecer de memoria os "replicantes" -m<'lquinas quase 

humanas do ponto de vista estetico e sentimental. Como a maioria dos 

replicantes no filme j;i nascem adultos, a formula encontrada para que 

pudessem ter memoria sobre animais, objetos e acontecimentos que nao 

mais poderiam ser vistos estavam nas imagens introduzidas em seus 

cere bros. 

No entanto, uma das series dos replicantcs e colocada para tarefas 

pesadas nas minas. Estes se revoltam com as condi96es de vida que lhes 

sao impostas c legalmente passam a ser condcnados a morte. Por 

assemelhar-se de forma esplendida aos humanos, suas identificar,;oes 

fugiam ao controle, mesmo daqueles que os haviam criado. 

Neste contexto, surgem os car,;adorcs de androides, (tmcos com 

condir,;oes de identifica-los para a condena9ao capital. 0 reconhecimento e 

feito atraves de uma analise clas rear,;oes do globo ocular (precisamente cia 

pupila), com base em pcrguntas sobrc passagens de fatos hist6ricos e cia 

vida particular dos investigados. 
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Apesar de nao estar colocado cxplicitamente no filmc, as imagens 

digitais ou anal6gicas eram as (micas formas de obter acesso a 

conhecimentos passados antes de suas natividades e que j~t na.o podiam 

mais ser encontradas ou vistos. Os replicantes passam a criar o passado 

que nao dispunham, atraves destes rccortes imagcticos. Algo como quando 

nos deparamos com o illme "Jurassic Park", de Steven Spielberg: ccnario, 

fom1a dos animais, plantas c suas formas de vida nos sao aplacadas atravcs 

de imagens que nunca vimos e talvcz nunca chegaremos a ver, senao com 

as possibilidades e recursos anal6gicos. Podemos ate construir Ll!n passado 

imagimirio para dar vazao, por exemplo, a ideia de vida passada. 

Os replicantes entendem que e atraves cia absorvclo de imagens e a 

propria descrivao pormenorizada de fatos, seres e objetos que residem as 

chances de passar pelos testes dos blade runners. 0 caso mais 

demonstrativo desta possibilidade diz respeito a replicante Rachel 

interpretada por Huteger Hauer. Ao ser inquirida pelo blade runner 

Hanison Ford, Rachel dificulta a dcscobetia, mas nao impede que seja 

reconhecida como replicante. 

As memorias da replicante Rachel fazem patie do coticliano viviclo 

pela filha do maior construtor de replicante do seculo XXI, em Los 

Angeles. No dialogo vivido pelo cavador de anclroicles e por Rachel, a 

surpresa da propria replicante ao saber que nao era humana. 0 blade 

runner interpretado por Ford cliz que suas memorias (de Rachel) sao da 

filha do construtor dos replicantes. 

A pergunta que se coloca e como implantar a memona de uma 

pessoa em outra? A resposta mais logica vem das imagens seguidas da 

nanayao dos fatos. A narravao da aranha e seus filhotes nao passam de 

uma organiza9ao de nanativa com imagens de tal acontecimento. E bem 

mais facil, no entanto, imaginar que a memoria poderia ser implantacla por 
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um chip de computador. Mas os replicantes sao uma constru<;ao genetica e 

nao uma montagem de pes:as. 

Blade Runner e um filme impressionante e marcante por unir eenas 

de contrastes fantasticos como ter uma presente e avans:ada tecnologia e, 

ao mesmo tempo, retratar cenas que nos remete a saida de trabalhadores 

chineses ou holandeses em suas bicicletas. Este mesmo contraste tambem e 

presente no tocante as imagens: a cena em que Harrison Ford descobre o 

passive] local de trabalho de uma replicante surge de uma fotograf1a 

traclicional que tem como suporte o papcl. No entanto, o equipamento 

utilizado para ampliar esta fotografia em busca de detalhes nos da a ideia 

de um cxtremo avans:o tecnol6gico. 

Estes contrastes, quer sejam em relas:ao as imagens, quer se.Jam em 

relas:ao a tecnologias a disposis:ao cia populas:ao marcam o filme dirigido 

por Ridley Scott. 0 jogo cia memoria, presente em quase totalidade do 

filme fica mais clara e ](tciclo se compararmos com os coment~1rios de 

Valeria de Marco sabre a obra de Jose de Alencar: 

"Fatos e Fotos. E'te era o nome de uma 

revista de segunda linha que na decada de 60 

queria fazer o resumo da senwna a/raves de 

fotos. Se a rea/izal(clo era ruim, nao se pode 

negar que o 110111e era um achudu. /(;dos 1/(JS 

Iemus uma sequencia de fo!os na memr1ria que 

nos ajudwn a recompor a his/l)ria vivida; udo .w) 

a individual, mas tmnhem a cole/iva. lima ji;fo 

da passeala dos cem mil pelas mas do Rio de 

Janeiro, os tunques na l'ra~u Clr1vis !3evihiqua, 

o incencdio do Calahour.:o, o estcidio de Vila 

Euc/ides, o Anhangahwi tomado pur um milhclo 

de pessoas, a fachada do lucor, J~nmdina na 

Paulista, ... " 
"Evideule, folhear 11111 cilhum com essas 

.fi;tugrc!fias nclo e suficieute para construir wn 

certu conhecimento de 11111a detenninada epoca 

de nossa vida 011 .fi1zer 11111 resumo de alguns 

mws, como pretendia a revisla sensaciona/ista. 

No entanlo, deve-se admilir que asfutos evucwn 

os fatos e pode111 constmir uma per.1pectiva 



pam inletpre!LI-!os 011 ahrir 11/lW ji·esla para 

caprurar o olhar dofol!)grajb. "31 

Notadamente, o trecho do livro "A Perda das Ilusoes" de Valeria de 

Marco evoca a construyao de imagens a partir dos textos liter<\rios. Porem, 

os cenarios de qualquer passagem liten\ria s6 poderao Jazer sentido se ja 

tivermos certa intimidade com esta ou aquela paisagem. Impossivel para 

alguem travar cenarios a partir de uma naiTativa scm que haja tllll prev10 

conhecimento do contexto, objctos e seres dcscritos. 

Numa fotografia, a possibilidade de interprctayoes diferenciadas 

existe da mesma lonna, s6 que em proporyoes bcm mais rcduzidas. Em 

Blade Runner, a criayao de ccnarios na memoria pcrecc mais direta c com 

mcnos possibilidadc de viagens mais amplas. No tcxto, abrc-sc uma 

enorme possibilidadc de interprctayiics varias. 

Tanto na literatura quanto no cinema, as fotografias sao tratadas 

como peyas de um quebra-cabeyas 16gico, onde o final e quase autom:itico. 

As lotos nao mentem jamais. Nao mentiu para Jose Arcardio Buendia, 

ncm tao pouco para o Cayador de Andr6ides, alem de assegurar a ilusao de 

homens aos replicantcs. 

Ao contrario, scu carater de realidade nos rcmete a descoberta 

realizada pelo insistente investigador do filme JFK: as fotos de Lee Oswald 

com um fuzil do mesmo calibre e marca do utilizado para assassinar John 

Kennedy, quando analisadas por um perito revelam que nao passavam de 

uma montagem. Segundo o perito do fllme, as sombras do rosto sc 

pronunciam em sentido diferente clas do corpo, provando que aquele corpo 

com aquela cabeya (de Lee Oswald) nunca estiveram no mcsmo Iugar e no 

mesmo tempo. 

31 MARCO, ValCria de. A Pcnla das llusiics: o romance histilrico de .Jose de Alencar. Campjnas. 

Ed. da Unicamp. 1983. p. 13. 
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ETICA E FOTOJORNALISMO 

A etica se coloca, hoje, como um grande desafio para o jornalismo 

paraibano e, em especial, para o fotojornalismo. Nao se trata de uma 

observa9ao da etica baseada em parametros amplos que dificultam a 

discussao mais pontual sobre a sua inser9ao no jornalismo e 

fotojornalismo. 

A dificuldade de precisar a etica dentro de um contexto de culturas 

distintas faz com que as cliscuss5es sobrc a questiio sejam balizadas por 

parametros mais atuais e precisos. Analisar este ponto traumatico do 

exercicio profissional na atualidade se faz importante para rcal9ar as 

dificulclades no campo cia etica profissional jornalistica ( envolvenclo o 

fotojornalismo) na decada de 30, objeto central desta dissertayao. 

Entre esses parametros atuais podemos destacar os que envolvem a 

dependencia financeira dos jornais pessocnses em rela9ao ao poder pLtblico 

(federal, estadual e municipal), o atrelamento de profissionais cia imprensa 

atraves de assessorias e afins aos detentores do podcr local e, por fim, a 

falta de discussao sobre a ctica no jornalismo 

0 dilema de jornais paraibanos como "0 Correio cia Paraiba", "0 

Norte" e o extinto "0 Momento" situa-se entre manter um dos criterios 

universais eticos do jornalismo, ou seja, a objetividade como preocupa9ao 

na busca da "verdade" e sobreviver em um Estado que possut um 

empresariado que teme o capitalismo de risco (incluindo-sc as pr6pnas 

empresas jomalisticas). Este e um problema antigo, inaugurado, de certa 

forma, por A Uniao pela falta de uma melhor detiniyao entre atencler a 

clientela partidaria e ser um jornal do governo, que deveria servir a 

populayao pagaclora de impostos. 



No livro "0 Espirito do jornalismo", Danton Jobim traduz com muita 

propriedade este dilema: 

"Um jomal poderci ser o porla-es/andar/e 

de wna ideia; pode ser o arauto de noticias tileis 

para que o ptihlico .fava o seu pn!prio juizo 

sohre ./(tlos de interesse ;;era/; mas !em de ser, 

ao mesmo tempo, uma empresa comercial. l\'is o 

fundo da ques!c1o. /'or mais adminivel que seJa o 

espirilo ptihlico de 11111 dire/or de 11111 joma/, ele 

/em de pa;;ar lrihulo, primeiro ci prr!pria 

condir;c/o humww, det)/)is ci f(t!alidade de 

organi::ar e gerir uma empresa mercanlil. "
32 

A precisao do depoimento de Danton Jobim e a pr6pria tradw;:ao do 

dilema etico que permeia o jornalismo e fotojornalismo paraibano. A 

Paraiba como grande revesador do titulo de Estado mais pobre da Uniao 

com o Piaui, como de resto dos outros Estaclos que intq,rram a regiao 

Nordeste possui uma economia em l:,'Tande parte, dependente do fluxo e 

refluxo dos sal<irios pagos ao funcionalismo ptlblico. 

A incltlstria, mesmo com os altos investimentos feitos pela Sudcne na 

decada de 70, quase nao absorve a mao-de-obra emergente no Estado. A 

agricultura, centrada basicamente na monocultura cia cana-de-ac;:tlcar, nao 

consegue gerar renda suficiente para o consumo de seus trabalhadores. A 

pecuaria e ainda mais precaria, haja visto que as intemperies e a falta de 

irrigac;:ao sao extremamente inibicloras da gerac;:ao de rencla. 0 turismo, 

outro fator gerador de divisas para a regiao, 6 muito insipiente. 

Com a cleficiencia do consumo, as empresas locais se veem 

desobrigaclas a investir em publicidade nos jornais. Nao que ela inexista, 

mas e insuficiente para cobrir as despesas que uma empresa jornalistica 

possui. A fatia clisputada pelas empresas jornalisticas, com as aclversiclacles 

enfl,entadas pelo pouco investimento em publiciclade por parte das 

empresas privadas, sao as verbas ptlblicas. 
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A cultura de investir em verbas pttblicas encaminha para a ausencia 

de distin9ao entre pttblico e privado, alimentacla pcla intimiclacle clos 

veiculos impressos como governo do Estaclo. Uma das fascs do jornal "A 

Uniao" ilustra bem esta perigosa intimidaclc, ja que era, nos anos 30, ao 

mcsmo, tempo um veiculo do Partido Rcpublicano · e do govcrno, 

inclissociaveis enquanto teve vida o Pmtido. 

"0 pilhlico, normalmente, paga cada 

mercadoria pela sua qualidade. Mas o jornal, 

hom 01/ 11/Cl/1, e com prado por prer;o lfllico, que e 
o prer;:o de um sorvele. Eo que o lei/or nclo paga 

e evidente que alguem /em que pagar. Evse 

I ' ' . " Jl a guem eo aJIUIIcwnte . · 

0 problema cia falta de publicidade para estabelccer o pre9o do 

jornal, faz com que as empresas jornalisticas partam para as verbas 

publicitarias do pocler pttblico. 0 pocler pttblico passa a ser o grande 

investiclor e organiza um grande trust, colocanclo em xeque a questao cia 

inclependencia jornalistica e da isen9ao cia imprensa local. A questao etica 

forya, deste modo, os seus limites. 

Emile Girardin foi quem melhor dcfiniu a forma de f~lZer com que a 

publiciclade dos anunciantes viesse a provocar a baixa nos custos de 

proclu9ao de um jornal, recluzindo-os pela metade. Apesar de 

extremamente vantajoso, o sistema de Girardin traz algumas clesvantagens. 

A maior delas esta ligada cliretamente as pressoes que, em muitos casas, 

clecorrem da dependencia das empresas em relayao aos anunciantes. 

"(} casu e 1/lllilo /'(//'() pelo que depreendo 

do leslenwnho de crilicos honesto.\· do 

jomalismo americww, co1110 Walter Uppmw111, e 

pelo que sei de experiencia pnipria quw11o cl 

imprensa hrasileira. Mas niio he! eli/vida que 

res/a sempre 11111 grande con.w!rcio, como 11111 

"JOBIM, Danton. Espiri to do Jornali.<mo. S;lo Paulo. Edusp/Com A ric. 19n. p. 57. 
31JOBlM. Danton. Espiritu do Jornalismo. Sao Paulo, Edusp/Com An c. 19n. p. SX. 
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pesado programa de publicidade, a 

possibilidade de influir atmves da gere11cia da 

.fo/ha, mts alilttdes desta capazes de afetar seus 

intere.\'.'ie.v. "
34 

A partir destes questionamentos podemos chegar a uma indagac,:ao 

sobre o funcionamento da imprensa paraibana: como podem os jornais 

locais agirem livremente, seja criticando ou clenunciando atos dos poderes 

pt'tblicos com quem mantem uma relac,:ao de extrema dependencia? A esta 

pergunta, uma resposta simples: nao podem. Tomando o caso do 

revezamento que acontece com o Poder Executivo, geralmente duas 

opc,:oes sao colocadas e estas ficam sempre com as forc,:as que dominam a 

politica local. 

Apostar e perder em uma canclidatura ao Governo do Estado pode 

representar grandes perdas para uma empresa. Os ant'mcios serao bem mais 

fmios ao veiculo que hipotecar aprec,:o. 0 contrario acontecer{l, com 

certeza, ao jornal que se fizer oponente. 0 depoimento do proprietario cia 

extinta revista scm anal "A Carta", Joselio Gondim, comprova a 

impossibilidade de sobrevivencia de um veiculo de comunicac,:ao impresso 

no Estado da Paraiba scm que baja um atrelamento explicito ao governante 

de plantao: 

11
Na Paraiha existe a imprensa (dlcial e a 

itnpre11sa t!ficiosa. J(Jdos depe11dem do Govemo 

do E1·1ado. l~nqua111o o percenlua/ de 

faturamenlo da Fo/ha de S. Paulo, pur exemp/o, 

e de apenas, 3, 7% de c!rgdos govemmnentais; 0 

do lc\·tadclo e de 5, 3%; o JB mlo chega a 0%; na 

Paraiha, o govemo entra com mais de 80% no 

.faturamento da maioria dos veicu/os de 

comunicar;clo do Estado. Como, en!Zio, pralicar

se uma imprensa independenle se voce depende 

tanto do govemo para pagar as con/as de sua 

? 
,,J5 

empre.•;a. 

14JOBIM, Danton. Espirito do Jornalismo. S;io Paulo. Edusp/Com Art c. I ~n. p. 5~. 
35REVJST A A CARTA. Jo;io Pcssoa, 02 de nuuw de I~~ I. 



No caso do Poder Legislativo Municipal, as regras para a conduta 

do jornalista 6 bem mais cvidente. Tomando o caso do crcdcnciamcnto da 

Camara de Vcreadores da capital paraibana, Joao Pessoa, percebcmos 

como as regras sabre a forma de conduzir os trabalhos dos jornalistas sao 

bastante clm·as. Ja no atiigo 4° da Resolw;:ao 003/93: que disciplina o 

credenciamcnto de jornalista, fixa gratificayao e cia outras providencias, em 

scu paragrafo V, diz que o nome do jomalista indicado pela cmpresa de 

comunicavao tem que ter seu nome aprovado pela Mesa. 

No artigo 7° do mesmo Projeto de Rcsoluvao, porcm, flea 

estabelecido criterios para o descredenciamcnto, por decisao da Mesa 

Diretora: 

"Art. 7" - Sere/ descredenciado, qualquer 

jomalista 011 radialis/a que, por dolo ou mci .fiJ, 

no exerciciu de .\·uas atividade.•;, di.'l·torcer, e 

a.";sim divu!gar matdrias r~fen .. ;ivas L1 imagem Ja 

Ccimara e de seus vereadores, e, que pelofato da 

divulgar;:ao venha a re.lfHJIIder percmte a .!usli~a 

proces.1·o por crime de inf'cimia, cahlnia e/ou 

d 'l' - ·"6 !1 WIICI~ao. . 

Este artigo colocado de forma generica em relavao a distorvao dos 

fatos e a divulgayao de materias ofensivas, abre cspayo e possibilidades de 

puniyao com cassayao do credenciamento do jomalista. Ora, como a 

decisao de que houve ou nao distoryao clos fatos e clivulgayao de materias 

ofensivas a Camara c scus vcreaclores depenclera dos pr6pnos 

parlamcntares, a decisao podc ser politica e nao comprobat6ria. 

Outro ponto que suscita maiores discussoes sobre a forma dirigida c 

autoritaria em ter conhecimento previo do local e pagina a serem tratados 

os assuntos da Camara Municipal de Joao Pessoa e o artigo 3o da mesma 

Resoluyao 003/93 da Camara dos vereadores. Como se percebe, ao exigir 

"PROJETO DE RESOLUCAO da Mesa Diretoril d!l C;inwm Mnnicipal de Jo<1o Pessoa. Marr;o de 

1 ~93. 



o conhecimento previa do local e pagina oncle ira ser divulgada a materia 

refercnte as ativiclades di<irias do Poder Lcgislativo Municipal, o artigo 

limita as possibilidades do fazer jornalistico 

Tanto a Camara Municipal de Joao Pessoa quanta a Assembleia 

Legislativa do Estado da Paraiba adotam Resoluy6es que disciplinam o 

credenciamcnto de jomalistas e fixam gratificayao para as coberturas 

realizadas. 0 proprio prcsidentc cia API na gcstao (91 /93 ), Walter Santos, 

em parcccr solicitaclo pcla Mesa Dirctora da Camara Municipal rcconhece 

que: 

" tJ COtJllltll e C0/1.\"C!IJSliUf 0 en/endimento entre 

joma!istas de que, 11 ideal huscado a partir dos 

grandes centro.1· - onde o nive! de remunerw,;[io 

dos profissionais se dci de .fimna me nos Cl.ljixiante 

- e de que o credenciamenfo deva acontecer de 

ser efetivado sem necessariamente haver ll!JlLt 

conseqiiente remunerac;lio. 

Tudo is.•;o decorre, entre tanto, ntio .w) em cima de 

concess6es rectis de !iherdade que deve nor/ear o 

trabalho do pn!fissiona! da empresa 

credenciadom mas, sobretudo, pe!as condir,;Des 

gerais - finwlceiras e de trabalho - usufi'uidas 

pe!os repr!rteres que, dessa fimna, conseguem 

sob reviver desatre!ados de gratificar,;Des. 

Esse e o quadro dos grande.1· centros, das 

cidades com padrclo de vida capa:: de ndo 

permitir Ci renlii/Jerar,;ilo para!e!a pois, em regra, 

cada prc~fissional consegue sohreviver com o 

prr!prio sale/rio da empresa .JOmalistica. J;ssa, 

entretanto, nilo e a realidade experimentada 

pelos profissiouais de jomalismo do L'.\·tado, 

e.1pecialmente de .!oilo !1essou - onde a 

explorar,;clo do tralm/ho .Jomalistico, emhora 

constrangedor, ai"'fa perdura. 

A conl·fa/a(:clo desse j(Jto quando ndo muito 

serve como argumento para que fHJs ... ;amos 

admitir, excepcionalmente, a existencia de 11111 

quadro em que o jomalistu credenciudo no 

Poder Legis/ativo lenha wna rcmJmera~·clo 

compalivel c1 sua 11ecessidade real de co11dir.Jies 

de trahalho e sohrevivencia. Mais do que isso, 

enle11demos ser justijiccivel o valor pagu e1n 

11ive! (Piso sa/aria/) comume/1/e eslahelecido 



pelo Sindicato dos .Jornalistas l'mfissionais da 

Parafba - instcincia principal para discip/inar 

esta matc!ria. "
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E flah'Tante, mesmo que "excepcionalmente". a transgressao ao 

Codigo de etica dos Jornalistas, aprovado pela categoria em Encontro 

Nacional no Rio de Janeiro, realizado em 1985, no seu capitulo II, que 

trata da Conduta Pro fissional do Jornalista, artigo l 0, letra E: "0 jornalista 

nao pode exercer cobertura jornalistica em instituiy6es pttblicas e privadas 

onde seja fi.mciomirio, assessor ou empregado". 

Apesar de nao estar explicitamente exposto o caso da remunerayao 

do jornalista atraves de credenciamento na Camara Municipal e 

Assembleia Legislativa do Estado, fica clara e evidente que tal situayao e 

um fator complicador na isenyao cia cobertura jornalistica, a ser 

desempenhada pelo reporter, quer de texto ou fotografico. 

Mesmo sendo amplamente generico, o Codigo de Etica do Jornalista 

brasileiro e bastante clara quando !rata da remunerayao paralcla ao vinculo 

empregaticio com a empresa de comunicayao e reporter. Contudo, a 

aplicayao as transgress6es - a exemplo do caso do credenciamento 

remunerado - e pouco palpavel e nao compromete em qua1squer casas o 

registro profissional do jomalista transgressor. 

Como outras profiss6cs, a aplicayao do Codigo de Etica dos 

Jornalista e feita por uma comissao espccifica eleita em assembleia geral 

da categoria por voto secreta, especialmente convocada para este tim. A 

diferenya na aplicayaO do Codigo de l~tica dos Jornalistas e dos medicos, 

por exemplo, reside nas penalidades. No mtigo 19, letras A e B, evidencia

se bastante esta diferenya: 

"()s jomalistas que de.\L'li/Jij!l'irem o 

presenle ('6digo de l~'tica .ficam sujeilos 

17SANTOS, Waltcr.Parcccr do prcsidcntc da Associa~<1o Paraibana de lmprcnsa (gcs1<1o YI-Y3). 

sabre o Projcto de rcsolU<;<Io da Mesa Dirclora da C<lmara Municipal de Jo<1o Pcssoa 
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gradalivamenle (is seguin/e.,· pena/idades, a 

serern ap/icadas pela Comissc7o de ls'tica: aos 

associados do Sindica/o, de ohservaytio, 

adverlencia, su.1pensclo e exc/usiio do quadro 

social do sindica/o; aos JI(TO associados, de 

observa(xlo, adverlencia pilh!ica, impedimenlo 

/emporririo e impedimenlo d~jinilivo de ingresso 

d . I d ''. d. " 1g 110 (j/ICI ro SOCia 0 u/11 /CCI/0. . 

E evidente que as penalidades sao excessivamente brandas e 

prejudicam apenas no tocante ao ingrcsso do profissional no quadro social 

do sindicato. Ao contrario do que acontece na aplicabilidadc do c6digo de 

etica para medicos, onclc a punir;:ao final rcsulta na perda do registro 

profissional c no conscqOentc impcclimcnto do cxcrcfcio proilssionaL 

Nao sc prctendc, com a comparar;:ao, dizcr ou cnli1tizar que os 

medicos possucm mais zclo e rcsponsabilidade que os jornalistas no 

clesempenho das suas profiss6es ou mesmo que os medicos aplicam com 

maJOr ngor o seu c6digo. 0 que se prctende deixar evidentc 6 a 

necessidade de criterios mais rfgidos c aplic{lVeis as transgress6es 

cometidas por jornalistas ao seu C6cligo de Etica. 

A falta de aplicabilidade das penalidades previstas no C6digo de 

Etica dos Jomalistas contribui em muito para o clescmpenho mcnos 

profissional e mais depcndente ou atrclado aos poderes e/ou instituir;:ocs 

pLtblicas. Um outro agravante e a quantidade excessiva de assessores de 

imprensa ligados as empresas de comunicar;:ao do Estaclo cia Paraiba, 

fazenclo rep01iagens de assuntos aos quais cumprcm a funr;:ao de 

asscssorcs, paralelamente. 

A principal razao explicativa para tal atitucle (scr assessor de 

imprensa e ao mesmo tempo trabalhar em uma empresa de comunicar;:ao) 6 

a baixa remunerar;:ao cia categoria. Alia-sc a este fato a pouca 

operacionalizar;:ao cia fiscalizar;:ao do Ministerio do Trabalho em fazer com 

que as empresas de comunicar,:ao do Estado cumpram as clecisoes juclieiais 

"COD IGO DE ETICA DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO BRASIL Rio de Jnnciro, 19X6. 
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relativas ao dissfdio da categoria e o conseqCtente pagamento do p1so 

salarial. 

Na inten.yao de prover a carencia causada pela baixa remunera<;ao, 

os jomalistas da Parafba, numa estimativa de um em cada tres, exerccm a 

fun.yao de assessor de imprensa de 6rgaos ou institui.yocs l'Liblicas, alem de 

asscssorias parlamentares. Este e outro grande a~:,'Tavantc ao cxercfcio cia 

profissao e uma agressao ao que dispoe alguns a1iigos do C6digo de Etica 

dos Jornalistas. Em boa parte das assessonas existe uma clara 

intencionalidade em aproveitar a especialidacle jornalfstica (politica) para 

trabalhar em assessoria parlamentar, (gcral ou cotidiano) para trabalhar em 

assessorias como as das secretarias de satide, secretarias de turismo, 

departamentos de limpeza urbana, departamentos de estradas e rodagens, 

secretarias de transportes, etc. 

Esta e uma pratica que foi assimilada pelos pr6pnos poderes 

instituiclos. Em um estudo realizado pcla Funda.yao Milton Campos sobre 

"As Elei<;oes Nacionais de 1978", um artigo de Jose Ot1vio de Arruda 

Melo vai cxplorar a farta intimidade de jornalistas com o Governo do 

Estado cia Paraiba e Assembleia Legislativa com a imprensa: 

"Referimo-IJOS cl vincufar,:iio 

adminislraliva de /)()a parte de seus dirigentes e 

redatores com o Govemo, u cujos quudros 

.firncionais na muioriu perfencem, como 

procuradores, dire/ores, dire/ores de 

departamento, coordenadores de pro;etos, 

assessores e redatores, fen6meno que se ampfia 

na Assembfeia l>egisfativa onde os deputados 

que con/am com coher/ura suhslanciaf sclo 

juslumenle os que fograram ali empregar 

joma!islas, lransformados em assessores. "
39 

39MELO, JosC Oct::ivio de Arruda. DissiliCncia, Protcsto c Familismo nas Elci.;Ucs da Paraiba in. 

As Elci~ocs Nacionais de 1978. Brasilia. Ed. Funda,no Millon Campos. 1979. p. 32X. 
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0 papel a ser desempenhaclo pelo jornalista/assessor c abrir espac,;os 

ou clesenvolver func,;ao que o caracterizaria muito mais como relac,;oes 

p\rblicas ao 6rgao que faz assessoria do que como jomalista. Tal situac,;ao 

cstencle-se as empresas privaclas que aproveitam este tipo de expedicnte 

para publiciclade gratuita. 

E dentro deste contexto, de um Estado cuja renda per capita impede 

o consumo de informac,;oes via jornal impressa, de um Estado onde o 

empresariado nao investe em propaganda, onde boa parcela de jornalistas 

busca remunerac,;ao paralela para conseguir sobreviver, onde as empresas 

de comunicac,;ao tcm como grande investidor em publicidade e propaganda 

os 6rgaos do governo do Estado, das prefeituras municipais e das 

instituic,;oes do Executivo Federal, que se msere o fotojornalismo 

paraibano. 

E importante ressaltar que a editoria de foto!:,>rafia nunca existiu nos 

jornais da Paraiba (ate 1993) - o que isenta parte da culpa dos rep6rteres 

fotogTaficos - e que a decisa.o sobre qual a fotografia deve ser publicada 

nos jornais cabe ao editor geral e aos redatores de paginas. Como se vc, a 

exemplo da maioria dos jornais instalados no Nordeste do pais, a fotografia 

ainda possui um tratamento secundario. 

Esta hierarquia predominante na imprensa paraibana contribui 

significativamente para um fazer jornalistico pouco etico. Primeiro porque 

a vinculac,;ao de boa parte dos editores e redatores esta comprometida com 

assessorias parlamentares ou exercem funr;ao empregaticia em instituir;oes 

p\1blicas, e, segundo, porque o fotojornalismo no Estado ainda esta muito 

preso ao sensacionalismo m6rbido e/ou policial. 0 C6digo de Etica dos 

Jornalistas em seu artigo 4o do "Direito a lnformar;ao" cliz que: 

"a presta~·clo de informw,-clo pe!as instilui~·iJes 

ptib!icas, privadas e partil.:u/ares, cujas 

atividades produzem efeilo na vida em 
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sociedade, e 11111a ohriga(:cto social e no capitulo 

da Conduta Projissional, artigo 6" diz que "o 

exercicio da pn!fissclo do jomalisla e 11//1(1 

atividade de natureza social e de fina/idade 

fJ/Ihlica, suhordinado au presente Crldigo de 

Elica "40 

Qual seria a fun<;:ao social de fotografias publicadas nos jornais que 

explicitam e exploram a morbidez causada pela vio!encia cotidiana? Da 

mesma forma, qual a fun<;:ao social dos filtros previos a publica<;:ao de fatos 

que comprometessem os 6rgaos ou institui<;:oes a que estao subordinados 

como assessores de imprensa, editores e redatores'7 

Esta e, basicamente, a tragedia do fotojornalismo paraibano. 0 

proprio C6digo de Etica no capitulo da Responsabilidade Profissional do 

Jornalista, em seu artigo 13 diz que o jomalista deve evitar a divulga<;:ao de 

fatos: 

11 
• • com interesse de .favorecimento pessoal ou 

vantagens econcJmica.'l·; de curclter /ll(Jrbido e 

COJJ!rclrios aos valores hunwnos "
41 

Em rela<;:ao a letra "a" do artigo 13, a comprobabilidade de que 

alguns eclitores e redatores conseguiam publicar fotografias clas quais 

adquiriam favorecimento pessoal e vantagens econ6micas e muito tenue. 

Mas, estabelecer o vinculo atraves de assessorias ja e uma tarefa mais 

facil. Casos de eclitores de politica que tambem sao assessores de imprensa 

de senadores e cleputaclos feclerais pelo Estaclo cia Paraiba sao 

excessivamente comuns. 

No tocante a morbidez tao exploracla, a am\lise torna-se mais 

facilitada, haja visto que praticamente toclos os elias em que circulam os 

jornais locais, um aciclente automobilistico ou um assassinato sao 

4('COD!GO DE ETICA DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO BRASIL. Rio de Janeiro. l98G. 
41 CODIGO DE ETICA DOS JORNALISTAS PROFISSlONAlS DO BRASIL. Rio de Janeiro, l%G. 



enfocados com espac;os consideniveis reservados a fotografias. Estas 

fotografias enfatizam ao maximo a dramaticidade das cenas, as crucldadcs 

e as perversidades. Apcsar de nao ser taxativo em relac;ao a divulgac;ao de 

fatos "de caniter m6rbido e contn\rio aos val ores humanos", o C6digo de 

Etica dos Jomalistas sugerc como de bom gosto e prcservac;ao dos leitores 

e da socieclade em geral, que este tipo de fotografia seja cvitacla. 

A complacencia do C6cligo de Etica dos Jornalistas do Brasil nao 

impede que os editores e reclatores adotem uma postura de maior respeito 

pelo leitor e elimine o tradicional sensacionalismo m6rbido. Nos Estaclos 

Unidos, onde a imprensa e quase totalmente independente dos trusts 

economicos, 0 assunto relativo a publicac;ao de fotografias tnigicas e 

m6rbidas tem acontecido com fi·eqliencia, ao contrario do que acontece em 

nosso pais, e em especial, na Paraiba. 

Alguns casas mencionados no livro "Os Dcsafios da 

Comunicac;ao: Problemas Eticos", de John L. Hulteng, nos dao a idcia 

de como o fotojornalismo possui uma apreciac;ao mais scria nos Estados 

Uniclos do que no Brasil. Uma breve comparar,;ao entre dais casas de 

considerac;ao no tratamento de fotografias no New York Times e no 

Estaclo de Sao Paulo nos ciao bem essa iclcia: 

"No dia 11 de pmho de 1 Y63, a 

Associated Press enviou de Saigon uma dasjiJios 

noticiosas mais e.1pa11tosas jamais distrihuidas 

ate aquela epoca. Mostrava 11111 monte de 79 

anus de idade, sen/ado nunw ma em Saigo11, 

envolto em chamas. Ele derramara gasolina 

sobre si, e em seguida, calmwnente acendera um 

.f64oro. Os fot6grafbs .fbram alertados para o 

episr!dio com cmtecedencia; o monge p/anejara o 

suicidio, cm11o 11111 proteslo contra o regime 

entc7o em vigor 110 Vietnc( do Sui. A .fiito 

mostrava-u sen/ado ereto, as chama.1· ondeandu 

em sua volta e com u ros/o .fer enegrecido, 

claramenle visivel. 



Editores de toda a na,·c7o reagiram de vcinas 

11/Wieiras diante da fiJtogmfia c:hucanle. Algu11s 

a tt.mram em seusjomais, outros prmttwnente a 

arquivaram sem puhliccl-la. Comentclrios, al)iuns 

de prole.,·to, outros de louvor, fluiam para a AI'. 

A Sociedade Americana de Editores de Jornal 

reuniu seus memhros para discutirem sohre a 

foto e seu uso ... " Titrner Catledge, do New York 

limes - A foto do monge hudisla em chamas era 

inquestionavelmellle dramcilica e muilo superior 

cr media das fotos noticiosas. Os editores 

re.1ponsciveis pelo lahora!drio fotogrcifico do 

New York Times, no dia em que a foto fiJi 

processada, decidiram sem discordancia, 

rejeitci-la. Sua just(ficativa foi de que a foto era 

horripilante. Ten/amos a/raves dos anus seguir o 

antigo ditado de Adolph Ochs, de que tudo no 

New York 'limes deveria ser adequado c) mesa do 

cafe da manhcl, e essa foto, segundo nossos 

edt tore:.,·, era inconveniente. "42 

Com o jornal "0 Estado de Sao Paulo" o assunto tambern era um 

protesto politico bem atual e pedia o impedimento do Presidente da 

Rep(tbliea, Fernando Collor. A cena da fotografia passava-se no Yale do 

Anhangaba(t, em Sao Paulo, capital. No protesto que reunia as entidades 

organizadas da sociedade civil, a exemplo da UNE, centrais sindicais, 

Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras, a CUT espalhou em pontos 

estrategicos faixas pedindo o impedimento do Presidente e apontando para 

a neeessidade de uma greve geral dos trabalhadores. 

Como estavam situadas em pontos estrategicos, as faixas com 

dizeres "Chega de recessao, desemprego e fome" com as iniciais cia central 

em letras gmTafais ao !ado "CUT" quase nao deixavam margem para 

fot6grafos isola-las. As iniciais cia Central Unica dos Trabalhadores J~mtm 

cuidadosamente apagaclas por truques de laborat6rio. A soluvao 

encontrada pela editoria de 0 Estado de Sao Paulo para apagar os names 

42HULTENG, John L. Os Dcsafios da Comunica~ao: porohlcmas cticos. Florian61polis. Ed. da 

UFSC, I 990, p. 
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da CUT das faixas ganhou protesto da entidade no seu informativo de 

outubro de 1992. 

A comparar;;ao de casas distintos na lonna, mas similares no 

conte(tdo (protesto politico) tem como objetivo mostrar que, em bora nao 

publicando a fotografia em que o monge arde em fogo, os editores do New 

York Times preferiram poupar os leitores de um constrangimento 

"honipilante", apesar de considerar a fotografia "inquestionavelmente 

dramatica e muito superior a media das lotos noticiosas". Com o Estado de 

Sao Paulo, os interesses politicos/ideol6gicos se sobrepunham a etica, e a 

fotof,rrafia teve uma parcela nao publicada, fruto de censura e de truques de 

laborat6rio. 

0 caso de 0 Estado de Sao Paulo serve para evidenciar ainda mais o 

tratamento fotogn\fieo nos jornais cia Paraiba. Isto porque, mesmo com 

consideravel independencia em relar;;ao aos trusts publicitarios, seJa 

privado ou pttblico, o "Estadao" nao deixou de sobrepor a ideologia dos 

propriet<irios do jornal a etica profissional. Na Paraiba, alem dos 

posicionamentos ideol6gicos dos proprietarios dos jornais, a etica sucumbe 

perante a vontade politico/pessoal dos detentores dos poderes pttblicos. 
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A utilizayao de fotografias em alguns veiculos . de comunicayao 

impressa do Brasil ainda e bastante discutivel. Apesar cia existencia de 

manuais de redayao e de um pttblico leitor mais exigente, os criterios para 

a publicayao de uma fotografia sao pouco definiclos. 0 apelo dr<um\tico, o 

sensacionalismo, muitas vezes, arrebatam o espayo cia inf(mnayao. 0 que 

parece clistoar de declaray6es de eclitores de jornais publicaclas no Jornal 

ANJ (Associayao Nacional de Jornais): 

"0 principal crilerio de escolha de 

fotografias para a primeira pcrgina, segundo 

edit ores de jomais do Rio e de Stio Paulo, e o 

que 1111e a qualidade visual com o maior mimero 

de iJ?formcu;:Des puss/vel. "
43 

0 Manual cia Redayao cia Folha de Sao Paulo, traz indicayao das 

qualidades indispensaveis a fotografia, sintetiza que: 

"a foto editada com destaq11e e a prime ira coisa

muilas vezes a 1inica- ijlle o lei/or ve na pcigina. 

Se a foto e a legenda liverem ijllalidade, o leitm· 

poderci passar a dar ale/11,/tio aos litulos e ou/ros 

elemel/los da pcigina." 

"Sc7o CJIICIIfdades C.\SC/ICIWS do 

fotojomalisrno o ineditismo, o impacto, a 

originalidade e a plaslicidade. Em geral a Folha 

nclo //SCi lliO!!Iagens foiogrcificas, jolos 

recor!adas, inverlidm·, relocadas, ovais 011 

redolldas. "
44 

Apesar da intenyao de limitar os atributos para que uma foto seja 

publicada, o Manual da Folha ainda e muito generico. Se h<\ dificuldade em 

41JORNAL DA ANJ. Brasilia. maio de ~5. n" ~I. 
'"Manual de Rcda<;ilo da Folha de S<io Paulo. S:io Paulo. Ed. Folha de Sao Paulo, 1992 .. p.l44. 
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definir os criterios de publicay5es de fotografias em jornais de grande porte 

e de circulayao nacional, nos pequenos jornais de circulayao estadual estes 

criterios sao ainda mais dificeis, mcsmo se tratando de uma fase em que a 

imprensa, ou os que a fazem buscarem um jornalismo de responsabilidade 

social. 

Sobre a definiyao de jomalismo com responsabilidade social se fi1z 

necessaria percorTer tres fases vividas pela jornalismo, segundo John L. 

Hulteng. A primeira delas e definida como teoria autoritaria que teve sua 

lase aurea durante a fase absolutista de muitos paises e que buscava apoiar 

e beneficiar o Estado. 

Este conceito cedeu Iugar a uma nova forma de Jazer jornalistico e 

surge com a proliferayao das ideias liberais denominada de livre arbitrio. 

Esta forma do fazer jornalistico possui a caracteristica de fundar-se 

assertiva de que todas as vozes deveriam ser livres para serem ouvidas: 

" ... e quando vcirios JH!n/os de vis/a .fiJssem 

discutidos, o J!lihlico deveria ser capaz de 

discernir a verdade dcnlre as vciria.1· opinii!es. 

Deveria haver 11111 mercado aher/o de ideias: o 

governo deveria manler-.ve afastado, deixando 

que os vcirios graus de diferel/l.,:a entre a verdade 

e o erro di.1p111assem a alen\:<lo da conlllllidade. 

Fu11damentando esla teoria eslava a suposir,:clo 

de que o ptihlico /omaria decisDes racionais se 

livesse acesso a todas as ideias e fH!/IIos de 

vista. "
45 

A teoria do livre arbitrio parte do pressuposto de que todos tinham 

acesso aos meios de comunicayao, o que nao acontece. A teoria do livre 

arbitrio, portanto, padece de consistencia, e abre espa9o para um novo 

modelo a ser perseguido. Este modelo e denominado de jornalismo com 

responsabilidade social: 

41HULTENG, John L. Os Dcsafios da Comunicay;io: prohlcmas Cticos. Florian61polis. Ed. da 

UFSC. 1990, p. 23. 
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"Em re:·mmo, e.\',\'a responsahi/idade deve 

fornecer 11111 relato verdadeiro, equili!Jrado e 

I 
. 1 • . .. 46 

comp elo uas notlc/as. 

Resta para a teoria da responsabilidade social a definivao do que 

seJa socialmente responsavel. Os c6digos de etica, as leis de imprensa 

surgem nesta esteira para melhor definir o que e e o que nao e socialmente 

responsavel. Contudo, estes proeedimentos nao eliminam a possibilidade 

de tendenciosidade, apesar de estreita-los. 

Percebe-se, desta ri1pida passagem pelas v<irias fases do jornalismo, 

as diticuldades trilhadas para se chegar ao modelo atual de imprensa, que 

ainda esta muito Ionge de ser a ideal. Quanto as fases anteriores, a questao 

deixa lacunas ao mesmo tempo que tornam mais elaras as possibilidades de 

avaliavao 

0 tratamento jornalistieo e fotogratlco sabre a morte de .Joao 

Pessoa, em 26 de julho de \930, no jornal A Uniao, pocle ser enquadrado 

no que Hulteng classificou como de teoria autorit:!1ria. Prevaleceu a disputa 

entre as partes envolvidas em uma especie de duelo que lembra realistas e 

republieanos (em textos) em As Ilusoes Pedidas, de Honore de Balzac. As 

fotO!sTafias, como nao poderia deixar de ser, precisam ser analisaclas sob a 

6tica do jornalismo vigente. Afinal de contas e impassive! pesqutsar 

fotografias em jornal sem que seja levaclo em conta os textos: 

"A prova de que a j(Jtograjia jomalistica 

nclo !em Ill!/ mero valor denotalivo de 

represenlm,:clo da rea!idade e a sua relativa 

polissernia, o .facto de poder veicular ll/Jla 

relativamenle grande mulliplicidade de 

signijica9iJes. Um amontoado de desii'O(/OS tanto 

pode ser a representw,:clo de um cemiterio de 

auton{()veis como representar um acidente 

rodovicirio. Setn s11porte linguistico, uma 

.fotograjia Jomalistica tomar-se-ia quase 

'
16HULTENG, John L. Os Dcsafios <Ia Connmica10ao: porohlcmas Cticos. Florian6Jpolis. Ed. da 

UFSC, I 990, p. 25. 



enigmcltica. Dai a necessidade de 11111 

enquadramento verhal que tcm/ci pode ser dado 

pela !egenda como pelo titulo e pelo texto do 

artigo que a enquadra e /he reduz 

suhstancialmente as sign{/ica<:tJes potenciai . ..,·. "
47 

E impmiante analisar as foto~:,rrafias da decada d~ 30 do Jornal A 

Uniao e suas implicay5es polfticas e eticas dentro de um contexto onde 

incluem-se, inclusive, o jornal enquanto propriedade de um grupo ou 

pariido politico. Ao anahsar estes aspectos, torna-se mais evidente a 

possibilidade de compreensao do jornalismo praticado pelo jornal A Uniao 

dentro das fases estabelecidas por Hulteng e bem mais evidente. 

A Uniao, ainda em 1930, alem de jornal do governo era um jornal do 

Partido Republicano. Suas paginas estavam recheadas de elogios aos 

colaboradores do partido. 0 corpo redacional era escolhido pelo proprio 

Presidentc do Estado. Era um jornal em expansao onde as novas 

tecnologias cram logo incorporadas: 

"lvfodemizada, passo11 a ser impressa em 

.forma to reduzido, tamanho tahli!ide, o primitivo, 

estampando os primeiros titulo.\· de mais de um 

cmpo, em duas linhas, tendo circulado 110 dia 22 

de outubro de 1929 em edi(Xto e.1pecia/ de 22 

paginas, comemorativa ao 1" aniverscirio do 

governo, e iniciando a sua fase de 

/llelhoranlellfos 11/CI/eriais, pri ncipal!nellfe 

co/llposil;:tio em linotipo e impressclo em me/quina 

d I "48 
up ex, 

0 corpo redacional e os condutores politicos sabiam da impmiancia 

de um veiculo como a Uniao. As dificuldades do radio, em fasc 

cmbrionaria e a inexistencia da tclevisao faziam crescer ainda mais a 

importancia dos impressos, ao ponto de na ediyao de 04 de dezembro de 

1929. A Uniao se permitir a deixar transparecer a premeditayao de 

47RODRIGUES. Adriano Duarte. Comunica,ao c Cui lura- A cxpcricncia cultural na era da 

Infonna>iio. Lisboa. cd. Prcscnc;a. 1994. p. 125. 
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"influencia nos destinos sociais e politicos desta terra". 

A fotografia incorpora-se ao espirito modernizador de A Uniao. Ela 

tambem inteh'Ta lll11 arcabou9o de mudan9as tccnol6gicas e vai permitir a 

folha um carater mais realistico dos fatos tratados. Neste processo vao se 

desenrolar as mais duras a96es do grupo liderado pelo · presidente Joao 

Pessoa contra seus advers:irios politicos. Como 6rgao oficial de um partido 

(Republicano) e ao mesmo tempo de Governo, A Uniao inicia uma 

campanha de descaracteriza9ao contra os advers<\rios do Prcsidente do 

Estado. 

Entre estes adversarios, os names mzns atingidos sao os de Joao 

Dantas e o do coroncl Jose Pereira. Os familiares dos adversarios integram 

os alvos preferidos dos articuladores politicos de A Uniao. Os jornalistas 

emprestavam os dotes da escrita para alfinetar e alentar uma campanha 

difamat6ria que culminaria com a morte dos principais atorcs: Joao Pessoa 

e Joao Dantas. 

Pedro Vasquez em Fotografia: rcflexos c reflcxocs traz uma 

abordagem superficial das fotografias do movimento rcvolucion:irio de 

193249
. Do movimento revolucionario, segundo o autor, a impressao que se 

pode ter e de que tudo nao havia passado de um grande espet:iculo. Os 

atores cstavam sempre com sorrisos. Vasquez avalia que as fotos captam a 

ausencia de medo e de dar que dcveriam cstar presentes nos combatentes 

que circulavam pelas ruas de Sao Paulo. 

Esta analise de Pedro Vasquez e particularmentc interessante porque 

se assemelha em muito as realizadas no pcrioclo de beligerancia instalaclo 

na Paraiba no governo de Joao Pessoa e que tcve scu auge, pclo mcnos 

local, em agosto de 1930. As fotos cia Campanha Constitucionalista 

analisadas por Vasquez possuem o mesmo carater clas realizaclas e 

4l:(MARTINS, Eduardo. A Unifto- Jornal c Histbria da Paraiha: sua cvohu;au ~nlfica c editorial. 

Jm\o Pcssoa, Ed. A UnWo. 1977, p. 41. 

"VASQUEZ, Pedro. Fotografia: rctlcxos c rcflcxiics. Silo Paulo,L & PM. 19XG. p. 54. 



publicadas em A Uniao. Sao fotos em que obras estao impedidas de serem 

concluidas ou mesmo de carater duvidoso, como as que fazem menyao aos 

pendores do cangayo dos inte~:,>-rantes da familia do coronel Jose Pereira. 

Vasquez chega a aventar a possibilidade de uma revoluyao scm 

tiros, com base nas fotografias. No jornal A Uniao nao e diferente: 

nenhuma vitima, de qualquer dos !ados foi fotografada e publicada. Afora a 

foto, como ja dissemos, de carater duvidoso em que mostra familiares do 

coronel Jose Pereira em trajes semelhantes aos utilizados par cangaceiros 

( cartucheira cruzando o peito e espingarda na mao), nenhuma outra indica 

que o Estado passava por guerra civil e estava sob ameaya de ter um dos 

seus municipios independentes. 

Apesar da ausencia de beligeriincia nas pagmas de A Uniao, a 

utilizayao de fotografias com vies politico e evidente. Prevalecia a voz do 

dono ou chefe politico. Etica era um assunto distante. Guidot e Alexandre 

de Rubempre cram presentes, quer em textos, quer em fotos. Se esta ou 

aquela imagem nao cram claras por si s6, o corpo redacional era 

competente o suf!ciente para torna-las e molda-las aos interesses do 

governo do Estado. 

Neste ponto especifico, cabe uma especulayao sabre como seria a 

utilizayao de fotografias durante a fase em que Balzac escreve As Ilusoes 

Perdidas. Nao seria da mesma forma em que A Uniao veio a fazer durante 

o periodo de beligeriincia entre .loao Pessoa e os partidarios de Jose 

Pereira? 

A especulayao e necessaria e os resultados mostram que em 

deten11inado trecho do livro de Balzac ha uma especie de anunciayao do 

que poderia ser feito com a imagem de quem desagradasse os detentores 

dos jomais. 0 dialogo registrado durante o jantar na casa da personagem 

Coralia nos dao est a dim en sao. 



As vantagens proferidas pelo diplomata alemao em rclavao aos 

franceses fazem exaltar os jornalistas do jornal republicano. As amcayas 

fcitas ao diplomata alemao, tendo como base o jornal, nao difere dos 

metodos utilizados na decada de 30, em A Uniao. Blonde!, Fino!, Tissot, 

Cl<'mdio Vit,'110n, Lusteau e Rubempre cram muito presentes nas paginas do 

tambem republicano A Uniao. 

A forya do jornal perante as massas e uma cspecic de profecia de 

Balzac: 

"-Nunca e sem medo que ceio COlli jomalislas 

.franceses- disse o diploma/a alemiio com uma 

honomia calma e digna, olhando para !ilondet 

que havia vislo em coso da ( 'ondessa de 

Mont comet.- Hd uma .fi'ase de Hliicher wja 

rea/iza~iio eshl a cwgo dos senhores. 

-Que.frase e? perguntou Nathan 

-Quando 1:!/iicher chegou ale as altums de 

Montmartre com Saacken, em 1 IJ 1-1 (perdoem-me 

se os lra/1.\porto a esse dia ./(llal para us 

se11hore.1), Saacken, que era hmtal, disse: 

'Vamos queimar !'uris!' 'Niio far;o tal, a f<i'Wu.;a 

hd de morrer llaquilo!' , re.IJHmdeu H/iicher, 

mostrando esse grande cd/lcer que vmm 

es/endido a seus pCs, ardente e fumegante, no 

vale do sena. Bendigo a Deus por nc'io haver 

jomais em meu pais -culmi11ou o mi11istro, apris 

uma pausa. -Ainda nclo voltei a mim do terror 

que me cau.•;ou es.\'e homenzinho de chapdu que, 

aos dez w;os, possui a razdo de um velho 

diploma/a. Assim, es/a ;wile, parece-me que ceio 

com leties e pan/eras que me fazem a honra de 

aveludar as pala.1·. 

-E1·tcl claro -di.1se IJiondet- que poderiamos dizer 

e provar a Huropo que Vossa L'xcelencia vomitou 

wna serpenle esta noile, que e/a esteve a ponto 

de murder a Srta. 7illia, a mais linda de nossas 

hailarinas, e sohre isso /ecer comenhlrios sohre 

Eva, a Bih/ia, o primeiro e o ;//limo pecado. Mas 
·1· I . I . d "50 

/!'CIIl(j/11 IZC!-Se, 0 SC/1101' e IIOSSU 10,\fJC e. 

"'BALZAC. Honore. llusfics Pcnli<las. S~o Paulo, Abril Cultural, I Y78, p. 174. 



As ameas;as de Blondet ganhariam ainda mais refors;o com a 

patiicipas;ao de outros jornalistas. 0 di<\logo passa a ganhar propors;oes de 

profecias quando o campo politico da utilizas;ao do meio impresso passa a 

ser aventado: 

"-Seria Jivertido- Ji.1se Fino!. 

-Fariamos imprimir Jissertar;Des cientijicas sohre 

todas as serpentes enconlradas no corar;tiu e no 

cu1po Jiplomrltico -disse Lousteau. 

-Poderiamos ate moslrar 11111ct serpenle q11alquer 

nes/e .frasco de cerejas em ag11ardente -disse 

Vemo11. 

-Os senhores mesmos acabariam por acreditar -

disse Vignon ao diploma/a. 

-Senhores, nilo levan/em suas garras 

adormecidas -pediu o Dllqlle de Rhetore. 

-A iJ~fluencia e o poder do jornal estlio ape1ws 

em sua aurora -disse Finot. -0 jornalismo estti 

1111 illfilncia, lui de crescer. Tudo, daqui a dez 

anos, lui de depender da publicidade. () 

Pensamento tudo iluminani, e e!e ... 

-Her de 111do crestar -inlerrompeu Blonde!. 

-1~ 1111/CI ji·ase -disse Clci11dio Vignrm. 

-Fani reis- conliiiiiOII L11slect11. 

-Desfimi 11111/llll'l[llias- disse o diploma/a. "51 

(grij{J 1/USSO) 

A influencia dos jomais, a possibilidade de fazer e desfazer 

monarquias e a especulas;ao de mostrar serpentes em t!·ascos de viclro -sc a 

foto~:,rrafia ja existisse amplianclo ou obscurecendo a vi sao das mass as- ciao 

os inclicios de que a ira de Balzac para com a imprensa nao era gratuita. 

Ser persona nao grata para algum veiculo de comunicas;ao pocle fazcr 

sentir as mesmas aflis;oes experimentadas pclo diplomata alemao. 

As queixas de Joao Dantas para com o jornal A Uniao teriam 

basicamente a mesma origem. 0 .lorna! ampliava as clivergencias entre 

velhos parceiros politicos. Expunha feridas que nao cicatrizariam senao 

com a morte de Joao Pessoa e Joao Dantas. 

51 BALZAC, HonorC. Ilusiics Pcrdidas. Siio Paulo. Abril Cultural. I nx. p. 174 



A disputa que marcou o distanciamento do velho e novo 

eoronelismo em 30 refletia todas as especulayoes feitas por Balzac hi1 clois 

seculos passados. A Uniao passou a atuar como o jornal dcscrito por 

Claudio Vignon, na continuidade da conversa ocorrida do jantar cia casa de 

Coralia 

"-Blonde! /em radio -disse Ckludio Vignon. -0 

jornal em vez de ser um sacerdc!cio, lornou-se 11/TI 

meio para os partidos, e de 11111 meio passou a ser 

IIIII negilcio. Nao /em fe nem lei. '/(xlo jornal e, 
como disse Blonde!, llllla loja Ol!(le se ve11dem ao 

p1iblico palavras da cor que desej(l. Se houvesse 

um.Jonwl dos corcundas, haveria de provar noile 

e dia a beleza, a bondade, a necessidade das 

COI'Cl/Jidas. Um jornal llclO e .feilo para 

esclarecer, mas para lisonjear as opinirJes. Desse 

modo, todos os jomais seriio, denim de a/gum 

tempo, covardes hipr!critas, infcunes, mentirosos, 

assu.1-sinos. lvfatadio as ideias, os sistemas, os 

lwmens, e, por isso mesmo, htio de tornar-se 

.florescenles. Teriio a vantagem de todos os seres 

penscmtes: o mal sedifeito sem que ninguem seja 

o culpado. eu serei -eu Vignon -, voces seriiu, tu 

Lousteau, 111 !J/ondet, 111 Fino! -Aristides, PlatcJes, 

CatDes, homens de P!utarco, seremos todos 

inocentes, poderemos lavar-nos as nnlo de toda a 

il!fiimia. "
52 

A utilizayao das fotografias no periodo em que se deu o confronto 

entre Joao Pessoa e o coronel Jose Pereira deve ter a uma leitura com base 

nas especulayoes feitas por Balzac. Claro que os exageros clevem ser 

ponclerados, mas o contexto do jomalismo autoritario e evidente. 

A atualidadc de Balzac reside nas forma de tratamento 

jornalistico relatado por Vignon. Quanto as fotograf!as, cstas vao se 

encaixar neste forma de tratamento, nao podenclo em hip6tese alguma ser 

analisada fora do contexto jornalistico de 30. 

"BALZAC, Honore. Ilusiics Pcnlidas. S:lo Paulo. Abril Cull ural. In~. p. 175. 
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FOTOGRAFIA E MANIPULA(;AO 

Os criterios de realismo herdados pela fotografia vao proporcionar 

aos veiculos de comunicac;ao impressos, a possibilidade de "insut1ar" 

varios sit,rnificados a uma mesma fotografia. As formas mais comumente 

percebidas tem como base o retoque no laborat6rio fotografico (apagando 

ou acrescentando detalhes a imagem), 0 posicionamento de camera do 

fot6grafo, a restri<;ao do trabalho do reporter fotogratlco atraves da pauta, 

e, a utilizac;ao de palavras ( textos) que possam dar margem a 

interpretac;6es varias a mesma fotografia. 

0 retoque aeompanha a pratica fotografiea desde os seus 

prim6rdios. lnventado pelo alemao Franz Hampstangl, em 1855, o retoque 

causou sensac;ao em exposic;ao realizada na Franc;a. A partir da invenc;ao 

das objetivas anastigmaticas (tais objetivas ressaltavam com maior 

precisao, as mint1cias contidas no rosto fotografado a exemplo de sardas e 

rugas), o retoque ganhou impulso a ponto de descaracterizar por completo 

o rosto de parcela cia clientela: 

"Ah.i u senhur Jesejava 11111 re/rato 

semelhanfel Devia 12-/o dilo. Nclu pudiamos fer 

adivinhadul "53 

Este tipo de procedimento tem sido largamente utilizado com tins 

diferenciados. Stalin, ao assumir o poder cia ex-Uniao Sovietica ap6s a 

morte de Lenin, para apagar da memoria e da hist6ria ofieial sovietica, 

recomenda que sejam retiradas das imagens fotografkas p6s-revoluc;ao, 

alguns de seus adversarios. A foto mais marcante desta fasc de expurgo de 

imagens da-se com Trotsky. Ele foi, durante toclo o periodo em que Stalin 

"FREUND, Gisclc. Fotografia c Socicdadc. Lisboa. Comunica<;<1o c Linguagcm. I ~X~. p. 75 



dominou a ex-URSS, literalmente apagado. Numa dessas fotos em que 

aparecia ao !ado do ptllpito em que Lenin discursava, durante muito tempo 

havia deixado de existir. 

Mais recentemente, os jornais "Estado de Sao Paulo" e "Jornal da 

Tarde" utilizaram-se do mesmo procedimento caracteristico do retoque. 

Par ocasiao de uma manifestayiio ptlblica pelo impeachment do ex

presidente Collar encabeyado pelo movimento "Etiea na Politica", 

realizado no Vale do Anhangabat1/SP, em 29 de setembro de 1992. A 

Central Unica dos Trabalhadores protestou contra os retoques que 

apagaram das faixas as iniciais CUT e a convocayao para Greve Geral que 

estavam colocadas par tras e ao !ado do palanque annada, da scguinte 

forma: 

"Levando ao pe da letra sua atua/ campanha 

puhliciliiria, o .lorna/ da '/cwde, agindo au estilo 

stalinista, muti/ou material .f!Jtogrclfico e tirm1 

/ogotipo da Central (Jnica dos 'fi"aha!hadores de 

suas paginas. Seu avo, () EYtado de sao Paulo, 

seguindo os mesmos JXlssos, fez o mesmo. 

Confira se voce ncio acreditar, nas edi(:c)es do 

dia 30 de setemhro de /992 . .!7' pagina 16, 

mostrando o viaduto do Cha, desapareceu o 

/ogotipo da CUT que ocupava dois e.1pw,;os IW 

faixa onde se !&: "Chega de recesstto, 

desempregu e .fome. Impeachment nel/e ". Jci na 

pagina 5, do suplemento e.1pecial, um 

providencial e milagroso clarclo fez tamlu!m 

desaparecer o logotipo da CUT No sisudo 

Estadc/o, mostrando o piihlico que ocupava, na 

ve.1pera, o Anhangabmi, na capa do caderno 

Cidades, o logo CUi; que apareceu nas 

televi.w)es e jornais do mundo todo, 

simplesmente foi defenestrado. l<epetindo o 

hordao do pr6prio jornal: () QUJ~ SD?.A QUE 

VA! SAIR AMANHA NO .IT? E no Estadao 

tamben11 Sera que os dois dicirios ainda vlio 

.fa!ar em l~TYCA? Vamos esperar. "
54 

54JORNAL DA CUT Sao Paulo. Sao Paulo, sctcmbro de 1992. 
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A ingenuidade inicial do retoque fotot,'T<\fico, que almcjava atingir a 

simpatia do burgues, potencial consumidor das imagens de cntao, com a 

subtra<yao de elementos que compunham a fisionomia e que cram 

indesejaveis, aos poucos cede Iugar a lllll tratamento de cunho ma1s 

politico e ideol6gico 

Na imprensa, este tipo de artificio (retoque) e utilizado muitas das 

vezes para ampliar ou minimizar efeitos que poderiam trazer determinadas 

fotografias. 0 exemplo citado envolvendo os jornais "Estado de S. Paulo" 

e "Jornal da Tarde" convergem para um vies ideol6gico fimdaclo na ]uta de 

classes -no caso do retoque que excluiu a convoca<yao para a greve geral e 

as iniciais cia CUT, maior central sindical de trabalhadores do pais. 

Canclini observa com muita propriedade que a 'verdacle' da foto nao 

esta contida nela, e sim depende de todo um conhecimento contextual e 

das rela<yoes de sua produ<;ao e divulga<yao: 

"i(;da discussc/o sohre a idcologia de 

uma mensagem f(;togrcrjica deve situcl-!a no 

lecido de re!m;6es que a toma inteligivel. Em 

toda comunicar;ao fotogrcifica deve co/ocar-se a 

relw,:clo entre o que o Wlfor quer dizer, os 

tecursos lingiifs'lico.v de seu meio e os crldigos de 

verossimilhanr.:·a e legibilidade de seus 

receplores. "55 

E interessante nessa proposta de Canclini o que diz respeito a 

legibilidade dos receptores. Isto porque, mesmo tendo conhecimento dos 

fatos que geraram uma imagem fotografica, a distancia do local onde se 

cleu a capta<yao da imagem deixa um vacuo onde as possibilidades de 

manipula<yao no laborat6rio fotogri1fico sao infindaveis e podem insuflar 

significados segundos ao fato captado pela pelicula sensivel. 

Neste sentido, a imprensa de massa joga todos os seus trunfos na 

""CANCLINI. Nestor Gt1rcia. Fotografia c ldcologia: Juga res comuns in Comunicar;;lo c Socicdadc n() 

9, S<lo Paulo. Ed. Cortez, CNPq, MIS, 1993, p.IGI 



isens;ao, objetividade e universalidade, procurando afastar-se do bojo em 

que esta inserida; ou seja, cia ideologia dominante. Arlinda Machado va1 

abordar a questao de forma bastante eloqC!ente: 

"De fit to, para que a ideologia domittan/e possa 

aparecer como dominante, ou seja, para que ela 

se imponha como sistema de representw.;iio de 

toda sociedade e niio de unw classe em 

particular, ela niio pode se mostrar como 

ideologia. Aqueles que fr;rjam a ideolofiia 

dominallle se dizem e se julfiWII fr;ra de/a: a 

imprensa se diz 'oi?Jeliva', a religiclo se diz 

'universal', u sistema politico se diz 

'democrcltico', a instituir,:clo juridica se diz 

'ifiualitclria' e a produ~clo intelectual se diz 
' · ~·· I tt56 
CIC/If! /CCI ... 

Como se percebe, a imprensa de massa sempre procurou trilhar os 

caminhos da isens;ao. A fotografia, por ela absorvida desde o seculo 

passado e com os criterios de realismo quase inquestionaveis pelo senso 

comum, respalda ainda mais a 'universalidade e objetividade'. 

A utilizas;ao da fotografia com fins politicos-propagandisticos nao e 

recente. Ainda no seculo passado, o fot6grafo Roger Fenton registra, sob 

encomenda do governo Britanico, uma guerra onde seus atores parecem 

estar em um piquenique de um fim-de-semana. A ideia de fotografias que 

parecessem asssepticas surgiu como formula para evitar protcstos e 

propiciar calma aos familiares dos soldados britanicos que combatiam na 

Crimeia. 

Fenton maugura o que, mais de um seculo depois vma a fazer a 

Rede de Televisao CNN na guena do Golfo, quando o governo iraquiano 

resolve invadir o territ6rio K waitiano sob a alegas;ao de estar retomando o 

que sempre foi seu de direito. A intervens;ao dos aliados em favor das seis 

sr,MACHADO, Arlinda. A llnsiio Espccnlar: introdu~iio ,·, foto~rafia. S:lo Paulo, Ed. Brasilicnsc/ 

FUNARTE/Instituto Nacional de Fotograiia, 1984. p.l5. 



familias que dominam politicamente o Kwait tem como base a formula de 

Fenton: os bombardeios rcalizados em Bagda, por norte-americanos, 

ingleses e pilotos da Forya Aerea da Ar<'tbia Saudita, foram registrados 

como "cir(trgicos" (precisos), "asscpticos" (limpos) e pouco perigosos 

como em jogos de video game. A rede de TV estava sempre a sugerir que 

nos alvos atingidos haviam apenas armas quimicas e nucleares. Para a 

CNN, os civis estiveram a salvo. 

Outra forma de utilizayao politica deu-se com o movimcnto dadaista: 

"EI Terminofotomonlaje, sin embargo, no 

file inventado has/a el final de Ia primera 

guerra mundial, cuando los dadaistas 

berline.ve.\· necesilaran un nomhre para 

denominar Ia nueva lecnica de introducir 

fotografias en sus obras. "
57 

A principia, o termo fotomontagcm sw·giu em um contexto artistico; 

mas, logo em seguida ele passaria a integrar peri6dicos e cartazes nos 

movimentos politicos da Europa e Rttssia: 

"Durante Ia guerra civil e.1pailo/a, tanto 

los .fi'anquistas como los republicanos hicieran 

carteles a base de montajes (3-1, 1 22); tambem 

los ji:tscistas italianos los utilizaran 

ampliamente durante Ia epoca de li1usso/ini 

(32). Peru no puede sorprender que el 

jiJtonwnta;e sea e.1pecialmente crfin a Ia 

izquierda politica, pues es 1111 medio ideal para 

dar expresic!n a Ia dia/ectica marxista. 

!ndudablemenle quien lo utiliz1! de .fimna mcls 

brilhanle file Heartfield, primem contra Ia 

Repiih/ica de Weimar y fuego para reflejar Ia 

terrible ascencir!n del fi:1scisnw y de Ia 

dictadura de Hitler. "
58 

Ao fazer tal abordagcm, Ades eonfere com prccisao a utilizayao 

politiea e ideol6gica da fotografia manipulada. No entanto, ele comete o 

17 ADES, Daw. Fotomontage. Barcelona. Boch Casa Editorial S.A, I Y77. p. 13 
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equiVOCO de afirmar que a fotO-ll10!ltagem C Ul11 111CIO ideal para dar 

expressao a dialetica marxista. Isto porque a forma encontrada pelos 

marxistas procurava clarificar as ideias, os ideais, atraves de 

fotomontagens que se cxplicitavam como "ajuste". 

No caso da utiliza<;:ao de fotomontagens de empresas de 

comunica<;:ao de capital abetio, as tmcagens nao sao explicitadas em quase 

totalidade dos casos em que interesses politicos estao em jogo. Neste caso, 

se faz interessante para este tipo de empresa o pouco questionamento do 

pttblico com rela<;:ao as imagens fotograficas; ou seja, "a foto nao mente". 

Para esclarecer sobre as possibilidades de fotomontagens e importante 

observar a cita<;:ao contida no livro "Fotomontaje": 

"Por otra parte, Sergei li·etyakov, 

escribiendo e/1 1936 sobre John Heartjield, 

tonu) 111/ct post11ra Jistinta: 'Es importa11te 

seiialar que 1111 fi;tomontaje no tiene 

necessariamente (jlfe ser wn molllc~je de fo!O.\'. 

No: puede ser fiJto y texto (grifi; nosso), .fi;to y 

color, .{<;toy Jibujo. "5
Y 

Fugindo ao circulo das manipula<;:5es arquitetadas no laborat6rio 

fotogn'tfico, pode-se afirmar que o papel desempenhaclo pelo rep6tier 

fotogn'tfico e de fundamental importancia e pocle contribuir em muito para 

refor<;:ar a distoryao da leitura da foto,grafia. 0 primeiro grande fot6grafo a 

utilizar tais pn'tticas foi o pr6prio "pai" do fotojornalismo moderno, Herr 

Doktor Erich Salomon. 

"Publicar fi;tograjias Jitas '.mere/as' 

torna-se uma Jas atrw;:Des da 1111prensa 

ilustrada. /vias quando e verdadeiramente 

impossivel fcrze-lo, publicam-se fotografias 

'ultra-secretas' que foram cuidadosamente 

encenadas (.1·igneusement po.w!e.1). Sob o titulo 

"ADES, Daw Fotomontagc. Barcelona, Boch Casa Editorial S.A, 1977. p. 13. 

"ADES, Daw. Fotomontagc. Barcelona, Boch Casa Editorial S.A. 1977. p. 09. 
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'As primeiras j(Jtograjias jamais feilas 110 

interior das sa/as de Jogos do Cassino de 

111/onte-Carlo', Salonwn puhlica em ahril de 

/929 uma .w!rie de imagens que, todas etas, 

tinham sido posadas. A direr;ao do Casino ntio 

queria pennitir, de modo a/gum, que se 

tirassem fotograjias cis celehridades que ali 

jogavam mas ntio ohstmi a que os seus 

empregados posassem quando as sa/as de jogo 

estavam aindafechada.l: A destreza de Salomon 

consistia em dar tan/a vida cis suas imagen.1· que 

etas pareciam fer sido rea/mente arrehatadas ci 

vida. () Jnih/ico nc/o podia distingiiir entre o 

verdadeiro e o .fa/so, e a atrar;iio da revista 

ilus/rada consistia em imprimir fotogrc!fias 

sensacionais. Evtas eram.fahricadas, se preciso 

fosse. "
60 

Na explanas;ao de Gisele Freund, Erich Salomon nao deixou de cair 

na armadilha de "fabricar" fotografias atraves de poses e encenar;oes. Ele 

havia propiciado um t,•rande salta qualitativo ao fotografar pessoas em 

interiores sem que elas se dessem conta. Sua proposta estava calcada em 

opmiunizar a emor;ao das cenas de seus autores, mesmo que para isso 

tivesse que deixar em segundo plano uma melhor precisao da imagem 

atraves do foco. 

Nesta epoca, 1928, OS avanr;os tecno16gicos do aparato fotograJico 

permitiam que os fot6grafos robustos, dotados de pouca sagacidade, 

fossem substituidos juntamente com seus flashes a base de magnesia par 

fot6grafos audaciosos com equipamentos fotograficos menores e ma1s 

!eves e com objetivas de grande luminosidade: 

"Um aparelho des/e tipo constituia uma 

grande novidade. A Ermanox era pequena e 

ligeira, e 1111111hla de uma ohjectiva F:2, de uma 

novidade excepcional para a epoca. Mas para 

ohter sucesso nas .fotogrqjias tiradas em 

interiores, era ainda preciso recorrer a p/acas 

de vidro, uma vez que elas cram muilo mms 

6°FREUND, GisC!c. Fotografia c Sncicdadc. Lisboa, Comunica<;<lo c Linguagcm. llJX!J. p. IIIJ. 
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senslveis do que o ... ; .fllme ... ; existentes, e a um 

apoio para ccimara. l'ara ohter um resultado 

sati.ljittr!rio era necesscirio, j!ara mais, proceder 

ci revela(xlo das placas em hanhos e.1peciais. A 

profw](/idade de campo era de tal modo 

limitada que era preciso medir as distcincias ao 

cent !metro. Mas apesar de todas est as 

diflcu/dade.\, as primeirasjiJtograj/as scm .flash 
. I .I • . .. 6} 

tiii'/({111-Se tomauo fH!SSJVCJS. 

Os conseqi.ientes avans;os tecnol6gicos proporcionaram ainda aos 

fot6grafos um poder de interferencia muito t,'Tande sabre objetos e cenas 

fotografadas. 0 facil manuseio dos ja pequenos e !eves equipamentos 

pennitiram maior deslocamento dos fot6grafos, facilitando assim, uma 

escolha mais apropriada clos <'ingulos de tomada de cena no intuito de 

conferir um grau ainda maior de credibiliclade aos seus registros: 

"A !guns fiJtr!grafos mais sensiveis ao 

poder devastador da ccimara souheram perfiu·ar 

a armadura da pose, na medida em que 

passaram a exihi-la nc'io simp/esmente conw 

tdcnica represenlativa inocente, mas cotno 

mecanismo ref/ylffvo que induz uma 'leilura' 

positiva do referenle. •·(;] 

Arlinda Machado ehega a tal conelusao ap6s diseordar de Susan 

Sontag quando esta afirma que o ato de fotografar e basicamente tml ato de 

nao-intervens;ao. 

"Para que seja possive! detectar a/guma 

verdade nos sinai.\' que a pelicu!a registra e 
preciso, antes de se perguntar o que estci 

represe/1/ando, colocar-se a questc'io: por que as 

coisas estao representadas de determinada 

maneira? "
63 

Este tipo de questionamento feito por Machado nos leva a perceber 

o quanta depende o registro fotognifico de quem opera a camera. Um 

61 
FREUND, Giscle. Fotografia c Socicdadc. Lis boa, Comuuica<;<io c Linguagcm. 1989. p. 115. 

62MACHADO, Arlindo. A llus:io Espccular: introuu~:io :\ fi>tograt'ia. S;io Paulo. Ed. Brasilicusc/ 

FUNARTE/Instiluto Nacional de Fotogralia. 1984. p.57. 
1
;
3MACHADO. Arlinda. A llusiio Espccular: introdu~iio i1 fotografia. SJo Paulo. Ed. Brasilicnsc/ 

FUNARTE/Instituto Nacional de l'otogralia. 19Xcf. p. 57. 
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fot6grafo, qualquer que seJa, nao opera seu equipamento apenas 

mecanicamente. Ele vai registrar cenas e objetos com base na sua visao de 

mundo. 

Sabre este aspecto e importante salientar o registro feito par Nadja 

Pereb,rrino: 

"Jean lv!anzon fiJi 11111 meslre do uso 

conscienle da linguagem fiJ!ogrcijica. Suas 

imagens indicam uma clara intervem;iio do 

.fo!r)grafo na captac;clo dofa!o, com reporlagens 

que r~fle!em montagens e encena~.;·Des que 

conslruia com hase na mmtipuk1~.;:ao de 

pmcedimen/osfonnais, utilizados para n:fim,:ar 

o carciter opinalivo IJUe conjeria ao seu 

lraha!ho. "
64 

0 uso consciente da linguagem fotogratlca reforya a ideia de que tal 

procedimento ajucla ao reporter no que diz respeito ao poder de 

interferencia que exerce sabre a cena fotografada. Contudo, os fot6grafos 

que nao tem dominio da linguagem fotogn1fica nao deixam de colocar-se 

ideologicamente sabre os acontecimentos que registram. Seus 

posicionamentos s6cio-politico-culturais estarao sendo exercidos da 

mesma forma, mesmo que inconscientemente. 

As possibilidades de interferencia do fot6grafo em rela<;:ao aos seus 

registros pas sam despercebidos pelo pt'tblico que ve a fotografia justamente 

porque este desconhece, em sua grande maioria, as etapas que sao levadas 

a efeito para concretiza<;:ao. 0 grafico construido por Boris Kosso/'5 torna 

clara o processo de origem da fotografia. 

Percebe-se com o grafico construido por Kossoy ( figura3) o poder 

de interferencia, filtragem, exerciclo pelo fot6grafo. A ele -grafico- juntam

se ainda dois filtros quando o processo esta inserido na proclu<;:ao 

fotojornalistica: um ja mencionado no inicio deste capitulo, que diz 

6
"
1PEREGRINO. Nadja. A Rcvolul'iio da Fotorcporlagcm. Rio de Janeiro. Da;.ibao. Agil. I~~ I. 

pp.So. 87. 



respeito a pauta; e outro, que esta centrado na cscolha da foto 'ideal' para 

ilustrar as materias a serem publicadas. 

0 ATO 00 REGISTRO FOTOGnAFICO 

(o processo om que uma fofogrnl!a tern SlJa origem 

nurn espe.cftlco MOMENTO HIST6RICO) 

.,, 
v'~>,.o.,. ---~---

L
A pauta (filtro previa} nos jomals limita a possibilid<~dc 
de assuntos 

A cscollw tla "mcllwr" foto a scr publicada (filtro 

posterior) 

Figura 3- Grajico cunstruido por Kossoy, com a adil,:i'io de d01s componentes que integram o 

processo de capta~·cio de imagens para publica~·c7o emJornais: a paula c ediyc7o da "melhor 
fi;/() ... 

Este tipo de escolha tambem reflete ideologicamente a postura da 

empresa. A equipe de editores escolhida pelos proprietarios da empresa 

jornalistica, invariavelmente, ret1ete o pensamento dos acionistas. Portanto, 

a publica<;ao de uma determinada fotografia na imprensa e o resultado das 

rela<;5es de poder e visao do mundo dos agentes produtores da informa<;ao. 

Esta conclusao ganha maior amplitude quando pcrcebemos que um 

mcsmo ensaio foto~:,rrafico reccbe tratamentos diferenciados. Gisele Freund 

aborda com clareza este aspecto de interesscs para a publica<;ao de 

fotografias ao relatar: 

"Tive essa experiencia logo nos inlcios da 

minha carreira. Antes da guerra a compra e 

65KOSSOY, Boris. Fotografia c Histc\ria.Silo Paulo, Ed. Atica, 1989, p. 25 
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venda de titulo.\· na IJO!sa de Paris passava-se 

ainda ao ar livre, soh as arcadas. Um dia.fiz ali 

todo IIIli conjuntu de fiJ/ogrcrfias lomando como 

a/vu IIIli agenle de ccimhios. Ora sorrindo, ora 

de mslo angustiado, enxugando a sua face 

rotunda, ele exortava as pessoas com ges/o:·; 

amplos. Enviei essas imagen .. ; a diver . ..,·o,,· 

i/ustrados eumpeus sub · o titulo anc)dino: 

"lnslan!clneus da Bu/sa de !'aris". A/gum tempo 

mais tarde recehi uns recor/es de 11111 jorna/ 

be/ga, e qual nZio foi o meu e.1pwtto ao 

descohrir que as minhas.fi;tograjias tinham sido 

cu/ocadas sohre uma manchete que dizia: "Alta 

na Bo/sa de Paris, as acr.:r1es alingem um pre~YJ 

fahu/oso". Grar.;as aos subtitu/os engenhosos, a 

minha pequena e inocenle reportagem adquiria 

o sentido de IIIli aconlecimenlo finanr.:eiro. 0 
meu e.\fHII!Io quase deu em sufocar,:clo quando 

enconlrei, alguns dias mais tarde, as mesmas 

imagen.1· 1111111 joma/ a/emZio soh o titulo, des/a 

vez, de 'l'cinico 11a Bo/.m de Paris, as fi;r/imas 

ahalem-se, mi/hares de pes.mas es/Zio 

arruinadas'. "66 

0 coment<irio de Freund sobre a utilizayao de fotos realizadas por 

ela e que viriam a ter diferentes enfoques em jornais da Europa vem a 

corroborar com as afirmayoes de Barthes, logo na introduyao do artigo 

intitulado "A mensagem fotognifica". Roland Barthes vai descrever com 

muita propriedacle os varios caminhos que percorre uma fotografia ate a 

sua ecliyao: 

"A jiJtografia de 11nprensa e uma 

11/CI/SC/gem. A /ota/idade dessa 11/e//sagem e 
ccmslituida por 11111a fimle emissora, 11111 canal 

de traii.\'JJli.\·stw e um meio receptor. A fon/e 

emissora e a reda~·ao do .Joma/, o grupo de 

tecnicos, de111re os quais tms hatem as j(;tos, 

outros a escolhem, a comprJern, a tratam, e 

oulros ell/ill! a inlitu/am, preparam uma 

I .I I ""' egenua parae a e a comentam. 

"FREUND, Giscle. Fotografia c Socicdadc. Lisboa, Comunica<;:lo c Linguagcm. 19X9. p. 154. 
67 BARTHES, Roland. A Mcnsagcm Fotogritfica, in.Tcoria !Ia Cultura de Massa. LIMA. Luiz 

Costa (org.). Paz c Terra. Rio de Janeiro. 19X2. p. 303. 



Todo o percurso f'eito por uma fotografia, a tomada de posu;ao 

( escolha do angulo e momenta do clique), seus tratamemnto pelo corpo de 

tecnicos que compoem o jornal dao os ingredientes para a possibilidades 

para que se exerr;am alguns filtros ideol6gicos a partir cia plasticidade que 

se revestem as fotografias. 0 proprio nome do jornal, as materias e 

informar;oes COI1COITentes, segundo Barthes vcem infletir cliretamente na 

mensagem. 

"() meio receptor e o Jnlb/ico que le o 

jOI'IJCtf. J:: 0 CC/1/al Je ti'WISI1lfS.IiiO e {) fJI'rJj!l'fO 

jomal, Oil, mais exalemenle, 11111 ~.:omplexo de 
men .. ;agen.•; concorrentes, de (jl/e u foto e o 

centro, mas de que sells con/ornos, ,\'(/o 

cosntituidos pelo texto, titulo, legenJa, 

paginar;c7o, e, de maneira mais ahstrata mas 

nclo menos ' il!fimnante', pelo prr!prio nome do 

jomal (puis este nome constitui 11111 saber que 

poJe fazer il!fletir fortemente a leitura Ja 

mensagem propriamente Jita: uma fiJ!ogrc!fia 

pode mudar de sentiJo Jo I'Aurore para 

I'Humanite). "
68 

Esta possibiliclade de mudanr;a de sentido tem siclo utihzacla 

largamente com o prop6sito politico icleol6gico. Ao analisar as fotograflas 

sobre os epis6clios da clisputa de pocler na Paraiba, na clecacla de 30, esta 

possibiliclacle de muclanr;a no senticlo clas fotot,'Tafias fica bastante 

eviclenciaclo. Ao comparar as fotografias a um "Borde! sem parecles" 

c'
9Mcluhan compartilha clas mesmas preocupar;oes que Barthes e Freund: a 

plasticiclacle, a faciliclacle de molclar e ser molclacla pelos intcresses que se 

sobrepoe aos fatos. 

"BARTHES, Roland. A Mensa gem Foto:;nifica, in.Teoria da Cultura de Massa. LIMA, Luiz Costa 

(org.). Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1982, p. 303. 
69MCLUHAN, Marshall. Os Mcios de Comunica,ao como Extcnsiics do Homcm. S<1o Paulo. 

Cultrix, 1988, p. 215. 
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A PHOTOGRAFIA CHEGA A PARAHYBA 

A possibilidade de prec1sar a data em que a foto~:,rrafia chegou a 

Parahyba do Norte nao e uma tarefa facil. A preocupayaO com OS dados 

hist6ricos sabre tal advento parece nao ter despertado interesse entre 

pesquisadores e historiadores . .Junte-se a esta falta de dados mais precisos 

sabre a chegada de fotografia a Paraiba 0 fato de OS velhos fot6grafos nao 

mais existirem para que o vacuo seja ampliado, o que inviabiliza qualquer 

informayao mais precisa. 

Outro fator que impede conclusoes mais claras sabre a chegada cia 

fotografia a Paraiba diz respeito a proximidade de Recife, uma das 

principais metr6poles do seculo passado no Brasil. Esta proximidade 

implica numa avaliayao importante no que diz respeito a forma de trabalho 

executada pelos primeiros fot6grafos que operavam no Brasil: 

"Entre 18·10 e I 855, diversas capitais 
b rasif e i ras joram visitadas por 

daguerreotipistas itinerantes, que tamhem 

rea/izaram algumas incur.w)es pelo interior das 

provincias em husca da aristocrcu:ia rural que 

poderia servir de clientela. A grande maioria 

era compos/a de estrangeiros, que 

permaneciam entre ncis por alguns meses ou 

a no.'>·, retornando em seguida aos .veus paise.\· de 

origen1, o que dificulta enormemen/e a pesquisa 

mais pormenorizada sohre seus curriorlos e 

ruteims de tmhalho pelo Brasil. " 
70 

0 relata de Pedro Vazquez nos cia a dimensao cia dificuldade de 

detalhar ou precisar nomes, roteiros e curriculos dos primeiros fot6grafos 

brasileiros. Com a Paraiba nao e diferente. As dificuldades esbarram na 

falta de arquivos que reunissem nomes, formas de atuayao e trabalhos dos 



primeiros fot6grafos, fotO,b'Tafos na Paraiba. Da chegada do daguerre6tipo 

ate o ano da instalas:ao do primeiro est(tdio fotografico foram-se 

aproximadamente 20 anos. 

As fotO.[,'Tafias com datas mais antigas registram o ano de 1865, 

realizada por Alfredo Malzegner e J. F. da Rocha Athaide. Mesmo tendo 

caracteristicas itinerantes, estes fot6grafos instalaram-se na rua da Viras:ao, 

na cidade cia Parahyba, hoje Joao Pessoa. 

A exatidao das clatas em que foram instalados os primeiros estttdios 

fotograficos e ditlcil de concretizar-se. A dificuldade de precisar a abertma 

dos est(tdios nao se reflete nas datas trazidas nos versos das fotos feitas 

por Joao Firpo: "Photographia !tali ana de Joao Firpo - Parahyba, 1877. 

Conservao-se as chapas para reproduyao". As inscri96es trazidas na 

fotografia de Joao Firpo contem dados esclarecedores. 0 primeiro cleles (\ 

a pr6pna data em que foi feita a fotografia e, a seguncla, a origem do 

fot6grafo. 

70VASQUEZ, Pedro. D. Pedro II e a Fotografia no Brasil.. Index Rio de Janeiro.! ~8 p. 17. 
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E importante o registro da origem do fot6grafo, porque ele 

possibilita a dedu9ao de que entre 1865 ate 1900 a predominiincia da 

nacionalidade dos fot6grafos era estrangeira. 

Um outro italiano que teve estreita liga9ao com a fotografia foi o 

dentista Nicola Parente. Ele foi, provavelmente, um dos primeiros 

fot6grafos a instalar-se na Parahyba: 

"Nicola Maria Parente, o homem que 

trouxe para a Paraiba a grande maravilha do 

fim do sectt!o passado, nasceu na /!alia em 18q6 

e veio para o Brasil em 1865. Ern 1896, 11uma 

viagem sentimental ao seu pais, es/eve 11a 

Fi·wir.;a, onde lo111011 conhecimento do cinema e 

comprou projelores efilmes. A qui mm1!01t a casa 

fotogrcifica Ves1ivio. "
71 

Nicola Parente foi o primeiro a realizar, as pnme1ras proJey5es 

cinematograficas na Paraiba, em 1897, por ocasiao da comemora9ao da 

Festa das Neves (alusiva a funda9ao da cidade que nasceu sob o nome de 

Philipeia de Nossa Senhora das Neves): 

"() aparelho de Parente, 11111 Lumiere, ji1i 

comprado pelo italiano em Paris, em 1896. 

A qui, em Joao l'essoa, como ocorria com quase 

todo . ..,· estrangeiros, ,..,·e dedicava au comdrcio, e 

I 
. ..72 

na.\· 1oras vagas, aos tnvenlcx)·. 

Ainda no seculo passado, a Paraiba contou com os trabalhos 

fotog:raticos de Bruno Bougard, de origem alema. E com a virada do seculo 

que alguns fot6g:rafos da Paraiba vao dividir os espa9os comerciais. Entre 

estes fot61,>rafos estao Tavares Pinto, Olivio Pinto ( um dos estreantes cia 

tecnica foto pintura) e WalfTedo Rodriguez, que notabilizou-se como 

71 LEAL, Wills. 0 Discurso Cincrnatognifico dos Paraibanos~ a histbria do cinema na-da 

Paraiha. Jo<lo Pcssoa, Ed. A Uniiio. I 9H9. p. 15. 
7
~LEAL, Wills. 0 Discurso Cincmatogr:ifico dos Paraihanos- a hist<lria do cinema na-da 

Paraiha. Jolio Pcssoa, Ed. A Uniflo. 1089. p. 15. 
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cineasta e era responsavel pela produs:ao dos cliches foto~:;raficos na 

decada de 20). E importante ressaltar a participas:ao do suis:o Eduardo 

Stuckert que juntamente com Walfredo Rodriguez iria realizar fotografias 

encomenclaclas pelo Govern a do Estado na decada de 20 . 

. ···~ 

Figura 4- 0 verso das .fi!los de Nicola 

Parente traziam sempre "J'hotographia 

/tali ana- Vestlvio "e sua assinatura 

Um registro impmiante e ate mesmo cunoso para uma provincia 

como a cia Paraiba do seculo, passado, em 1892 e o de uma mulher 

fot6grafa em atuas:ao como profissional. 0 relata integra um artigo 

assinado par Gabriel Bechara: 

"Pores/a epoca encontramos Ulna mu!her 

110 11° 72 de nome Rosa Augusta cuja 

"Fotogrqfia Mi11erva" estcl preparada para 

executar todo e qua/quer traha/ho .fotogrclfico 

com a devida nitidez e hrevidade, como seja: 

'Simples, porcela11a e esmaltado. ' Seu horclrio 

vai lias 1 Oh as 3 da tarde, 'devido a boa luz do 
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atelier'. A fot6grafa 'tambem lira retratos a 

domicilio '. "
73 

Curiosamente, a fotografia fez sua primeira apan9ao na 1mprensa 

paraibana na primeira decada do seculo XX, em 190774
, apenas um ano 

ap6s a publicayao da primeira fotograf!a em jornais brasileiros. 0 fato se 

reveste de extrema impm:tancia haja visto que a cidade da Parahyba nao 

passava de uma pequena provincia com capacidade econ6mica timida e, 

consequentemente, com um pt1blico consumidor extremamente rcduzido. 

A fotografia ainda tcm uma intrinscca ligayao com o titulo- "A 

cultura do Coqueiro"- e com o texto que a acompanha enfocando as 

possibilidades de sua cxportayao e mcsmo da utilizayao de suas fibras para 

cmprego na confec9ao de escovas, vassouras, sacos c redcs: 

"() coqueiro pertence, 

inquestionavelmenle , cis plantas ci cuja cultura 

nclo tem pres/ado no Brazil a devida al/e/l(;clo; 

tanto mais quando o Brazil possue vas/us 

terrenos que podem ser utilizados da melhor 

forma para essa cultura, e e o Iugar onde se 

pode tirar um lucro cerlo e compensador, tanto 

para o plantador como para a nar,:clo em geral, 

da exportar,:ao do cc!co e de seus 

d 
,.?j 

pro uctos .... 

A outra importancia da data de cstreia da pnmc1ra fotografia nos 

jomais da Paraiba diz respeito a forma como foi introduzida. Apesar de 

nao scr comum para a epoca, a fotograf!a traz nitidamente uma 

13BECHARA, Gabriel. Prim6rdios da Fotografia na Paraiba. in. Correia das Aries, Jo5o Pcssoa. 1983, 

p. 7. 
"BECHARA, Gabriel. Primonlios <Ia Foto~:rafia na Paraiha. in. Correia das Artcs. Jmlo Pessoa, 

1983, p. 7. 
75A cultura do Coquciro. Jornal A Rcpillllica. Parahyba, Ill de setcmbro de 1907. 
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preocupa<;ao informativa c nao meramcnte ilustrativa e descontextualizada. 

A cena congelada mostra, apesar do dcsgastc provocado pcla a<;ao do 

tempo no papel jornal onde foi publicada, uma paisagcm com coquciros e 

algumas carro<;as que, provavelmente, serviam para transportar os cocos 

rccolhidos. 

Figura 5- Primeira.fi;togr'!{ia publicada pela 

imprensa paraibana dista em apenas um ano 

da primeira fotogl'l~jia publicada em jornais 

brasileiros. 

A partir desta estreia na imprensa paraibana, outros jornais passam a 

adotar esta nova fonte de informa<;ao. 0 modelo inicial contextualizado e 

de estreita liga<;ao com o texto jornalistico, no entanto, nao sera regra. A 

fotografia passa a ser utilizada muito mais como elemento ilustrativo e de 

apelo visual, do que informativo. A quantidade de fotografias publicadas 

nos jomais tambem e extremamente timida. Sao poucas as imagens 

publicadas, o que indica uma precariedade em tennos de modernizas;ao dos 

equipamentos e mesmo de encarecimcnto do produto final. 



A decada de 1920 e de relevantc impmiancia para o cen<'mo da 

fotog:rafia no Estado da Paraiba. Em 27 de mar9o de 1921 surge "ERA 

NOVA- Revista Quinzenal Ilustrada",. Esta revista e pioneira no impulso 

da fotografia de imprensa e, ja no primeiro n(unero, estampa em sua capa 

uma fotot,'Tafia com dimensoes de I 0,2 x 15 em. A foto mostra uma jovem 

a segurar a dire9ao de um autom6vel cia epoca e esta a posar para a 

camera. Ao fundo, percebe-se a margem de um rio e, em foco pouco 

preciso as estruturas de alguns armazens. 

Figura 6- Capa do pmnciro mimcro da Revis/a 

ERA NOVA, em maryo de 192/. Recurso cia cor 

magenta para alrair lei/orcs. 

A revista nao tinha indica9ao de tiragem definicla, porem, pelo 

ant'mcio registrado na pagina dois do primeiro nt'nnero, pode-se garantir 



que sua circulas:ao era estadual e com assinaturas ao pre<;:o de I 5$000 

(n~is) ao ano para a capital e 20$000 ao ano para o interior. 0 nt'unero 

avulso para a capital custava $600 e $700 para o interior. 0 nt'tmero 

atrasado custava I 0$000 e todo pagamento cleveria ser adiantaclo. Como se 

percebe a Revista ERA NOV A aclotava paclroes empresariais bastante 

modernos para a epoca. 

Ainda na segunda pagina, um box enfatiza que: "A reda<;:ao nilo se 

responsabiliza por ideas e conceitos expencliclos nos artigos de seus 

collaboraclores". Quanto aos "ant'mcios" deveriam ser "previamente justos 

com o diretor-commercial da Revista". ERA NOVA contava com 23 

colaboradores e 52 corresponclentes espalhados pelo interior do Estaclo. 

A Revista ERA NOV A, em seu primeiro nt'tmero publica dez 

fotografias, sendo que apenas cmco possuiam estreita liga<;:ao com os 

textos e titulos clas materias. Duas clestas fotos sao empregaclas em 

ant'mcios comerciais e as tres restantes possuem liga<;:ao apenas com a sua 

legenda, configurando-se como simples elemento ilustrativo. 

A impressao cia Revista ERA NOVA era feita na grafica da 

imprensa oficial e o seu primeiro artigo e cleclicaclo ao "Dr. Solon de 

Lucena" ent:ao presidente do Estaclo. A fotografia que ilustra este artigo e 

do proprio Solon de Lucena. Os assuntos enfocados na revista variavam 

entre "letras, artes, sciencia, noticias, politica e sporte". 

0 dado mais curiosa em toclos os anos em que foi publicacla ( 1921-

1926) e que seus eclitores mantiveram basicamente o mesmo formato e o 

mesmo estilo de capa, alem de utilizar as cores magenta, azul, vermelho e 

amarelo para a impressao clas fotografias e frisos que as circunclavam. Ha 

ainda o registro cia publica<;:ao de fotos com processo de "tricromia", 

buscando uma imagem semelhante a da fotografia em cores. 
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0 recurso da utilizal(ao da "tricromia" indica a tentativa de 

aproximar aincla mais a fotografia em semelhanc;a ao objeto fotografaclo. 

Com isso, a clecluc;ao a que se pocle cbegar e que eclitores e tecnicos 

tentavam dar um eaniter ainda mais crivel a revista, partindo da fotografia 

Impressa em cores. 

Plgura 7- Na .fiJtograjia do Presidente da 

Reptlblica publicae/a em ERA NOVA, a tentativa 

de colorir a imagem. 

No ultimo ano de sua publicac;ao pocle-se observar mudanc;as 

significativas, como por exemplo, as capas com gravuras e fotografias que 

tomavam quase toda sua extensao. Ressalta-se, aincla, interferencias 

~:,:rrafieas nas fotografias de eapa. Nestas, o nome, o ano e n[!mero da revista 

aparecem sabre as fotograf]as. A figura feminina estampacla em fotografias 



de capa que predominava ate o ano de 1923, cede maiores espar;:os a 

pinturas e t,'ravuras. 

No ano de 1925, a revista ERA NOV A va1 apresentar a primeira 

reportagem fotografica em veicu1os impressos da Paraiba. Sao cerca de 40 

fotografias que acompanham a materia sobre as obras de saneamento da 

Capital. Um trabalho interessante por tratar texto e fotografias dentro de 

um mesmo prisma, ou seja, compartilhar do mesmo assunto, numa mesma 

perspectiva. As fotos mostram a abertura de valas, a confecr;:ao de casas 

coletoras e trabalhadores no exercicio de suas funr;:ocs. 

Figura 8- Fotografias publicadas na pdgina 11, do 

numero 72 da Revita ERA NOVA nwstram o 

andamento das obras de saneamento da Capital da 

Paraiba. Na .fr;tografia que abre a reportagem, o 

predio do Pahicio do Govemo: publicidade oficial. 



Figura 9- Evidencia de j(;togrc((ia 111io posada. 

Era muito comum lUI dpoca que e..~i.,·tisse toda 

uma prepant(:cio para execU(.'c7o das fotO."i. A 

primeira reportagem .fi;togn((ica publicada na 

Paraiba, eml92l,foge a regra. 

87 

Outro dado importante a ser apreciado diz respeito a moderna 

programa<;ao visual adotacla pelos eclitores. Em termos ~,rraficos, a revista 

nao clifere muito dos perioclos semanais de circula<;ao nacional. 0 ponto 

curiosa desta questao fica por conta dos poucos recursos teenol6gicos, o 

que valoriza ainda mais o trabalho grafieo. 

Ao analizar os recursos do emprego da cor, a justificatica a que se 

pode chegar e que deveria ser o grande atrativo da revista. Alem de tornar 

a Ieitura mais palativel, as cores (azul predominando no caso da 



reportagem sabre o saneamento) serv1am como chamariz para o pt'rblico 

consumidor. 

A contribuiyao de ERA NOV A para o avanyo da fotografia de 

imprensa na Paraiba e inegavel, como tambem o e o forte atrelamento 

desta mesma imprensa com os partidos politicos e com o poder, como 

ressalta Abel da Silva em ariigo intitulado "Os Mo9os". Para Abel da 

Silva, "nossa imprensa indigena e, fatalmente, consagrada <'t politica: e uma 

especie de maldi9ao do destino ... "
76 

"'DASILVA, Abel. Esses Moyos in. ERA NOVA, Parahyba. Ano !, n" Ol. p. X 



A PARAIBA, A FOTOGRAFIA DE IMPRENSA 

E A REVOLU<,::AO DE 30 

As experiencias com publicas;ao de fotografias na Revista Era Nova 

, no inicio de 1920, na Paraiba, fizeram com que aos poucos os jornais 

fossem se aclaptanclo em termos tecnol6gicos para esta nova etapa do 

jornalismo Mas e s6 a partir de 30 que a foto~:,rrafia comcs;a a rccebcr tun 

tratamcnto mais apropriado ao fotojornalismo, diferente, porem, da 

conceps;ao criada por Erich Salomon, na Alemanha, tambem nos anos 20. 

E impmiante observar que as fotografias comcs;am a acompanhar os tcxtos 

possuindo uma estreita ligas;ao com a materia publicada. 

Do fotojornalismo inaugurado na Alemanha, o paraibano ainda 

estava muito distante. As fotografias nao posadas como fizera florescer 

Salomon nao havia ainda aportado em terras paraibanas. A mobilidacle dos 

fot6grafos e os equipamentos utilizados eram extremamente limitadores da 

atuas;ao do reporter fotognifico. Maquinas como a Ermanox utilizada por 

Salomon eram uma possibilidade distante cia realidade paraibana. 

Trabalhava-se com equipamentos pesados, onde o uso do tripe era 

freqilente. 

As dificuldades para a realizas;ao de um fotojornalismo moclerno 

eram enonnes em um ano de efervescencia politica acentuaclo no pais e na 

Paraiba. 0 ano era de eleis;oes presidenciais que apontariam o 

substituto de Washint,>ton Luis, paulista, que deveria indicar para substitui-

lo, um mineiro, possibilitando a continuidade da politica do cafe com Ieite. 

Esta clenominas;ao (politica do cafe com Ieite) surge por conta cia constante 
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substituiyao de um presidente da Repl!blica de origem paulista por um de 

ongem mmetra. 

Em 30, a politica do cafe com Ieite estava ameayada por conta da 

indicayao de Washint,>ton Luis, que propunha o paulista J(J!io Prestes para 

substitui-lo. A vez deveria, pelo acordo, ser de um mmetro - e o mms 

cotado era o Presidente de Minas, Antonio Carlos. 

Na Paraiba, algumas medidas tomadas pelo Presidente do Estado, 

Joao Pessoa, em relayao a cobran9a de impastos sabre produtos 

transportados por caminhao procurava favorecer o transporte portu;irio e a 

Capital do Estado. Foram dais os impastos de autoria do executivo 

estadual, que mais tarde seriam anulados pelo Superior Tribunal de Justi9a 

do Estado. Ate o pronunciamento do Tribunal de J ustiya, as quetxas por 

pmies dos comerciantes ja se tinham feito sentir. 

Os Pessoa de Queiroz, primos do presidente Joao Pessoa, que 

possuiam uma das maiores empresas comerciais da epoca, partem para a 

queixa p(tblica. Era o inicio do que viria a se conflgurar "A Revolta de 

Princesa". A tentativa de cobranya de tais impastos foram suf1cientes para 

colocar em !ados opostos antigos aliados: 

"Na verdade o novo imposlo apresentava 

es/a face/a discriminar6ria; raZ<xlvel para 

mercadorias que desemharcassem pelo Porro de 

Cahedelo; sensivelmenle aumenlado para as 

que penetrassem o EY!ado pelas .fi"onteiras 

terres/re:•;, com a cria\xlo das respectivas 

porleiras .fiscalizadoras, o que valeria ao 

Presidenle Joiio Pessoa o apelido de .!olio 

Porteira. 0 ohjelivo era 11111 s6: ohrigar as 

.firmas pemambucanas ou cearenses, de grande 

comercio inleriorano serlanejo, a inaugurar 

.filiais na hoje capilal de Joclo Pessoa, 

desenvo!veJido-a. "
77 

771NOJOSA, Joaquim. A Republica de Prince"' (Jose Pereira X Joiio Pessoa -19311). Rio de 

Janeiro, Civiliza<;ao Brasilcira!INLIMEC. 1980. pp. 28. 2~. 
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E oeste clima efervescente da politica nacional e local que o 

fotojomalismo comeya a dar seus primeiros passos. Alia-se a isto o fato da 

quebra do acordo do cafe com Ieite ter azedado os rumos da politica 

nacional, levando o presidente do estado de Minas Gerais, Antonio Carlos 

(por ter sido preterido por um paulista) a organizar um movimento de 

oposiyao ao Presidente Washint,rton Luis denominado de Alianya Liberal e 

convidar, atraves do senador Epitacio Pessoa, o presidente do Estado cia 

Paraiba para compor a chapa como candidato a vice-presidente ao lado de 

Get[dio Vargas 

Mesmo simpatizante do Presidente Washington Luis, Joao Pessoa 

val aceitar a indicayao, causando estranheza em seu tio Epitacio Pessoa, 

ex-presidente da Reptlblica: 

"Chegou Epilcicio a eslranhar em carla 

que /he dirigiu da Europa: 'Eslranho que aceile 

essa vice-presidencia, quando as /uas simpalias 

sao pelo Washing/on'. Deu-lhe, porem, carla 

IJranca, embora pessimis/a CJUWJ/0 au exf/o 

entressonhado no p/eilo eleilora/ que se 

avizinhara. '' 78 

Outro fato que e importante trazer a tona para contextualizar OS 

passos iniciais do fotojornalismo nos jornais diarios cia Paraiba diz respeito 

a imporii'mcia que a imprensa passou a ganhar por ocasiao cia eleiyao 

presidencial de 30. 

"A campanha pela sucessc/o de 

Washington Luis seria a Ji/iima dos moldes da 

ve!ha RCJnlhlica; as condir;Des do pais, agora, 

cram mui/o diferentes e a simples conjuga~·iio 

de elementos politicos de oposir,:tio e militares 

que s6 na !uta armada viam saida para a 

siluw;iio, seria, ainda para os menos alen/os, 

11111 sinal de a/anne. Com a cegueira que o 

"INOJOSA, Joaquim. A Republica de Princcsa (Jose Pereira X Joao Pcssoa -!9311). Rio de 

Janeiro, Civiliza<;ilo Brasilcira/INL/MEC. 1980. p. !6. 



puder cunjere aos que o de/em, nas condic,:c!es 

entiio reinantes, o governo nada queria ver. A 

/uta era lravada (f hase da imprensa - 0 radio 

estava na infcincia - e com o emprego 

coslumeiro da linguagem mais descomedida. "
7
Y 

Nesta supervalorizac;:ao cia imprensa e que se vai .clestacar a guerra 

cia troca de insultos entre o Jomal do Commercia, aclministraclo par 

integrantes do cia Pessoa de Queiroz, no Recife; e, A Uniao, 6rga.o oficial 

do Partido Republicano e na ocasiao tambem do Governo do Estaclo que 

tinha a frente o presiclente cia Paraiba, Joao Pessoa Cavalcante de 

Albuquerque. A guerra clos primos, antigos aliaclos, ganhava eco por meio 

clos clois maiores impressos cia Paraiba e Pernambuco. 

A fase que caracterizava a troca de insultos entre o .lorna] do 

Commercia e A Uniao era cia imprensa pmiiclaria. A Uniao, par exemplo, 

funclaclo em 2 de fevereiro de 1893 - um dos mais antigos do Nordeste -

era o Orgao do Pariido Republicano do Estaclo da Parahyba. Ja em 1915 a 

Uniao parte na defesa intransigente de Epitacio Pessoa que era atacaclo 

pelo Diario do Estado, 6rgao do Partido Republicano Conservador. Da 

disputa politica sai vitorioso Epitacio Pessoa quando consegue fazer seu 

irmao Antonio Pessoa, Presiclente cia Paraiba. 

Na publicac;:ao de 22 de marc;:o de 1916, o Diario do Estado 

publicava artigo onde mostrava o estreitamento de relac;:oes entre A Uniao 

eo dinheiro pt'tblico: 

"Epilepsia (J[ficial - a Unido, cumprindo 

ci risca o seu dever de r5rgtio official que 

consume anualmente para mais de cem con/us 

de reis do ere/rio ptiblico. "
80 

79SODRE, Nelson Wcrncck. Historia <Ia lmprcnsa no Brasil. Rio de J;mciro. Graal, 1977, p. 428. 

suDiMio do Estado.Parahyba, 22 de mar<;:o de 1916. 



Ao criticar o uso do dinheiro pt!blico para promover os politicos 

ligaclos a familia Pessoa Cavalcante, o Diario do Estado ja apontava para a 

elei<;ao claqueles que compactuavam com o Governo do Estaclo: 

"Eis a psico/ogia de 'A Uniclo ': Quem 

liver mais fiJ!ego para vociferar contra os 

degredados do oslracismo e mais suhstdncia 

para rahiscar picuinhas e catilinarias- esse sera 

e/eiio de todas pr~feri!ncias do alto. Dai, o fato 

de 6rgiio !!{ficia/ da f'araiba ser, a/ua/menle, o 

mais vermefho dos jornais do peds! Deus o 
,,)'I 

conserve ... 

"Diririo do Estado.Parahyba, 22 de lllaf\'O de I Y 16 
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IMPRENSA E FOTOGRAFIA EM 1930 

A politica oligarquica epitacista esteve consolidada. de 1915 a 1930, 

apesar das disputas acinadas. Mas, em 30, os rumos cia oligarquia dos 

Pessoa iria ganhar um desfecho tragico com a morte do entao Presidente cia 

Paraiba e candidato denotado a vice-presidente ao ]ado de Get1Ilio Vargas 

na chapa da Alianya Liberal, Joao Pessoa. 

Ha poueo ou quase nada que fa9a a ligayao entre o seu assassinato e 

a viee-presideneia de Joao Pessoa e muito de quest5es loeais que tiveram 

inicio com a tentativa de cobran9as de impastos sobre mcrcadorias e 

tambem sobre a indicayao dos que deveriam conconer na chapa de 

deputados federais do Partido Republicano. 

Existem, no entanto, autores que acreditam que a motie de Joao 

Pessoa aconteceu devido ao seu engajamento na Alian9a Liberal e no 

receio dos coroneis de perderem o cacife que desfrutavam na epoca: 

.. () Sr. E11acio Coimbra que tinha 

pretensDes a ser porta-voz do Calete para todos 

os Estados do Nordeste, eslimulou (hci quem 

afirme que nao s6 estimuilou como armou 

mesmo) o brar;·o assassino de alguns desafetos 

pessoais do presidente Joao Pessoa, e, numa 

tarde de julho de 1930, em que .Joao Pessoa 

eslava de passagem em Recife, foi alvejado a 

tiros de rev61ver quando, de.1preocupadamente, 

fazia 11111 lunch numa das confeitarias do centro 

da Cidade. "82 

A utilizayao da morte de Joao Pcssoa como crime politico 

envolvendo quest5es nacionais foi um artificio utilizado pelos opositores a 

Washington Luis para fazer chegar ao poder Gettllio Vargas. 0 testemunho 
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de Jose Joffily, participante ativo dos acontecimentos da epoca 

demonstram que as questoes locais cstavam ac1ma de qualquer 

desentendimento entre o presidente da Paraiba e Washington Luiz: 

"A morte de .!octo Pessoa e exemp/o 

significativo. Poucos sahem que o advogado 

Joclo Dan/as assassinou o presidenle sozinho, c) 

luz do dia, em Iugar pilh!ico, em represcl/ia pel a 

campanha de difannu;·clo sofrida pe/a imprensa 

oficiosa. Arromhado pe/a pol/cia o aparlamelllo 

de .!oc!o Dantas e apreendido seus arquivo 

particular foi tudo puh/icado com excer,;clo (por 

itnperativo de decoro) de papeis que ficaram em 

exposi<;:iio 11a Delegacia de Po/icia da Capital. 

Bem me /emhro, quando, a cami11ho do Colegio 

Pio X onde estava co/lcluindo o gimlsio, e11/rei 

1111111a fila, com O!llros estudan/es, para fer 

sonetos extravaga11tes e pciginas confidenciais 

do diario do fogoso advogado. Fanatizados pel a 

A!ianr;a Lihera/, todos nc)s achclvamos muito 

nat !Ira! aq11ela vio/{mcia po/icia/. "83 

A descri<,:ao de Joffily e importantc neste cemirio, nao s6 por ter 

participado como revoluciomirio, de farda e fuzil no 22° BC. Os sonetos a 

que se refere cram conficlencias amorosas entre o advogaclo Joao Dantas e 

Anayde Beiriz, professora com ideias avan<,:adas para a epoca (que levou 

Tizuka Iamazaki a clirigir o Filme Paraiba Mulher Macho recebendo 

criticas de familiares de Anayde). E importante fi-isar que uma outra faceta 

peri go sa e dar conota<,:5es puramente passionais a morte de J oao Pessoa. 

Toclos os ingredientes foram contribuidores. 

A tentativa de cobran<,:as de impostos por parte de J oao Pessoa ( uma 

especie de pedagio da epoca sobre mercadorias que circulavam no interior 

do Estado sem que tivesse passaclo pelo Porto de Cabedelo) e a forma<,:ao 

cia chapa do Partido Republicano que clisputaria as vagas cia Cfunara de 

~ 2 MELO, JosC Oct{lvio de Arruda. Joao Pcssoa Pcrantc a Hist<)ria -Tcxtos B(lsicos c Estudos 

Criticos. Joao Pcssoa, A Uniilo.l978. p. 172. 

"JOFFIL Y. Jose. Fatos c Vcrsiics. Londrina. GrMica Londrina Llda .. 1976. pp. 7. 9 



Deputados, levaram a uma divisao acentuada das fors;as politicas que em 

anos anteriores estavam ao !ado de Epitacio Pessoa. 

Sob o pretexto de inibir a bandidagem, o cangaeemsmo, Joao 

Pessoa da curso a uma serie de atos que acirraram ainda mais a divisao das 

oligarquias. 0 acinamento chegou ao extrema quando o coronel Jose 

Pereira decreta e proclama provisoriamente a independencia do municipio 

de Princesa, separando-o do Estado da Paraiba, em 9 de junho de 1930. 

A Uniao, como 6rgao oficial, vai desenvolver um trabalho 

sistematico de propaganda politica na tentativa de caracterizar o ato do 

coronel Jose Pereira como sendo de cangas;o e bandidos. Aos 

simpatizantes e aliados de Jose Pereira o tratamento nao e diferente. Um 

pequeno trecho de um artigo publicado no Jornal do Commercia em 07 de 

junho de 1930 por Joao Dantas (que viria a assassinar Joao Pessoa) nos 

dao a clareza de como A Unia.o era utilizado para desmereeer os que 

estavam ao !ado de Jose Pereira: 

"Mas, Joca, deves fer mais escnipu!o em 

converter, por essa forma, a A Uniiio, que custa 

tiio caro ao Tesouro, ern veicu/o de hist6rias da 

carochinha. "
84 

Ate mesmo Epitacio Pessoa, nesta epoca representante do governo 

brasileiro na Corte de Haia, em cm1a enviada a Francisco, seu sobrinho, 

faz queixa da forma como vem sendo utilizado A Uniao, no epis6dio de 

30: 

"Niio acho descu/pa para A Uniiio, 6rgc7o 

i!ficia! a cobrir-te de apodos indecorosos, como 

nclo a encontro para o .lorna/ do Comnu!rcio a 

provocar e su.•;tentar es.·;e vergonho.vo hate-boca, 

e, see verdade o que me dizem dai, a oferecer-se 

ainda, felizmente sem exilo, a mesquinhos 

"lNOJOSA, Joaquim. Republica de Princcsa (Jose Pereira X Joao Pcssoa- 1930). Rio de Janeiro. 

Civiliza<;iio Brasilcira/lNLIMEC, 1980,p. 36. 



de.1peitados para publicw;ao de artigos e de 

livros de alaques caluniosos it honra pessoal de 

lltll IJOSSO paren/e, CJIIC J ao fllCSIJJO tempo 0 

Preside11/e do nosso Est ado. "'" 

Em outra carta enviada a Joao Pessoa, Epitacio Pessoa revela seu 

estranhamento pelo modo como vem sendo utilizado A Uniao: 

"0 que estranhei .fi;i o modo, o processo 

dessa defesa, que.foi ale a obsce11idade, na.folha 

o(icial, que, se e 6rgi'io de 11111 partido e nes/e 

carclter pode exceder-se, o e tamhetn do 

Govemo, que deve conduzir-se com mais 

modercu;.·ao. ''86 

E nesse contexto de troca de acusavoes, queixas e de mic10 de 

guerra civil que o fotojornalismo paraibano da passos m<us largos em 

relavao ao ja produzido, de 1920 a 1924, na Revista Era Nova. 

Apesar das dificuldades sabre a modernizavao dos equipamentos 

fotograficos ainda perdurarem em 30, os avan<;os pertinentes ao uso da 

fotografia em combinavao com titulo, legenda e todo texto referente aos 

"fatos" sao bastante perceptiveis. 

Em 1920, na Revista Era Nova, a quantidade de fotografias 

publicadas em cada nt:nnero era bem maior, proporcionalmente em relavao 

ao avanvo de dez anos, do que A Uniao em 1930. No entanto, e importante 

observar que das dez fotografias publicadas no primeiro nt:unero de ERA 

NOV A, apenas quatro possuiam estreita ligavao com os textos em sua 

volta. 

Por ocasiao da disputa politica interna da Paraiba, A Uniao vai dar 

um tratamento diferenciado as fotografias; ou seja, elas deixam de ser um 

instrnmento apenas decorativo do ponto de vista grafico para dar Iugar a 

'
1INOJOSA. Joaquim. Rcptihlica de Princesa (Jose Pereira X JoTw Pc"'"'- 193!1). Rio de Janeiro. 

Civiliza<;ao Brasilcira/INLIMEC, 1980, pp. 36, 37. 

"INOJOSA, Joaquim. Repltblica de Princesa (Jose Pereira X Joiio Pcssoa- 193!1). Rio de Janeiro, 

Civiliza<;:lo Brasilcira/!NLIMEC. I no,p. 44. 
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mms um componente informativo aos textos publicados. E justamente 

nessa fase que a fotog:rafia de imprensa vai receber mais atenl):ao por parte 

do corpo editorial. As fotot,'rafias recebem ainda um outro revestimento: o 

uso politico-partidario por conta do seu carater de realidade. 

No desenrolar dos atritos politicos que ongmaram a Revolta de 

Princesa, OS editores da imprensa da epoca vao adotar, mesmo que 

inconscientes, "o complexo da mt'unia". Segundo Andre Bazin, o complexo 

da mt'nnia esta fundado na manutenyao da perenidade material do corpo em 

contraposiyao a mo:rten 

Esta, provavelmente, talvez seja a melhor explicayao para o fato de 

Joao Dantas, assassino do Presidente Joao Pessoa, nao aparecer uma s6 

vez nos seis meses seguintes aos disparos da Confeitaria Gloria. Tal fato 

leva a crer que os editores tentavam abafar qualquer possibilidade de mito 

ou culto a imagem de Joao Dantas. Em contrapa:rtida, a tmagem do 

Presidente paraibano assassinado era perenizada com a publicayao de 

int'1meras fotografias. 

Os avanyos registrados no uso da fotografia no ano de 30 aparecem 

ja com a publicayao da primeira foto com texto legenda em 4 de junho de 

1930, em A Uniao: 

"0 bandido Jose l'ereira, photographado 

em Prince.Ya ao /ado dos· cangaceirO.\' que com 

elle permanecem na cidade, enquanto a nossa 

policia vae abatendo os pique/e.\· avam;:ados do 

faccinora. Como se ve, alguns dos handidos 

eslc/o armados de filzi/. E1·ta photographia .fiJi 

tirada de propr!sito pelos chefes dos suhlevados 

para (~fferecer aos amigos e comparsas, como, 

por exemplo, o Sr. Carlos 'J'aveira, administrador 

dos Correios do Est ado, a quem e offeree ida com 

expressiva dedicat6ria. 0 'c/ichf!' infe/izmente 

nclo apanhou a letra desle offerecimenlo de Jose 

Pereira ao crelino caveira (1·ic). Mas exporemos 

x7BAZIN) Andre. Ontologia da Imagcm Fotognifica in. 0 Cinema- cns;_tios. sao Paulo, cd. 

Brasilicnsc, !992, p. 19 
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hoje, em nosso 'placard', o original, onde se le 

claramente est a prova de cumplicidade. "
88 

Da publicayao dcsta foto~:,rrafia e de seu texto legenda pode-se 

chegar a algumas conclusoes. A primeira delas e que a foto deve ter sido 

interceptada antes ou logo ap6s chegar as maos do administrador dos 

Con·eios do Estado. Esta deduyao deriva-se do trecho do texto legenda: 

"Evta photograph/a .fi;i lirada de 

propr!silo pelo chefe dos suh/evados para 

(~fferecer aos amigo.~· e comparsas, como, por 

I '' C' I y· . '"'9 
exemp o, o ,.Jr. ~ ar os ave n-et ... 

Figura 10- A e.xplica~:ao para o surgimento 

desta j(;tografia no jonwl A UnWo eslli na 

interceptar;lio do material encontrado em 

residencias de pos:·;fveis a/iados do Coronel e 

deputado estadual Jose Pereira invadidas pela 

policia do Estado. Esta provavelmente estava 

1111 casa do filllci0/11irio publico federal e 
administrador dos Correios, Carlos Taveira. 

"Jornal A Uniiio. Parahyba, 04 dcjunho de 1930. 

"lorna! A Uniilo. Parahyba, 04 de junho de 1930 
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Deste trecho pode-se extrair a afirma9ao de que a foto nao foi feita 

por qualquer funcionario de A Uniao, principalmentc se observarmos o 

trecho que diz: 

"() 'cliche' il!felizmenle ncio apanhou a 

lelra des/e of.ferecimenlo de Jose Pereira ao 

crelino caveira. "90 

Figura 11- Fotogrc~fia ampliada, 01u/e .figuram o Coronel Jose Pereira e seU.'i 

correligiontirios. Nas nuios dos jorna/islas e editores do .lorna! A Unitio passou a 

referendar d popular;:lio a idc!ia de que tratava-,,·e de uma /uta entre governo e cangaceiros. 

A segunda conclusao que se pode chegar a pmiir deste texto 

legenda e que o "placard" mencionado foi um dos !:,'Tandcs contribuidores 

para o desfecho com a morte do Presidente Joao Pessoa. E neste "placard" 

que ate mesmo a vida intima de Joao Dantas havia sido exposta para 

visita9ao pt!blica, com a colocayao das cartas intimas trocadas entre Joao 

Dantas e seu pai. 0 proprio Joao Dantas adverte, em carta intitulacla "As 

voltas com um doido - Joao Pessoa Cavalcantc de Albuquerque", 

90 Jornal A Uniao. Parahyba, 04 de junho de 1930 
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publicada no Jornal do Commercia em 07 de junho de 1930, o Presidente 

Joao Pessoa, par usa de A Uniao para atacar adversarios politicos: 

"Se ainda te voltar, no intervalo das tuas 

crises, um pouco de serenidade e lucidez, rei& a 

colery'iio de teu pasquim e cons/ala, horrorizado, 

a autobiografia que nos vais deixar Pes.was tidas 

no me!hor conceito, altos ji111cionc'trios federais, 

familia.\· das 1nais ilustres e fradicionais do 

Estado, todos, Ci!fim, que incorren1 no leu 

rancor, stio ali cobertos dos mais soezes bale/Des 

No mais frivolo comentcirio do 6rgc7o <!ficia! do 

El'tado, posto a servi~·o dos teus desahafos, este e 
11111 infame, aquele 11111 hiltre, aqueloutro 11111 

·r: .. 91 patt1e. 

A fotografia comec;;ava a ser utilizada para elogiar, enaltecer os 

amigos e depreciar os adversarios. Ela tambem vai ser publicada com 

intuito de responsabilizar os adversarios politicos pela paralisac;;ao de 

algumas obras do Governo. Este e o caso do conjunto de sete fotot,rrafias 

publicadas em 07 de junho de 1930, em A Uniao, sob o titulo "Uma serie 

de realizar,JJes entravada pelo surto de cangaceirismo orientada pelo 

governo federal". 

Entre essas edificac;;5es paralisadas estao o Lyceu Parahybano, o 

Hospital de Pronto Socono, as reformas do Palacio do Govemo, o 

Hospital de Isolamento, a abertura e retificac;;ao cia Av. Epitacio Pessoa, o 

Edificio do Thesouro do Estado (on de funcionariam todas as secretarias do 

Governo) eo Parahyba-Hotel. 

As sete fotografias nao apresentam inovac;;5es do ponto de vista da 

composic;;ao. Como de resto todas as fotografias publicadas durante todo 

este periodo de ebulic;;ao politica nacional e, em especial, do Estado cia 

Paraiba. No caso das fotografias das edificac;;5es que tiveram as obras 

91 Jamal do Commercia. Recife, 07 de junho de 1930. 
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paralisadas "pelo su1io de cangaceirismo orientado pelo governo federal", 

nao apresentam qualquer chamamento mais ostensivo. 

E o que poderiamos caracterizar de fotograflas amadoras. E 

importante voltar a enfatizar as precariedacles clos equipamentos, do seu 

manuse10 e mesmo cia reprocluc;:ao para que chegasse a ser impressa em 

papel jornal. No entanto, do ponto de vista da programac;:ao visual, da 

disposic;:ao das fotografias na pagina, o resultado e extremamente moderno 

e aliado ao chamamento do titulo, surtia os efeitos desejados. 

Figura 12- Fotogrc{/ia.\· publicadas com clara intenrlio de 

colocar em prJ/o . ..,· distintos Governo e sublevados ligado.••t ao 

Coronel Jose Pereira. Quando anuncia que uma serie de 
obras esttio paralisadas e nelas figuram hospital e escola, o 

Governo tenta formar opiniiio ptlblica contrciria aos que 

lutavam pel a enw11cipa~·lio do municipio de Prince.\·a. 
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As fotot,rrafias, na verdade, nao apresentam ainda o padrao de 

ineditismo e tambem nao possuem as caracteristicas do fotojornalismo 

moderno, concebido por Erick Salomon, na Alemanha, em meados da 

decada de 20. Acontecia justamente o contnirio, em quase totalidade das 

fotos em que o foco esti voltado para o Presidente da Paraiba. 

Na publicas;ao de A Uniao do dia 29 de junho de 1920 temos a 

caracterizas;ao da fotografia posada, de carater promocional. Joao Pessoa e 

fotografado sentado a mesa de trabalho, olhando para alhures e a espera do 

clic. 0 titulo, "Serenidade Vencedora" 92
, sugere a tranqUiliclade do 

Presidente em administrar o conflito que acontecia. 

Figura 13- } .... otogn~fia promocional do Pre:·ddente .lotio Pessoa. Tentativa 

de mostrar fi opinitio ptlbfica uma ".,·erenidade"tjliC 1uio existia devido 

aos conjlilrNi gerado.\' a partir da cobram;:a de impostos de mercadorias 

transpotadas em camin/u7es pelo interior do Estado e pela formar;ilo da 

chapa de cleputaclos que concorreria pelo Partido republicano. 

92Jornal A Uniao, Parahyba, 29 de junho de 1930. 
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Figura 14- Di.~]HJ.\'ir;tio dafigura 4 1w pdgina de A Unicio: layout nwderno. 

Esta tranqiiilidade, sugerida pela fotOf,1Tafia nao passava de jogo de 

cena, ja que as tropas estaduais que partiram para combater os 

comandados do coronel Jose Pereira no sertao paraibano (municipio de 

Princesa, Tavares, Catole do Rocha e outros circunvizinhos) foram 
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rechayados por diversas vezes. A legenda que acompanha a fotog:rafia e a 

mais 6bvia passive! - "0 presidente Joao Pessoa em seu gabinete de 

trabalho" - se nao fosse colocada, nao faria sentir sua ausencia. Porem, o 

dado curiosa para tal publicar;ao e a cor rosa do papel na primeira e tlltima 

pagina. Este tipo de ariificio, o da cor, era utilizado com intuito de atrair 

ainda mais os Jeitores. 

Depois da fotografia que tentava traduzir uma certa "serenidade" do 

Presidente paraibano, A Uniao volta a aeusar de cangaceiros os 

adversarios politicos de Joao Pessoa no dia 24 de julho. Duas fotografias 

sob o titulo "Os pen do res da fam f!ia Suassuna para o cangar;o", sao 

publicadas na primeira pagina. 

A que esta publicada na parte superior mostra sete individuos com 

trajes caracteristicos da epoca e Iugar onde viviam os personagens, e que 

nao deixam de lembrar os mexicanos de Pancho Vila, com grandes 

chapeus e bigodes. As figuras focadas estao a posar para cfunera com fuzis 

a mostra. A foto publicada na pmie inferior da pagina mostra uma casa que 

parece guardada por quatro homens em pe, com fuzis cruzados a altura da 

cintura. Sentado em um banco que esta do !ado esquerc!o cia casa, um 

homem Jac!eac!o por duas crianr;as. 

0 subtitulo c!estinado a estas foto):,'rafias busca os criterios de 

realic!ac!e embutic!os na inquestionabilidade c!os recursos anal6gicos: "A 

eloqUencia de uns documenlosfolograjicos ". 0 jornal A Uniao procurava 

valer-se cia tenclencia do senso comum de nao colocar clt1vidas sobre as 

fotografias para introcluzir titulo e sub-titulo caracterizando os Suassuna 

como cangaeeiros. Os redatores se eximem de informar como foram feitas 

as fotografias em periodo tao belicoso. 

Contudo, novamente a legenda deixa escapar alguns indicios de 

como elas chegariam ao jomal: 
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"Joao Suassuna ou :Joao Tctmboeira' (.veu nome 

de guerra) e outros membros da familia 

Suassuna no cangar.;o: 1) Joclo Suassuna, de 

alpercata e rifle Ires Clll!!os depois de formado, 

quando ainda nclo usava bigode a americana; 

2) Cristiano Suassuna, mnclo; 3) Antonio 

Suassuna, irmclo. Os demais sclo membros da 

f, '/' ,y; mesma.Jam1 ICE. -

Figura 15- A carla de .Joao Sua.\·suna deixa claro {jlie a fotogn~fia 

estava lui muito tempo sen do pretendida pe/os govern isla.\· para u:-:£1-/a 

de forma a caracterizar o clcl do.\· Suassuna como integrantes do 

banditismo. De adver.'tcirio.\' polftico.'l' a cangaceiros existe uma grande 

diferenr,:a. Porem, a poptilar,:1io que tin!ut acessoa ao jomal A Unhio 

pas .... ·ava a acreditar nas manchetes e textos. A inocente fotogn~fia de 

ca~·ada muda de jigura: de cm;:adores de animals rupestre .... · a 

integrantes do cangar,:o. 

93Jornal A Uniiio. Parahyba, 24 julho de 1930. 
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Estas fotos haviam sido publicadas inicialmente no "Diario da 

Manha", tambem da Paraiba, e, em seguida o "Jornal Pequeno", de 

Recife!PE, publicava a carta de Joao Suassuna explicando como, quando e 

em que circunstancia as fotos haviam sido feitas. A Uniao vai tcr acesso a 

todo este material e publica-a -tanto as fotografias quanto a cm1a de Joao 

Suassuna, tendo antes a preocupac;ao de reajirmar "os pendores da 

famflia Suassuna para o Cangar;:o ". A materia faz menc;ao a cm1a 

afinnando que "as emendas sahiram peores que o soneto". 

A 

Figura 16- Layout da pagtna de A Unilio do dia. 

Fotogrl({ias ocupam 11111 grande espar,:o, deixando c/aru 

que os editores tin/ram a preocUf)(l(,'tio de, atraves das 

imagen.\' fotognijicas, construir imagen . ..,· JNdcohJgicas do.\· 

que se opunham ao preside11te .!olio Pessoa. 
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Contudo, e o proprio teor da cm1a de Joi'to Suassuna que vai dar a 

dimensao de como as fotografias foram utilizadas, aproveitando os editores 

do seu carater de plasticidade, para fins politicos eleitorais. A carta de 

Joao Suassuna, republicada em A Uniao em 24 de julho de 1930 tem o 

seguinte teor: 

"Recife 2210711930- A mo. Romeu Medeiros: 

Apenas por attenv·ao aos que me 

conhecem, venho esc!arecer um episr)dio de uma 

brincadeira, ocorrido em 19JJ e 1912, e em 

torno da qual fmjam agora os me us inimigos os 

mai ... ; r~[fe11sivos cometltclrios. 

Achando-se naquelle anno o .funcionario 

das Obras Contra as Secas, Jonas Demetrio de 

Souza, a proceder aos estudos do w;ude "Volta", 

de propriedade de minha mae, faziamus eu, u 

dilo funcion6rio e me us irmiios, freqiienlemente 

ca1:adas pelos campos da faze11da, situada no 

municipio de Cat ole do Rocha. 

Tircivamos .f!Jtografias de nossa cordial 

convivencia em familia, pois o Jonas que era 

acompanhado pur sua distill/a senhora, 

demorou-se por mais de uma vez, com os 

auxi/iares que acompanham a turma de estudos. 

Certo dia, pur sugestivo e.1pirito de tror;:a, 

natural entre os rapazes, apanhados em 

'.flagrante', quando voltavamos de uma das 

ca1:adas, aos domingos, photographia 

repruduzida hoje pelo Diario da Mcmha, como 

prova de meu pendor e me us irmaos Christiano e 

Antonio, ladeados pelo Jonas Demetrio, 

residente em Fortaleza e o irmao do dr. Jose 

Ayres, actual /11.\pector das Secas (e o da 

esquerda) achando-se cl extrema direita Camilo 

Barretto, um dos auxi/iares do Ass1l, Rio Grande 

do Norte. 

Vi!-se ainda na photographia meu primo 

Adauto, que era entclo uma creanr;:ca, e pur traz 

0/intho, morador da .fazenda, cuja residencia 

modestissima, uma casinha de taipa, e 0 .fundo 

do mpecto. 

Sabiamos, eu e meus irmaos que nossos 

inimigos de Catole desde entao, procuravam 

com todo empenho um exemplar da 

photograph/a, para nos 'esmagar' com a 



109 

accuscu;:ao que ella corporifica. A final, depois de 

Iantos annos, coube a 'glcJria' de consegui-la ao 

Sr. Joao Pe.1:1"0a, mas com a engrar;ada 

circunstdncia de envolver 'sensacional' 

reportagem, ao /ado dos 'temiveis' Suassunas, os 

pacatissimos Jonas Demetrio e Camillo 

Barretto, com mais uma creanr;ola e il/(!ffensivo 

trabalhador rural, como outros Iantos 

'cangaceiros', que no anno da guerra de 1930 

deviam convulsionar e ensanguelllar a 

Parahyba. 

Ao ridiculo de tudo isto deve juntar-se 

inexatidao da narrativa em que mecle mais 

arremesso para nos infamar, desmoralizando os 

caluniadores de Catole e os que vehiculam suas 

investidas aqui na imprensa da Parahyba: a/em 

de nao serem da minha fwni/ia Ires dos 

cw;xtdores, o flagrante .foi fixado na fazenda 

'Volta', em .fiente c1 casa de um morador, e nao 

na 'Acaua', situada no municipio de Souza e 

adquirida por mim em 1925 e que e cercada por 

cimento armado, nas il?formar;Des de meus 

acusadores, pela sua imprensa aqut na 

Parahyba. Ha sempre esses em depoimentos 

malevolos. 0 Jomal Pequeno multo me 

pendorara com a publicar;;ao des/a carla. 

Joao Suassuna ". 94 

A carta de Joao Suassuna relata toda a manipulas;ao a que a 

fotografia se presta, em virtude da sua inquestionabilidade pelo senso 

comum .. A leitura do documento fotognifico e feita a partir de insinua96es 

do titulo e subtitulo, endossada pelo texto jornalistico. Segundo 

explicay6es contidas na cmia, a foto havia sido "fixada" em 1911/1912. 

Outro fato revelador da cmia diz respeito a busca de tal fotografia 

para caracteriza-la como ato de cangaceirismo, que nos leva a deduzir que 

os efeitos das imagens analogi cas ja. eram por demais conhecidos pelos que 

dirigiam o jornal. A "inexatidao da narrativa" descrita por Suassuna teria 

sido proposital para a fonna9ao da opiniao ptiblica. Os leitores que em sua 

94
Jornal A Uniao. Parahyba, 24 de julho de 1930. 
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grande maioria desconheciam os cemirios das fazendas "Volta" e "Acaua" 

e os comentarios de um jornal oficial souberam aproveitar-se de tal fato. 

I-Ia ainda que extrair-se da carta de Joao Suassuna o que e apenas 

comentado subliminarmente; ou seja, a impmiancia e a circulat;ao que 

jomais paraibanos em outros estados da regiao. A carta de Joao Suassuna 

s6 encontrou espat;o para publicayao, primeiramente, em um jornal de 

Recife. S6 clepois fora publicacla em A Uniao (24/07 /30) e com 

coment<irios com as seguintes caracteristicas: 

"Foi por 'sugestivo e.1pirito de /r(}(;a, natural 

entre rapazes' - que de volta de umas car;adas 

etc., etc.Nclo sabiamos que para o simples prazer 

de abater passaros e pequenos roedores do 

sertclo, era necessclrio que toda a familia 

Suassuna assim se parame111asse, conduzindo 

sobre o corpo verdadeiro arsenal de armas 

proihidas, desde o rifle ao punhaf. "95 

Figura 17- Tfpica casa do serttlo paraihano e as imagens de crian~·a e adu/to 

sentculo.\· do /ado esquerdo SUJ::Crem ceria trantjuilidade. Os lwmens armado:•; de 

.fltzil na.r,· e...\Jremidades esquerda e direita ncio indicam, necessariamente, tfUC 

estive.\· . ..,·em prepaqrados para a guerra com as tropas r4iciais. !11e:mw Ju4e, as 

disputas e!eitorai.\' entre lideranr.;a.,· polftica . ..,· .... ·ao marcadas por "segurm1~·as" 

armada .... ·. 

95Jornal A Uni5o. Pmahyba. 24 dejullw de 1930. 
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A cmia justificativa de Joao Suassuna sobre as fotografias 

caracterizadas como atos de cangaceirismo aponta para o fato de como era 

extremamente tendenciosa a imprensa da epoca, principalmente A Uniao, 

que a\em de jornal do governo, era tambem pmiido Republicano. Outro 

dado importante que caracteriza a imprensa de A Uniao: 

"Nr!s chegamos a tirar 30 mil exemp!ares 

- dec!ara Osias Gomes - uma coisa escanda!osa. 

Entrava papel de 1nomento, caminhao de papel, 

as mciquinas nao paravam. A Uniao era 

arrehatada nos Ires Estados. () sr. Dir!genes 

Chicmca comprava o jornal a 80 reis o exemplar. 

0 jomal era vendido ale clandestinamente 11os 

Estados vizinhos, entre inimigos. Os demais 

jornais eram inexpressivos. "96 

A conc\usao que se pode chegar com as declara<;:6es de Osias 

Gomes (antigo colaborador e funciomirio de A Uniao ), publicada no livro 

de Eduardo Martins, 6 a grancleza do diario A Uniao e sua penetra<;:ao em 

todo quase todo o Nordeste. A tiragem de 30 mil exemplares ao dia ainda 

hoje nao foi suplantada, nem pe\o proprio A Uniao, nem mesmo pe\os dois 

outros diarios que circulam diariamente na capital paraibana. Alem do que, 

6 importante ressaltar que o indice de analfabetismo caiu bastante de \930 

para 1994, o que eleva ainda mais o grau de penetras;ao de A Uniao, 

proporcionalmente aos seus conconentes nos elias atuais. 

A imporiancia de A Uniao para a ascensao de Get(IIio Vargas ao 

poder, neste caso e em tennos de regiao Nordeste passa a ser 

inquestionavel: 

"0 ano de 1930 - acentua o pr6prio 

jomal -foi agitado 11a Paraiha e A Uniao, que se 

tornou polemisla desde Carlos Dias Fernandes, 

96
MARTINS, Eduardo. A Uniao -Jornal c Hist6ria da Paraiha: sua cvolul'iio grltfica c editorial. 

Joao Pcssoa, A Uniao Cia. Editora, 1977, p. 42. 
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assumiu com rigor invejrivel a posir;Cio de 

interprete de Jodo Pessoa. Logo surgiu a secr;cio 

0 Dia Ern Pa/6cio" e eram divulgados com 

destaque atos e viagens do Presidenle. As 

noticias importantes saiam publicadas em 

manchetes de Ires titulo.\· ou em forma de rodape, 

na primeira pagina. 0 jomal que era a propria 

imagem dos acontecimentos que sacudiam o 

E I d 
' ,.y, 

s .a o e o pars. 

A morte de Joao Pessoa, em 26 de julho de 1930, na Confeitaria 

Gloria, de Recife/PE, ajudaria ainda mais na ascensao de Get(tiio Vargas 

ao poder. 0 epis6dio dos disparos feitos por Joao Dantas - por questoes 

muito mais regionais do que nacionais - tomariam amplitude e os 

integrantes da oposiyao ao candidato de Washington Luis, Jl11io Prestes, 

vitorioso no pleito de I o de maryo, souberam aproveitar-se da tragedia. 

0 Jomal A Uniao buscou e capitalizou o fato dando continuidade ao 

acirramento das investidas contra os opositores do Presidente em nivel 

estadual e, ate mesmo contra os que estavam instalados em Estados 

vizinhos: 

"Assassinado naque/a cidade na tarde do 

mesmo dia. A Uniclo, no dia seguinte, circu/ava 

com sua primeira pagina enquadrada em tarjas, 

com vinheta jilnebre envolvendo o necrol6gio do 

ex/into, e todo 11111 extenso noticiririo, /evando o 

matutino a dedi car ao epis6dio 56 edi~·Des. "98 

0 dado cunoso na publicayao do dia 27 de julho de 1930 e a 

ausencta de fotografias do Presidente Joao Pessoa feitas por Louis 

Pieneck, ja que a vtagem servm para que ele pudesse atualizar as 

fotografias como fot6grafo que era considerado um dos maiores da regiao. 

A explicayao esta na dificuldade de operacionalizayao dos "cliches", em 

97
MARTINS, Eduardo. A Uniao -Jornal c Histbria <Ia Paraiha: sua cvolu~ao gn'lfica c editorial. 

Jo:lo Pcssoa, A Uniao Cia. Editora, 1977, pp. 42, 43. 

"MARTINS, Eduardo. A Uniilo -Joma1 c Historia da Paraiha: sua cvohrl'iio gnifica c editorial. 

Joilo Pessoa, A Uniilo Cia. Editora, 1977, p. 44. 
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virtude do adiantado da hora do fechamento do jomal com relac,:ao ao 

honirio (fim de tarde) do atentado, o conhecimento por pmie do corpo de 

editores e a conseqtiente publicavao Ha, contudo, neste fato, a ressalva de 

ter-se utilizado um cliche de arquivos para ilustrar os textos ja no dia 27 de 

junho de 1930. 

Figura 18- A reprodu(·lio da imagem do presidenle .Iorio Pessoa con1 a 

altura da prigina revela que, apesar das dificuldades de se realizar um 

fotojornafL-.mw que acompan!tas . .,·e a dinc1mica dos fato."'·, a produ9l10 drNi 

cliches estava bas/ante avan9ada. A publicaFio aim/a busca dar ar de 

estadista ao presidente assas,,·inado. Em um jornal nzeno.\' preocupado 

com a manutenr.;cio da imagem de estadista, a fotogrc~fia publicada seria 

a do presidente morto. 

A Uniao s6 vma a publicar fotografia do Presidente Joao Pessoa, 

feitas par ocasiao de sua viagem ao Recife, no dia 31 de julho. Nesta 

publicac,:ao, o jomal vai inovar sensivelmente a proh'Tamac,:ao visual da 

primeira pagina com a fotografia de Joao Pessoa, de corpo inteiro e da 
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altura do jornal (tabl6ide nesta fase), excetuando-se apenas a parte relativa 

ao logotipo do diario. 0 planejamento e excepcional, haja vista, como 

comentamos anteriormente, as dificuldades tecnicas de elaborac;:ao, 

confec9ao c impressao dos jornais. 

E de se estimar que a produ9ao do cliche com tais dimensoes tcnha 

dado bastante trabalbo. 0 titulo, subtitulo e o texto ocupam os restantcs 55 

por cento da area do jornal, em sua primeira pagina, dedicadas ao 

contet'1do jornalistico. 0 titulo, "A Parahyba continua em fervorosas 

homenagens a velar o grande estadista morto" faz apenas men9ao ao 

culto que os paraibanos faziam ao morto; e o subtitulo, "() embarque do 

corpo para o Rw de Janeiro num aviao da 'Condor'" tambem nao faz 

referencia sobre a origem do atentado. 

Apesar da morosidade em publicar foto~:;rafias do Presidente da 

Paraiba nos quatro primeiros elias de sua morte A Uniao vai compensar 

este fato com a publica9ao da fotografia de Joao Pessoa e, com grande 

desenvoltura na programa9ao visual. Junta-se a este dado, as 56 edi96es 

que tiveram origem com a morte do candidato a vice-presidente na chapa 

de Getlt!io Vargas, em 1930. 

Em tennos de regiao Nordeste, esta seria a principal contribui9ao a 

ascensa.o de Get(Ilio ao Palacio do Catete. Com as 56 publicac;:oes sobre a 

morte e conseqliencias, alimentava o furor nacional encabc9ada pela 

Alian9a Liberal em nivelnacional. 

As inibi96es tecnol6gicas, e bem verdade, impediram uma cobetiura 

fotografica mais farta da morte do "estadista", mas nao impediriam, com 

certeza, a publicayao da foto do assassino de Joao Pessoa. Esta e uma das 

indagay6es a ser feita sabre o epis6dio. Se houve um assassino, eomo de 

fato houve, por que este assassino nao esta corporificado e fixado em 

imagens? 
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Joao Dantas era um assassino que s6 se conhecia por palavras, por 

textos. Nenhuma foto de Joao Dantas havia sido publicada nos seis meses 

anteriores a morte de Joao Pessoa e nas 56 publicac;oes que tiveram como 

eixo principal o assassinato. 

0 estranhamento e pertinaz, haja visto que o corpo redacional de A 

Uniao teve acesso a documentos da intimidade de Joao Dantas no mesmo 

dia 26, pela policia paraibana
99 

Nao se pode afirmar, mas e muito 

provavel que a policia teve acesso a pelo menos uma fotografia de Dantas, 

como acontecera com os Suassuna .. 

0 filme "Queimadas", que tinha Marlon Branda como um dos atores 

principais enfatiza com muita precisao a preocupac;ao do Governo Ingles 

em dominar a ilha que deu origem ao titulo do filme sem que o seu 

libertador ( da en tao Corte portuguesa) passasse pel a execuc;ao dos novos 

colonizadores ingleses. Tratava-se de nao possibilitar a criac;ao de imagem 

de um mito, que seria seguida pelos nativos da ilha. Tentaram, sem 

sucesso, cooptar Jose Maria Dolores, negro responsavel pela libertac;ao do 

seu povo da Colonia portuguesa. Jose Dolores, enfim, foi executado, e 

tornou-se martir de seu povo. 

0 exemplo do filme "Queimadas" talvez seja o melhor pan1metro 

para analisar o epis6dio de 30, no tocante a inexistencia de fotos de Joao 

Dantas durante o epis6dio que caracterizou a revolta de Princesa e 

eulminou como assassinato de Joao Pessoa e sua repercussao. 

"() ji-agmen/o da rea/idade gravado na 

.fotogra.fia represenla o congelamenlo do ges/o e 

da paisagem, e portanlo a perpetuar;:iio de 11111 

momento, em ou/ras palavras, da memciria do 

individuo, da comunidade, dos costumes, do fa to 

social, da paisagem urbana, na natureza. A cena 

registrada na imagem ncio se repelirajamais. 0 

99MARTINS, Eduardo. A Uni:Jo -Jornal c llistoria da Paraiba: sua cvolu~iio gnifica c editorial. 

Joao Pcssoa, A Uui:Jo Cia. Editora, 1977, p. 43. 
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momento vivido, conge/ado pelo registro 

fotogrc!fico, e irreversivel. "100 

A argumentayao de Boris Kossoy sobre memoria e perpetuayao do 

momenta reflete a passagem do filme Granada e da tentativa de 

descaracterizayao de um possivel mito. 0 leitor devei·ia lembrar do 

assassinado como "estadist<i", "ilustre" e, do "f,'Tande e imortal presidente" . 

A perenizayao do seu corpo, de suas ideias estava estampada ali, num 

veiculo infonnativo Uornal) de grande aceitayao popular, a julgar pelas 

tiragens da epoca em relayao ao grande indice de analfabetismo . 

"A vida no entanto, continua e a 

fotografia segue pre.\·ervando aquele ji·agmento 

conge/ado da realidade. Os personagens 

retratados envelhecem e morrem, os cenclrios· se 

modificam, se lransjiguram e lambem 

I "'Of c esaparecent . 

A fotografia tem esta capacidade de congelar e perpetuar momentos 

de nossas vidas. Os jornais possuem a de reproduzi-las e de propaga-las 

para um n(tmero infinitamente maior do que as que ficam reservadas as 

mesas de cabeceira, de trabalho, ou ainda de qualquer parede domestica, 

divulgando e "democratizando" os seus referentes. Ao reproduzir 

continuamente a fotografia de Joao Pessoa, mesmo ap6s sua morte, A 

Uniao busca a perenidade de suas ideias, inclusive, propiciando e abrindo 

caminho para o golpc que os liberais vao concretizar. 

A perenizayao do corpo e explicada por Bazin como a tentativa de 

defender-se contra o tempo, o complexo da m{unia: 

"A primeira estatua egipcia e a nnimia de 

um homem curlido e petr!ficado em natriio . 

Mas as pirdmides e o /abirinto de corredores 

niio eram garantia sz~ficienle contra uma 

")('KOSSOY, Boris. Fotografia c Historia. Siio Paulo, cd. Atica. 1989, p. 101. 
101 KOSSOY, Boris. Fotografia c Historia. Siio Paulo, cd. Atica, 1989, p. Jill 
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eventual viola<y·iio do sepulcro: havia que se 

tomar ainda outras precaur;:c)es contra o acaso, 

multiplicar as medidas de proter;:iio. Por isso, 

perto do sardifago, junto com o trigo destinado 

a alimentar;:iio do morlo, eram co/ocadas 

es/a/uetas de lerracola, e.\fH!cies de 1mimias de 

reposir;:iio capazes de subslituir o corpo caso 

es/e josse de . ..,·truido. Assim se revela, a partir 

das .l'llas origens re!igiosas, a fum;:iio da 

estatuc!ria: salvar o ser pel a aparencia. "102 

(grifo nosso) 

Salvar pelas aparencias e desvirtuar pelas aparencias parecem ter a 

mesma origem. Os egipcios tambem cram mestres em elaborar ciimaras 

funenirias falsas para ocultar outros corpos mumificados. Portanto a 

pereniza<;ao e oculta<;ao/falsifica<;ao tem basicamente as mesmas origens . 

0 que vai diferencia-las e a utiliza<;ao, os fins a que servirao a pereniza<;ao 

eo ocultamento/falsifica<;ao . 

Se no caso de Joao Pessoa, A Uniao buscou a perenidade atraves da 

continua publica<;ao de suas fotografias ap6s sua morte, com Joao Dantas, 

seu assassino deu-se justamente o contrario. Tornou-se uma figura distante, 

dificil de ter seguidores por nao possuirem sequer a ideia de sua 

corporifica<;ao atraves de unagens. Nem mesmo o seu corpo, ap6s o 

"suicidio" na penitenciaria do Recife foi enterrado em ten·as paraibanas . 

Mas, as fotos de Joao Dantas existiam, principalmente as que foram 

feitas por Louis Piereck (o mesmo que havia feito a ttltima foto de Joao 

Pessoa antes de sua morte, no mesmo dia 26). Estas foto~:,rrafias de Joao 

Dantas estao divididas em duas etapas: A primeira delas foi a executada 

por Piereck e registrada da seguinte fonna por Inojosa: 

"No Recife, o fot6grc!fo Louis Piereck, 

Jamoso na cidade, revo!ucion(rrio de /enr;o 

vermelho, saiu pel as ruas a fotograjar nos seus 

f!agran/es. Por coincidencia penelrou na 

102
BAZIN, AndrC. Ontologia da Imagcm Fotogr:lfica in. 0 Cinema -cnsaios. S:1o Paulo, cd . 

Brasilicnsc, 1992, p. 19 . 
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Penitenciclria e a/cam;ou a ce/a onde jaziam 

Joclo Dan/as e Augusto Caldas; imediatamente 

ap6s a visita da morte. 7iidojbtogrc!fou: a sa/a, 

as camas, e sobre esta os dois, 

arrumadinhos ... "
103 

Figura 19- Fotogr4ia de .folio Dan/as rea/izada pelo .fiJtrJgri(f!; Louis Pierrec/1, em Recife . 

Deta/lzes e evidencia de tortura indicam assassinalo. Ver.wio da polfcia apontou suicfdio do 

algoz de .lotio Pe.\< . .,·oa . 

A segunda etapa da.-se pouco tempo depois e, com relato ainda de 

Inojosa: 

"Mal chegava ao esflidio, recebia wn 

telefonema do meu amigo o interventor Carlos 

de Lima Cavalcanti: desejava a sua presem;a 

no presidio para fotogrqfias dos cadaveres de 

Joclo Dan/as e Augusto Caldas, que acahavam 

de suicidar-se. Seguiu no cumprimento do 

pedido e logo no/ou a diferem,:a: a posil;clo dos 

mortos era outm, hem diversa da primitiva . 

.!oclo Dan/as, por exemp!o, estava em decubito, 

a .fim de que nclo pudessem ver as pn!fundas 

incistJes no rosto massacrado. Teve o Cllidado 

de guardar os negativos. Rompe um dia com o 

amigo interventor; de.1gosta-se da vida e 

suicida-se. Antes, porem, chama o filho e /he 

entrega os negativos divergentes, que por isso 

chegam c1s mclos de Joaquim Moreira Caldas, 

103
INOJOSA, Joaquim. A Republica de Princesa (Jose Pereira X Joiio Pessoa- 1931J). Rio de 

Janeiro, Civiliza<;Jo Brasileira!INL/MEC, 1930, p. 228 . 



119 

irmiio de Augusto Caldas. A posterior 

exumar;iio dos ossos iria co1nprovar a verdade 

do jato do/oroso. "104 

A verdade dos fatos a que se refere Joaquim Inojosa diz respeito ao 

assassinato e nao ao suicidio de Joao Dantas. E o proprio autor de "A 

Repttblica de Princesa - Jose Pereira X Joao Pessoa - 1930" que vai 

insinuar o assassinato de Joao Dantas e Augusto Caldas a incisoes de 

bisturi, provavelmente desferidos pelo medico Luis de Gois, "unico medico 

presente ", que teve, ainda segundo Inojosa, ajuda do oficial de policia 

paraibano, Ascendino Feitosa, "tradiciona! inimigo dos Dantas. "105 

Poderiamos imaginar que as fotos de Joao Dantas morto nao tcnham 

sido publicadas para nao propiciar qucstionamentos sabre como esta havia 

se dado. Da mesma forma, estc argumento nao consegue sustentar-se par 

conta das fotografias feitas pelo proprio Piereck sob encomenda do 

interventor Carlos de Lima Cavalcanti, no Recife. 

Se fosse o caso, os cditores do Jamal A Uniao poderiam ter 

solicitado a segunda versao a policia e justi9a pemambucana as copias, o 

que nao aconteceu. A explica9ao do "suicidio" ou "assassinato" nao ter 

conseguido empolgar os editores de A Uniao, mesmo com finalidades 

identicas ao que acontecera com Joao Suassuna e seus irmaos, s6 encontra 

eco com a necessidade de enterrar um dos personagens marcantes da 

revolta de Princesa e que poderia ser usado como simples opositor da 

Alian9a Liberal, que com a morte de Joao Pessoa ganhava corpo e 

assumiria o poder com Get(tlio Vargas. 

104
INOJOSA, Joaquim. A Republica de Princesa (Jose Pereira X Joiio Pessoa- 1930). Rio de 

Janeiro, Civilizac;ao Brasilcira/INL/MEC, 1980, p. 228. 
105

1NOJOSA, Joaquim. A Republica de Princcsa (Jose Pereira X Joan Pcssoa- 1930). Rio de 

Janeiro, Civilizac;Bo Brasilcira/INL/MEC, I 980, p. 226. 



120 

CONCLUSAO 

Apesar de varios autores ja terem tratado da questao que envolve a 

utilizat;:ao politico-ideol6gica da fotografia, o tema continua como uma 

inesgotavel fonte de analise. 

Em uma epoca em que as propagandas subliminares estavam por vir, 

o tratamento jornalistico da fotografia nos jornais surpreendem pela forma 

e vigor. A utilizat;:ao de fotografias pelo jomal A Uniao refort;:a o papel de 

importancia e de destaque que as imagens anal6gicas obtiveram durante 

1930, na Paraiba. 

Estas fotografias foram utilizadas com objetivos muito claros de 

format;:ao da opiniao pt'1blica e interferiram nos fatos politicos da epoca. A 

propria morte do Presidente Joao Pessoa 6 um dos principais indicios de 

que as imagens fotogra±1cas contribuiram para o desenrolar dos fatos, 

tanto no contexto do proprio Estado da Paraiba, quanto na eondur;ao de 

Gett'1lio Vargas ao poder. 

Despojada de inocencia, as fotot,'Tafias foram largamente utilizadas 

com objetivos de construir uma hegemonia politica, tendo como principal 

condutor o Presidente do Estado. Neste jogo politico, duas oligarquias 

disputavam o eleitorado paraibano. 

Nesta disputa, fotografias que poderiam decorar albuns de familia 

passaram a ter tratamento belicoso. Para tanto, o corpo de editores do 

Jornal A Uniao exploraram a plasticidade que envolve as imagens 

anal6 gi cas. 
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0 principia era simples: uma imagem foto~:,rraflca, por mais inocente 

que fosse passava a ter um tratamento de indur;:ao de leitura a partir dos 

titulos, textos e legendas que as acompanhava. 

Hoje, com a introdur;:ao de novas tecnologias, a exemplo das 

maquinas fotograficas que dispensam frlmes, dos computadores e 

programas especificos para o tratamento de imagens, esta percepr;:ao esta 

mais acentuada do que em 1930. Nesta fase era mais frequente a 

credibilidade quase absoluta na imagem. 

Evidentcmente, a utilizar;:ao das imagens fotograficas pela imprcnsa 

nao estava fundada apenas nos interesses politicos pessoais de grupos. 

Mas, tem sido uma constante a manipular;:ao da opiniao pt:1blica atraves dos 

rccursos disponiveis, tanto no que diz respeito a truques laboratoriais 

(como a fotomontagem) quanta o da indur;:ao da leitura atraves dos textos 

que acomponham as imagens anal6gicas. 

No passado recentc, as angular;:oes propositais dos candidatos 

'presidencia Fernando Henrique Cardoso e Luis Inacio Lula da Silva nos 

remctem a uma mais bem claborada forma de manipular;:ao foto~:,rrafica. Em 

uma das rcvistas de maior circular;:ao do pais, uma montagem mostrava, 

parodiando o filme "as gemeos" (com Deni De Vito e Arnold 

Schwazenneger)- tnn enorme Fernando Hcnrique e um pequeno Lula. A 

mensagem nao tinha nada de inocente c subliminar. 

Ainda revistas de maior circular;:ao no pais (lsto E), uma produr;:ao 

de capa enfocava o candidato Luis Inacio com mn dos ol110s com 

hematoma e um curativo band-aid afixado em uma das faces, ap6s o 

advento do Plano Real. A ideia era passar a opiniao pt:1blica o estado de 

espirito de mn candidato nocauteado. 

Qualquer que seja a alegar;:ao dos editores, algumas destas 

montagens fotograficas- seja atraves de estttdio, seja atraves de recursos 

digitais- tem gerado polemica e suscitado criticas de cunho etico por parte 
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dos atingidos. Tais acontecimentos carecem ainda de uma melhor analise, a 

exemplo de uma tese de doutoramento. 

No momenta, cabe a especular;ao de que os criterios de objetividade 

fotografico, tao arraigado no senso comum, s6 deixarao de existir enquanto 

tal, quando a popularizas;ao dos recursos anal6gicos existir. Ate que este 

advento ocon·a, no mundo ocidental tao carente e consumidor de imagens, 

a manipulas;ao fotot,rrafica ainda surtira os efeitos politicos ideol6gicos 

junto <'t opiniao ptiblica, a exemplo do que ocorreu no jornal A Uniao, em 

!930. 
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