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Para Jorge, 

com todo meu amor. 



3 

"0 homem que cavalga longamente por terrenos selvaticos 

sente o desejo de uma cidade. Finalmente, chega a Isidora, 

cidade onde os palacios tern escadas em caracol incrustadas de 

carac6is marinhos, onde se fabricam a perfei9ao bin6culos e 

violinos, onde quando urn estrangeiro esta incerto entre duas 

mulheres sempre encontra uma terceira, onde as brigas de galo 

se degeneram em lutas sanguinosas entre apostadores. Ele 

pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. 

Isidora, portanto, e a cidade de seus sonhos: com uma 

diferenya. A cidade sonhada o possuia jovem; em Isidora, 

chega em idade avanyada. Na pra9a, ha o murinho dos velhos 

que veem a juventude passar; ele esta sentado ao lado deles. Os 

desejos agora sao recorda9oes" 

' * ltalo Calvino 

* Trecho da crOnica As Cidade.s e a Mem6ria. in: CALVINO, halo. As Cidades lnvisiveis. Sao Paulo, Cia 
das Letras, 1990. 
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RESUMO 

Ao investigar as representa96es fotognificas de Virgilio Calegari, que tern por tema Porto Alegre, 

verifica-se que elas carregam em si toda uma leitura da urbe que urn dia captaram. Tendo em 

vista informa96es relativas a memoria da cidade que essas imagens fotograticas venham a 

comunicar, considera-se a possibilidade de analisar a constru9ao imagetica de Porto Alegre nas 

duas primeiras decadas do seculo XX, presente nas diversas facetas de seu cotidiano. A 

relevancia dessa pesquisa reside em desenvolver uma aproxima9ao deste cotidiano atraves da 

fotografia, considerando ambos como objeto interdisciplinar, compreendidos sob perspectiva 

hist6rico-antropol6gica, a frm de estabelecer suas possibilidades e seus limites. Para tanto 

objetiva-se ao estudar o "olhar" de Virgilio Calegari sobre a cidade de Porto Alegre, perceber o 

imaginario cotidiano na constru9ao imagetica de seu acervo fotogratico. 
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ABSTRACT 

When investigating the photographic representations of Virgilio Calegari, wich have Porto 

Alegre as theme, we verify that they carry a view of the city that they once captured. Having in 

mind information related to the memory of the city that these photographic images way 

comunicate, we considerer the possibility of analysing the imagery construction of Porto Alegre 

in the first two decades of the twentieth century present in the several facet of its quotidian. The 

rrelevance of this research resid in developing an approach to this quotidian through 

photography, considering both as interdisciplinary object, understood a historical- antropological 

perspective in order to establish its possibilities and limits. To achieve this objetive we aim to 

study Virgilio Calegari' s "view" of the city of Porto Alegre, percieve the daily imaginary in the 

imagery construction of this photographic prodution. 
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RESUME 

En recherchant les representations des photographies de Virgilio Calegari, qui a pour theme Porto 

Alegre, on se verifie qu'elles portent en soi toute une lecture de l'urbe qu'unjour ont captee. On 

se considere les informations relatifs a la memoire de la ville qui cettes images photographiques 

viennent a comuniquer, on s'emmene analiser la construction imagethique de Porto Alegre dans 

les deux premieres decades du XX siecle, present dans les divers facettes de son quotidien. 

L' importance de cette recherche se trouve en devel6pner un approche de ce quotidien, a travers 

de la photographie, en considerant tous les deux comme objects interdisciplinaires on en compris 

sous la perspective historique - antropologique, a fm d'etablir ses possibilites et ses limites. 

L'objetif an etudier le "regarde" de Virgilio Calegari sur la ville de Porto Alegre est percevoir 

l'imaginaire quotidien dans la construction imagethique dans son monceau photographique. 
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INTRODU<;AO 

"A fotografia cria uma visiio do mundo a partir do mundo, molda urn imaginario novo, 

uma memoria niio seletiva porque cumulativa. Em sua superficie o tempo e o espa<;o se 

inscrevem como protagonistas absolutos, niio importa se imobilizados, ou ate melhor 

se imobilizados porque passive is de uma recupera<;iio, feita de concretude e devaneio, 

na qual a aparente analogia se revel a sele<;iio, constru<;iio e filtro. "I 

0 pnmetro contato com a obra de Calegari deu-se atraves da realizayao de urna 

monografia de bacharelado intitulada "A fotografia enquanto recurso metodol6gico para a 

hist6ria do cotidiano" onde pretendia-se refletir sobre as possiveis interayoes entre a fotografia 

como fonte hist6rica e a hist6ria do cotidiano, a partir de urna revisao bibliografica. 

Para tanto, contatou-se arquivos que possuiam material fotografico e pesquisou-se 

imagens que tratassem do assunto. As fotos de Calegari encontravam-se neste contexto, mas por 

constituirem urn material vasto ( o que foi verificado ao deter-se sobre as imagens da cidade) nao 

pode ser realizada urna investigayao mais criteriosa e profunda, naquele momento, em fun9ao dos 

objetivos estipulados para aquela pesquisa de carater monografico. 

Essa possibilidade, contudo, nao foi esquecida, pelo contrano motivou a continuidade da 

revisao bibliografica e posteriormente urn projeto de dissertayao de mestrado em Multimeios, o 

qual esse texto busca referendar. 

Assim, em outubro de 1993, ap6s aprova9ao do projeto na seleyao do mestrado em 

Multimeios, iniciou-se a coleta de dados sobre os acervos fotograficos de Virgilio Calegari 

existentes em arquivos brasileiros. Esta coleta foi realizada atraves de urn questionano2 enviado 

a todos arquivos e museus de Porto Alegre, bern como para o Arquivo do Nacional do Rio de 

Janeiro. 

A etapa seguinte foi visitar cada arquivo que respondera positivamente ao questionano, 

e verificar detalhadamente o acervo que possuiam, apresentando-me como pesquisadora sobre o 

cotidiano de Porto Alegre e as fotografias de Calegari, a fim de estabelecer normas para resgate 

de informayoes neles presentes nestes. Observou-se que na maioria dos acervos as fotos 

existentes necessitavam serem reproduzidas, o que por sua vez demandaria mais tempo e verba 

do que inicialmente previramos. 

1 FABRIS, Annateresa (org). Fotografia: Usos e FuncOes no seculo XIX. Sao Paulo, Edusp, 1991. p. 36. 

2 Modelo conforme Anexo I 
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0 primeiro acervo a ser investigado foi o da F ototeca Sioma Breitmann pertencente ao 

Museu Joaquim Jose Felizardo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a qual possui cerca de 

325 imagens de autoria de Calegari: 275 fotos catalogadas e quase 50 ainda sem fichamento. As 

imagens catalogadas ( 60%) sao fotos da cidade de Porto Alegre. As que estao, ainda, em 

processo de cataloga9ao tern os mais variados motivos: retratos, fotos de formatura, negros 

escravos, arquitetura, personalidades. Cabe ressaltar que muitas delas encontram-se em mas 

condi96es apesar dos cuidados com sua preserva9ao, impondo urn manuseio delicado e tomando 

o processo de trabalho bastante Iento. A maioria das fotografias apresentadas na disserta9ao tern 

sua fonte nesta fototeca, pelo seguinte motivo: grande parte das imagens coletadas em outras 

institui96es sao muito semelhantes quando nao se repetem, e encontram-se em melhor estado de 

conserva9ao. 

0 segundo acervo a ser investigado foi o do Museu de Comunica9ao Social Hipolito 

Jose da Costa, pertencente a Secretaria de Educa9ao e Cultura do Estado do Rio Grande do Sui, 

que possui pouco material imagetico ( cerca de 10 imagens ). Em contrapartida, tern o maior 

acervo de jomais e peri6dicos do Estado do Rio Grande do Sui, atraves do qual realizamos 

pesquisa hist6rica sobre o contexto da epoca. As imagens, ali existentes, foram reproduzidas em 

negativo, :ficando sob nossa responsabilidade a amplia9ao em papel. 

0 terceiro acervo investigado foi o familiar, sob a responsabilidade do Sr. Delcio Duarte 

Calegari, neto por parte de pai de Virgilio Calegari, que conta com cerca de 300 fotogra:fias 

dispostas em dois albuns, que revelam a vida particular de Calegari. Alem das fotos, ha dois 

quadros com o retrato de Calegari, cartas, bilhetes e documentos comprovando o titulo de 

Cavalheiro da Coroa Italiana por servi9os prestados como fot6grafo, bern como o atestado de 

6bito de Virgilio Calegari. 

Durante a visita, foi realizada uma entrevista como Sr. Delcio, como objetivo de obter 

mais informa96es, porem buscou-se direcionar o minimo possivel para ter-se mais urn 

depoimento do que respostas a perguntas pre-estabelecidas. Posteriormente, foi realizada uma 

entrevista com outro neto de Calegari, Sr. Dirceu Duarte Calegari, irmao do Sr. Delcio. Sao 

poucos os familiares vivos, o que impoe lacunas na reconstituiyao da figura publica e privada do 

"homem-fot6grafo" Virgilio Calegari. 
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0 quarto acervo pesquisado e particular e pertence ao Sr. Ivan Cabeda, que nao e 

descendente de Calegari, mas um arquiteto apaixonado pela sua obra. Este acervo - que pertencia 

a Oscar Calegari, o Unico dentre os filhos de Virgilio Calegari que seguiu a profissao do pai - foi 

comprado pelo referido arquiteto em 1961. Estao reunidos ali 1200 negativos em vidro, a maioria 

180X240 mm, todos reproduzidos em papel fotognifico 300X400 mm, com temas distintos 

(retratos, eventos publicos, cidade, ciencia, erotismo ), que constituem a maior parte de toda a 

obra de Virgilio Calegari, uma demonstra<;ao do quanto era apurado o olhar do autor-fot6grafo 

sobre o mundo. Algumas imagens deste arquivo foram cedidas a Fototeca Sioma Breitmann, por 

ocasiao de uma exposi<;ao fotografica organizada no Museu Joaquim Jose Felizardo pelo 

arquiteto Ivan Cabeda, as quais constam na disserta<;ao. 

Outros acervos foram visitados, nos quais encontrou-se uma contribui<;ao modesta a 
pesquisa, seguem listados os arquivos onde foram reproduzidas imagens: 

• Arquivo do Solar dos Camara, vinculado a Secretaria de Educa<;ao e Cultura do Estado 

do RGS, possui apenas 5 fotos de autoria de Calegari provenientes do acervo do Sr. Ivan 

Cabeda. Estas possibilitarao a investiga<;ao sobre o Solar dos Camara, pertencente a elite 

local, o qual foi fotografado por Calegari. 

• Museu de Artes do RGS ( MARGS), onde foi realizada em 1979 uma exposi<;ao sobre 

Calegari- "Porto Alegre Antigo" -com fotos do acervo pertencente ao Sr. Ivan Cabeda. 

Deste evento, o museu possui apenas um exemplar do catalogo e dois negativos sobre a 

exposi<;ao. Alem disso, ha no museu um catalogo de uma exposi<;ao " Virgilio Calegari " 

realizada no Museu de Porto Alegre. 

• Fototeca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) vinculada ao Museu 

Universitario, a qual possui cerca de 30 fotografias (tambem provenientes do acervo do 

Sr. Ivan Cabeda) onde tambem sao encontradas imagens de fot6grafos contemporaneos 

a Virgilio Calegari que fomeceram elementos comparativos em rela<;ao a produ<;ao 

fotografica sobre a cidade de Porto Alegre. 

No processo de resgate de informa<;oes adotou-se o seguinte procedimento: analise e 

reprodu<;ao sempre que possivel das fotografias; fichamento dos dados obtidos nos peri6dicos; 
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entrevistas com pessoas ligadas - pessoal ou profissionalmente - a Virgilio Calegari; leitura de 

bibliografia sobre a tematica da dissertayao. 

Com respeito as imagens fotograficas, cerca de 600 obtiveram autorizayao imediata para 

reproduyao, 200 imagens foram reproduzidas em negativo, utilizando como criterio temas sobre a 

cidade. As imagens pertencentes ao acervo do Sr. Ivan Cabeda nao foram reproduzidas porque a 

realizayao deste trabalho deveria ser pago e a verba para investigayao nao foi suficiente. 

Entretanto entende-se que o conjunto das imagens reproduzidas para a pesquisa e relevante e 

permite urn resultado criterioso no que diz respeito ao espayo urbano de Porto Alegre nas duas 

primeiras decadas do seculo XX. 

A coleta em jomais e revistas compreendeu o periodo de 1895 a 1920, o limite de tempo 

foi definido pelo projeto de dissertayao, onde se tentou perceber o imaginario social de Porto 

Alegre atraves das imagens de Virgilio Calegari. No decorrer da investigayao houve necessidade 

de ampliar esta delimitayao temporal para verificar algumas informayoes especificas sobre o 

oficio fotografico em Porto Alegre. Alguns dos peri6dicos pesquisados foram: "Jomal Correio do 

Povo", "A Federayao", "A Reforma", "Catalogo da Exposi9ao Comercial e Industrial de 1875", 

"Revista Kodak", "Revista Mascara", "Petit Journal", "Revista do Globo", "Revista Fon-Fon" 

e "Revista Eu sei tudo". Destes peri6dicos obteve-se poucas informayoes acerca de Calegari, 

mas verificou-se dados sobre o desenvolvimento da tecnica fotografica presente em Porto Alegre. 

Foram realizadas quatro entrevistas sobre Virgilio Calegari, com os seguintes 

informantes: os dois netos do fot6grafo, o responsavel pelo acervo da Fototeca Sioma Breitmann 

e o arquiteto Ivan Cabeda, o qual e possuidor do maior acervo de Calegari que se tern 

conhecimento. Estes depoimentos foram coletados porque entendemos que a Hist6ria Oral " 

recobre uma quantidade de relatos a respeito de fatos nao registrados por outro tipo de 

documenta9ao, ou cuja documenta9ao se quer completar. Colhida por meio de entrevistas de 

variada forma, ela registra a experiencia de urn s6 individuo ou de diversos individuos de uma 

mesma coletividade. "3 

3 QUEIROZ, Maria lsaura P. de. Relatos Orais: do 'indizlvel' ao 'dizfvel'. in: SIMSON, Olga de Moraes 
von Simson. (org.} Experimentos com Hist6rias de Vida: ltalia-Brasil Sao Paulo: Ed. Vertice, 1988. 
p.19 
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0 material informative coletado, foi suficiente para reelaborar o objeto estudado, em 

seus limites e possiveis rumos de pesquisa. Esta, porem, permanece muito proxima a concep<;ao 

inicial do projeto de disserta<;ao - A construfiiO imagitica de Porto Alegre sob o olhar de 

Virgl1io Calegari, nas duas primeiras dicadas do siculo XX - vislurnbrando a possibilidade de 

contribui<;ao a seus leitores, na medida em que o montante de informa<;oes e imagens resgatadas 

foram sistematizadas e analisadas com o intuito de constituirem mais urna reflexao acerca da 

memoria de Porto Alegre. 

Esta reflexao foi fruto de urna fronteira muito tenue entre a analise objetiva e a 

compreensao emocional das imagens de Calegari, motivada pela estreita rela<;ao afetiva mantida 

por parte da autora tanto com a cidade quanto com a pnitica fotogratica. Entretanto buscou-se no 

desenvolvimento da pesquisa explicitar sempre que possivel este fato. Tal considera<;ao e 

levantada, porque entende-se que a aproxima<;ao do real e mediada por inclina<;oes teorico

metodologicas, que sao delineadas em grande parte pelo perfil existencial do pesquisador, ou 

seja, urn trabalho de pesquisa reflete, em urna minima parcela que seja, a subjetividade de seu 

elaborador. Ao manipular-se imagens isto pode se intensificar, pois aciona imediatamente o 

imaginario e a memoria. Este trabalho procurou rememorar Porto Alegre a partir da leitura das 

fotografias de Virgilio Calegari, elaborando urn percurso imagetico pela cidade. 0 trajeto 

determinado pelo olhar de Calegari inicia com urna vista panorfunica de Porto Alegre, imagens 

do Cais da Alfandega e Mercado Publico, segue com fotografias da area urbana central -

Andradas, Santa Casa, Faculdade de Engenharia, Joao Pessoa, Riachuelo, Joao Manuel, 

retomando a Andradas - e encerra com urna vista para o rio Gillllba do ponto alto da regiao, a 

Pra<;a da Matriz, e com urna Ultima vista para a cidade. 

A pesquisa sobre as imagens urbanas de Calegari encontra-se exposta neste texto em tres 

capitulos tematicos, que reconstituem o processo de pesquisa e procuram apresentar sua trajetoria 

em busca do que denominamos constru9iio imagetica de Calegari. 

0 primeiro capitulo versa sobre os aspectos teorico metodologicos da disserta<;ao, acerca 

da fotografia em sua rela<;ao com a cidade sob a tutela das ciencias hurnanas e sociais, buscando 

delimitar historiograficamente suas concep<;oes. 
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No segundo capitulo objetiva-se situar o leitor ao discorrer sobre os aspectos hist6ricos 

que envolvem o objeto de pesquisa. Para tanto procura-se: primeiro, trayar uma breve 

contextualizayao hist6rica de Porto Alegre no periodo estudado; segundo, historiar o exercicio da 

profissao fot6grafo na cidade porto-alegrense; terceiro, biografar a pessoa e o profissional 

Virgilio Calegari. 

No terceiro capitulo faz-se a analise das imagens de Calegari referentes a variados temas 

presentes no cotidiano da cidade, apresentados em seqiiencias fotograficas, as quais denominou

se percursos imageticos, leituras transversais de seu olhar. Ap6s esta leitura o trabalho intenta 

aproximar-se do imaginario da Porto Alegre da epoca, ao reconstituir urn de seus percursos 

possiveis. 

Finalizando, sao tecidas algumas considerayoes acerca da construyao imagetica de 

Calegari, que procuraram observar quais as contribui9oes da pesquisa em duas dire9oes 

fundamentais: urna, academica, , e outra, da memoria urbana. Para tanto,o processo de pesquisa 

em suas limita9oes e possibilidades e revisitado, bern como, a op9ao de elaborar urn video e urn 

CD ROM sao avaliadas. 



I. OS CAMINHOS PARA A IMAGEM DA CIDADE 

"A fim de fixar uma representa<;iio da cidade que possamos dominar menta/mente, 

mobilizamos os recursos da historia. A cidade contempordnea escapa as defini<;oes 

tradicionais, mas queremos ata-la ao pedestal de um patrim6nio. Na realidade, o 

exercicio e um tanto viio, o pass ado se esquiva aquilo que /he pede o presente. "1 

0 presente capitulo se constitui na tentativa de demarcar o campo conceitual de 

elaboracyao da pesquisa referente a construr;iio imagetica do fot6grafo Virgilio Calegari sobre a 

cidade de Porto Alegre, a partir da analise das imagens fotograficas realizadas por este, no 

periodo de 1895 a 1920. 

Considerando que ha intencionalidade por parte do fot6grafo que capta a imagem do 

referente, a qual nunca pode ser totalmente neutralizada pela mediacyao da cfunara, pensamos que 

urn fot6grafo e urn autor, e por conseguinte sua producyao fotografica e urna obra. De acordo, com 

este pressuposto, entendemos por con.strur;iio imagetica o(s) encadeamento(s) tematico(s) 

presentes na obra/producyao de determinado autor/fot6grafo, que por sua vez fara os recortes do 

real de acordo com sua reflexao ( consciente ou nao ) sobre o universo que o cerca. Dito isto, 

esperamos ter esclarecido por que chegamos ao termo construr;iio imagetica. 

Quando se pretende investigar em determinado objeto as relacyoes entre a fotografia e a 

hist6ria, as fronteiras dial6gicas entre estas sao bastante tenues e diversificadas, pois nos 

defrontamos com a existencia de urn amplo leque de abordagens possiveis, as quais sao 

constituidas por distintos "corpus" te6rico-metodol6gicos. Esta perspectiva pressupoe a 

interdisciplinariedade, nao somente entre fotografia e hist6ria, mas tambem na interface destas 

com outras areas de conhecimento como a antropologia, a sociologia, a semi6tica e a filosofia. 

Para tanto, faz-se necessario pensar a contextualizacyao nao s6 do objeto, mas tambem de 

. seus campos de analise, com o intuito de evidenciar os pontos de partida e de chegada da 

investigacyao proposta, a fim de delimitar com precisao os momentos de intercfunbio analitico no 

desenvolvimento da pesquisa. 

1 LE GOFF, Jacques. Por amor as cidades. sao Paulo, Ed. UN ESP, 1998. p. 143 
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1.1. Do Saber Fotognifico 

Historiar a trajet6ria da fotografia em termos tecnicos e bibliograficos tern como 

prop6sito mais situar o leitor nos saberes fotogni:ficos que sustentam esta investiga9ao e menos 

fazer justi9a ao termo - o que configuraria urn outro trabalho. Nesse sentido, buscou-se rnapear o 

desenvolvimento tecnico vivido pela fotografia desde seu advento, bern como pensar acerca da 

literatura que tern sido escrita sobre ela nesse mesmo periodo. 

A reflexao sobre esta trajet6ria da fotografia tern sido orientada sempre no sentido de 

identificar os elos de liga9ao ao objeto de pesquisa. A exposi9ao dos conceitos relacionados a 

fotografia utilizados para amilise e importante pois serao atraves deles que se construira a 

disserta9ao. 

A imagem e urn conceito que acompanha a trajet6ria hist6rica do homern, isto 

evidencia-se nas pinturas rupestres encontradas pelas escava96es arqueol6gicas, nas figuras 

presentes em artefatos de infuneras civiliza96es e nas fontes docurnentais do Ocidente e do 

Oriente. E com estas Ultimas que se procura dialogar, afinal o tema de pesquisa se encontra neste 

Iugar social, portanto, tra9ar os caminhos que o conceito de imagem percorre configura urn 

primeiro e primordial passo no entendimento da fotografia. 0 inicio desta reflexao parte da 

seguinte coloca9ao: 

"A percepr;ao visual e, de todos os modos de relar;ao entre o homem e o mundo que o 

cerca, urn dos mais bern conhecidos. Ha urn vasto corpus de observar;oes empiricas, de 

experimentos, de teorias, que comer;ou a constituir-se desde a Antiguidade. 0 pai da 

geometria, Euclides, foi tambem, em torno de 300 a. C., urn dos fundadores da 6ptica 

(ciencia da propagar;ao de raios luminosos) e urn dos primeiros te6ricos da visao. Na 

era moderna, artistas e te6ricos (Alberti, Diirer, Leonardo da Vinci), fil6sofos 

(Descartes, Berkeley, Newton), e, e claro, jisicos, empenharam-se ness a explorar;iio. E 

no seculo XIX que comer;a verdadeiramente a teoria da percepr;iio visual, com 

Helmholtz e Fechner." 2 

A experiencia cotidiana possibilitou, em cada tempo hist6rico, que a curiosidade em 

rela9ao aos mecanismos de percep9ao visual fosse substituida pela reflexao filos6fica ou 

2 AUMONT, Jacques. A lmagem. Campinas, Ed. Papirus, 1993. p. 17. 
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cientifica. Tendo em vista o aspecto cumulative da ciencia3, ocorreram, paralelamente a sucessao 

de estudos sobre a percep<;ao visual, inven<;oes para tomar possivel a reprodutibilidade tecnica da 

imagem, culminando no advento da fotografia. 

No estudo da hist6ria da fotografia observa-se uma era pre-fotogra.fica4, que segundo 

FABRIS, pode ser dividida em tres momentos: idade da madeira no seculo XIII, com a 

xilogravura; idade do metal no seculo XV, com a agua-forte; e, idade da pedra no seculo XIX, 

com a litografia. Nesta Ultima, a tecnica litografica, descoberta em 1797 por Alois Senefelder, 

encontram-se as raizes do consumo fotografico em fun<;ao das mudan<;as sociais ocorridas com a 

Revolu<;ao Industrial. Neste sentido, e oportuno a coloca<;ao de FREUND, quando se refere a 

este memento hist6rico: 

"Pois 'jazer tirar o seu retrato' era urn daqueles actos simbolicos pelos quais os 

individuos da classe social ascendente tornavam visivel para si mesmos e para os 

outros a sua ascenr;iio e se classificavam entre os que gozavam de considerar;iio 

social. Ao mesmo tempo, esta evolur;iio transjormava a produr;iio artesanal do retrato 

numa forma cada vez mais mecanizada da reprodur;iio de trar;os humanos. 0 retrato 

fotogriifico era 0 ultimo grau desta evolur;iio. " 5 

Tais praticas sociais podem ser detectadas, desde o fmal do seculo XVIII, a partir da 

realiza<;ao dos retratos em miniatura, das silhuetas e do fisionotra<;o. Concomitante a estas 

tecnicas, eram realizadas, na Fran<;a e Inglaterra, pesquisas cientificas de natureza quimica com 

sais de prata visando obter superficies sensiveis a luz que pudessem fixar as imagens. 

Posteriormente, .a associa<;ao destes procedimentos com~ camara escura propiciaram o advento 

da fotografia. 

Inserido neste movimento de buscar formas de reproduzir o melhor possivel as imagens, 

e que Daguerre apresenta seu invento em 1839, o qual ainda tern a aura de objeto Unico. 0 seculo 

XIX, faz a apologia do dominic da natureza pelo homem, da inventividade tecnica. Nesse 

3 Do ponto de vista do fil6sofo Karl Popper, com o cuidado de nao desconsiderar a posi98o de Thomas 
Kuhn que desenvolve a ideia de uma ciencia revolucionaria a partir do conceito de paradigma 
cientifico. Ver: KUHN, Thomas S. A estrutura das revolucOes cientificas. Sao Paulo, Editora 
Perspectiva, 1992. 

4 FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funcOes no seculo XIX. Sao Paulo, EDUSP, 1991. p. 11 

5 FREUND, Gisele Fotografia e Sociedade. Lisboa:Ed. Vega, s/data. p. 25 
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contexto, a evolu9ao tecnica da fotografia e muito nipida e o tempo de exposi9ao, a pose, e urn 

excelente exemplo disto. As primeiras poses levavam cerca de 40 minutos, com mais dez anos 

na trajet6ria da fotografia, o tempo e reduzido para a media entre tres e urn minutos de exposi9ao. 

A reflexao sobre a fotografia, neste momento, passava pelo mercado, e a posi9ao tomada 

dependia muito de quem a utilizava e para que era utilizada. Assim, constituia-se em urn produto 

hibrido, alguns falavam bern dela (muito bern, ate), e outros, ao contrario, falavam mal. As 

fotografias realizadas durante os processos de guerra sao urn exemplo da euforia pelo registro, 

pela capacidade de trazer a realidade ate aquele que nao esta no local do acontecimento, quando 

este a observa.6 

0 aspecto quantitativo das imagens fotograficas, fruto da moderniza9ao tecnol6gica, nao 

agradava aqueles que a entendiam como urna forma de arte, por que declarava a nao inexistencia 

do unicum, porem mesmo entre os artistas plasticos que desprezavam a fotografia como arte, 

havia aqueles que a consideravam urn excelente meio para o estudo, por sua capacidade de 

imobilizar o instante e mimetiza-lo.7 

No final do seculo XIX as institui9oes de controle social ja encontravam-se 

sedimentadas e a fotografia se encaixou como urna luva neste contexto. E neste momento que 

surge a fotografia policial, com a foto-identidade, as teorias acerca da rela9ao fisionomia e 

personalidade, etc. Bern como, algumas utiliza9oes medicas da fotografia sao realizadas na 

Franya- estudo de casos de histeria, por exemplo8. 

No final do seculo XIX e infcio do XX, o oficio de fot6grafo sedimenta-se socialmente 

em varios paises da Europa e das Americas, onde encontramos estU.dios distintos em urna mesma 

cidade, atuando como concorrentes, 9 como resultado da imensa difusao da imagem fotografica 

ocorrida no seculo anterior. 

6 Somente no final do seculo XIX e que aparece a fotografia de imprensa, antes as imagens de jornais 
eram litograficas, por que o custo era muito alto 

7 Ver FABRIS, Annateresa. Op. Cit. p. 22 e 181; e FREUND, Gisele, Op. Cit. p. 84-86. 

8 Ver SAMAIN, Etienne. Entre a Arte, a Ciencia eo De/frio: a fotografia medica francesa na segunda 
metade do seculo XIX. in: Boletim do Centro de Mem6ria da Unicamp. Campinas, vol. 5, n.1 0, jul/dez, 

1993. p. 11-12 e 19-23. 

9 Em alguns casos a concorrtmcia ja era acentuada desde o seculo XIX. 
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Os fot6grafos do seculo XIX, em sua maioria, eram oriundos das belas artes e traziam 

consigo suas escolhas esteticas, as quais influenciaram fortemente muitos estilos ate meados dos 

anos trinta, urn exemplo e o academicismo. Entretanto, ha dois generos de fotografia que se 

desenvolveram no seculo XIX e permanecem ate hoje: o retrato e apaisagem. 

0 retrato e o grande neg6cio realizado pelos fot6grafos desde o advento da fotografia, e 

urn dos meios pelos quais ganhavam credibilidade e respeito profissional. Sob este angulo, ser 

urn excelente retratista era urn grande desafio na epoca em que o processo fotografico era menos 

padronizado, pois a clientela exigiria o maximo de qualidade pelo menor preyo. 

Sob outre aspecto, a intensa atividade em retratar, e a necessidade em agradar aos 

fregueses, possivelmente resultou na acelerayao de descobertas tecnicas. Os gabinetes, os 

portraits, sao alguns desses tipos de fotografias desenvolvidos para atender os interesses da 

sociedade avida por representar-se. 

Na paisagem teremos imagens de viagens ex6ticas, de lugares romanticos e/ou buc6licos 

e, tambem, de aspectos urbanos.l 0 0 desejo e/ou a desculpa em docurnentar lugares distantes e 

pouco habitados e que dara origem a urn modismo de fotografar o diferente, o hist6rico, o ex6tico 

e em Ultima instancia o belo, durante viagens. Dessa forma, houve urn momenta em que o 

mercado exigiu o acesso a essas imagens, foi quando surgiram os cartoes postais e os albuns de 

vistas, constituidos normalmente por: pontos turisticos das cidades seja pela beleza natural ou 

pelo carater de moderniza9ao; paisagens de locais hist6ricos, ex6ticos ou romanticos 

0 cartao postal surge deste interesse pelas paisagens. Tambem destaca-se, neste 

momenta, o interesse de ge6logos, ge6grafos, cientistas em geral, na fotografia como urn meio 

excepcional para a catalogayao de novas povos e lugares. Dessa forma, se pensamos a funyao 

social da fotografia, verificamos que ela participa do discurso "pacifica" da "colonizayao", no 

caso da Africa, por exemplo. 

A febre dos cartoes postais no Brasil acontece na primeira decada do seculo XX, ap6s 

sua introdu9ao no Rio de Janeiro em 1901, sendo no inicio valorizado como obra de arte, 

ganhando inclusive moldura e lugar de destaque na parede. Os motivos retratados sao os locais 

10 Ver FABRIS, Annateresa. Op. Cit. p. 29. 
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desconhecidos, mas logo o motivo urbano se destaca como urn dos de ma10r consurno, 

organizando-se albuns fotograficos sobre as cidades, que eram vendidos a pre9os medios. 

Deve-se lembrar que, naquele momento hist6rico, vivia-se o processo de urbaniza9ao, 

com carater modernizador e higienista, em varias capitais brasileiras, o que provavelmente 

imbuia estas imagens de significados como progresso, desenvolvimento, etc. Pois nesta epoca 

sao produzidos albuns divulgando o pais no exterior, ou mesmo urn estado para onde se queria 

atrair investimentos. 

Urn campo de pesquisa ainda em aberto e o da hist6ria da tecnica fotografica anterior a 

1920, 0 qual e de fundamental importancia, para investigay5es que se utilizam da fotografia 

como meio de aproxima9ao da realidade social daquele periodo - caso desta investiga9ao que 

buscou estar atenta a tal aspecto, que por sua vez impos lacunas ao processo cientifico, 

principalmente no que se refere a identifica9ao das fotografias. 

No fmal do seculo XIX na Europa e no Brasil do inicio do seculo, grandes cidades 

sofreram reformula9oes urbanisticas. Neste processo o papel dos fot6grafos era ode docurnentar 

a forma anterior da cidade, que por sua vez era urna forma de facilitar a autoriza9ao da sua 

destrui9ao. Inclusive no memento seguinte a reforma usava-se a fotografia para comparar o que 

era antigo, como "progresso atual." 

No Brasil, as reformas urbanas aconteceram nas tres primeiras decadas do seculo XX, 

mais efetivamente. Este processo de docurnenta9ao das mudan9as ocorridas na cidade, no caso 

brasileiro, encontra seu paralelo com Militao Augusto de Azevedo, Guilherme Gaensly, no caso 

de Sao Paulo, e Augusto Malta no Rio de Janeiro.ll Com respeito a produ9ao de Virgilio 

Calegari sobre a cidade de Porto Alegre, considera-se a hip6tese desta ter urna semelhan9a de 

significados hist6ricos com a produ9ao dos autores anteriormente citados, apesar de sua natureza 

diferenciada. 

11 Alguns trabalhos semelhantes focalizaram tais processo em diferentes cidades. Ver CARVALHO, 
vania c. de; LIMA, Solange F. de. Fotografia e Cidade: da razao urbana a 16gica do consume. Albuns de 
Sao Paulo 1887 -1954. FAPESP I Mercado das Letras, Campinas, 1997; KOSSOY, B6ris. Sao Paulo 
1900. CBPO/Kosmos, sao Paulo,1988; OLIVEIRA Jr, AntOnio R. de. Do reflexo a mediac§o. Urn estudo 
daexpressao fotografica e da obra de Augusto Malta. Dissertar;ao ·de Mestrado, P6s-Graduar;ao em 
Multimeios, Institute de Artes, UNICAMP, 1994; PHILLIPS, Christopher. A Fotografia dos anos vinte: a 
exploragao de um novo espago urbano. in: Cademos de Antropologia e lmagem, n. 2, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996. p. 83- 92. 
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Entretanto, outros aspectos devem ser observados e verifi.cados nas imagens fotograficas 

( caso de Calegari), na medida em que, hoje tenta-se entender as fotos das cidades como urn vetor 

das representa9oes sociais e nao mais, apenas das transforma9oes urbanisticas presentes nas 

imagens. Partindo-se do pressuposto que a fotografia estabelece com o homem la9os de 

pertencimento, podemos buscar o cotidiano expresso atraves das imagens fotograficas. A seguir 

tentaremos exprimir como entendemos ser necessario lidar com essa fonte hist6rica: a fotografia, 

para que a realiza9ao da proposta de disserta9ao, tome-se possivel. 

1.2. Fotografia e Cidade: cotidiano, algumas possibilidades 

Uma tematica crucial e instigante para a analise aqui proposta, e o uso da fonte 

fotografica. Relacionada diretamente com a pesquisa, porque, por urn lado, firma a base 

documental, ela por outro lado, impoe uma metodologia especifica . Dentro desta proposta, faz-se 

necessario tecer algumas considera9oes sobre o modo como tern sido utilizadas as fotografias no 

ambito das Ciencias Humanas, em particular, ao qual estas imagens tern muito a oferecer. 

Desde o infcio, para esta reflexao, pensamos ser importante defmir o que entenderemos 

por fotograjico: campo de investiga9ao da fotografia, que tern como eixo central a produ9ao -

recep9ao, ambos permeados por especificayoes abordadas pelos mais variados discursos, que " ... 

em sua maioria procurando articular o trinornio operador I "real", medium e tecnicas I 

espectador, e suas interfaces, numa rela9ao, ora com as artes visuais e as questoes levantadas 

pelas esteticas contemporaneas, ora com as ciencias biol6gicas, exatas e, sobretudo, humanas."12 

Os entendimentos - como os discursos - em rela9ao a fotografia sao distintos, o que nao 

deterrnina necessariamente serem excludentes. Entretanto, ha duas concep9oes da fotografia 

bastante cristalizadas e que seguem em sentidos opostos: uma a percebe como instrumento, outra, 

como arte "pura". E o que aponta, Samain quando escreve: 

"Existem globalmente duas maneiras de encarar a fotografia: ou concebe-la como um 

auxiliar (meio) das Ciencias e das Artes, investindo-a de valores prliticos {eo caso 

dos historiadores, dos antropologos para os quais a fotografia e um registro-

12 SAMAIN, Etienne. A Fotografia Tentacular: Subsldios Crfticos para uma Arte de Ver e Pensar. 
Campinas, fevereiro de 1993. p. 11. 
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testemunho, antes de mais nada uti/]; ou concebe-la como uma arte em si (um jim), 

investido-a de valores idealistas [eo caso dos "artistas" para os quais afotografia e, 

antes de mais nada, uma "obra''j. Creio, todavia, que ao !ado dessas duas maneiras de 

encarar a fotografia, niio deveriamos deixar de /ado todos aqueles para quem a 

jotografia e um puro e simples lazer (todos chamados amadores, que investem-na de 

va/ores litdicos). 13 

Detendo-se, neste trabalho, na Hist6ria, na Antropologia e na Sociologia, mais especificamente 

buscar-se a indicar como essas ciencias entendem a utiliza<;ao da fonte fotografica, ao resgata-la e 

assumi-la em suas produ<;oes cientfficas. Pois o docurnento fotogratico, esse objeto de de 

investiga<;ao tao polemico e que provoca resistencias, representa, nao uma amea<;a, mas urn 

desafio, em urn sentido positivo, na medida em que impoe urna revisao de paradigmas pertinentes 

a intensa visualidade do mundo contemporaneo, a fim de melhor compreende-lo. 

0 uso da fotografia nas Ciencias Humanas ocorre desde o seculo XIX, paralelamente a 

sua trajet6ria existencial. Os primeiros estudos centraram-se nas Artes Plasticas, com estudos de 

perspectivas, ilumina<;ao; na Psicologia, com estudos sobre doen<;as mentais (atraves da 

observa<;ao do movimento e da fisionomia humana)14. No entanto, a utiliza<;ao da fotografia, que 

hoje encontra-se em fase de matura<;ao, pois constitui-se como objeto de infuneros estudos no 

campo de atua<;ao das Ciencias Humanas, limitou-se por muito tempo a ilustra<;ao. 

As Ciencias Sociais foram precursoras no uso da fotografia como tecnica de resgate de 

informa~oes no processo de constru<;ao de conhecimento. Alguns autores preocuparam-se 

bastante com esta questao metodol6gica, como Franz Boas, Gregory Bateson, John Collier e 

Margareth Mead, ampliando a visao do investigador noprocesso de observa<;ao de urna 

determinada sociedade. Percebe-se, nessa utiliza<;ao, urn entendimento anal6gico do registro 

fotografico, dentro de uma concep<;ao positivista da fonte fotografica, a qual na atualidade 

13 SAMAIN, Etienne. A pesguisa fotografica na Franca: notas antropol6gicas e bibliograficas. Carnpinas, 
abril de 1993. p. 7. 

14 Eadweard Muybridge e Etienne Jules Marey, desenvolverarn significativos estudos sobre o 
rnovirnento, os quais legararn as Ci~ncias urn detalhado acervo fotografico, que possibilitarn urn 
resgate do irnaginario do corpo e dos gestos sociais do seculo XIX. lnteressantes estudos sobre a 
fisionornia forarn realizados, na busca de urna "identidade" e da "identifica~o" hurnana, por Cesare 
lembroso e Alphonse Bertillon, durante o seculo XIX 
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configura-se ultrapassada. Mas e a partir do final da decada de 60 que o pensamento cientifico, 

come9a estabelecer discursos que avan9am em rela9ao ao fotognifico, quanto a limites e 

possibilidades. 

Qualquer fonte fotogratica tern significados evidentes, a urn pnme1ro olhar, 

possibilitando urna comunica9ao espontanea e imediata, mas que em seguida toma-se muda. Este 

e urn dos motives pelos quais o senso comurn nunca poe sua fidedignidade em duvida. Isto 

decorre tambem do alto grau de credibilidade que a fotografia conquistou desde seu advento. 

Entretanto e nosso dever procurar nas inocentes imagens do passado - e I ou do presente 

- significados mais profundos, pois nao podemos esquecer jamais que ha na fotografia muito mais 

urna for9a formadora e transformadora, do que reprodutora. Nesse sentido "o docurnento 

hist6rico e 0 intermediano entre passado e 0 historiador, e 0 espelho da verdade hist6rica ... mas 

quantas vezes deformador! Por isso, o papel da critica hist6rica, extema e intema, no processo de 

analise dos docurnentos e fundamental, a fim de alcan9ar a maior proximidade possivel do real 

investigado. Os docurnentos hist6ricos ou fontes, sao na maioria escritos, mas podem ser 

gravados, audio-visuais, iconograficos, ou orais." 15 

Considerando a fotografia urna fonte hist6rica, a partir dos pressupostos acima, podemos 

construir hist6ria atraves da analise fotogratica. Inclusive, para Aurnont 16 o estudo de todo e 

qualquer dispositive imagetico e obrigatoriamente hist6rico, por que estao determinados 

socialmente, enquanto meio e tecnica de produ9ao de imagens, no seu modo de circula9ao, nos 

seus locais de acesso e em seus suportes de difusao. 

Para Philippe Dubois17 a fotografia tern natureza indicia! porque e urna marca, urna 

impressao do real visivel, e s6 posteriormente pode tomar-se urn icone pela semelhan9a e adquirir 

sentido enquanto simbolo. 

Sendo sempre urn registro de alguma coisa, e portanto, explicita ou implicitamente, e 

urna fonte hist6rica no sentido da apropriada conceitualiza9ao formulada por Annatereza 

15 SALMON, Pierre. Hist6ria e crftica. Ediciones Cifmcias Humanas. Siglo XXI. p. 60 

16 AUMONT, Jacques. A imagem. Ed. Papirus, Campinas, 1993, p. 192. 

17 DUBOIS, Philippe. 0 ato fotografico e outros ensaios. Campinas, Ed. Papirus, 1994. p. 64 
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Fabris18 " ... urn agente de conforma9ao da realidade num processo de montagem e sele9ao, no 

qual o mundo se revela semelhante e diferente ao mesmo tempo." Existe o objeto fotografia e 

tambem o conteudo desta, que precisam ser levados em conta. A seguir analisarei estes dois 

angulos comeyando pelo ultimo. 

As diferenyas entre o estudo do conteudo cultural da imagem e dos padroes de 

comportamento, das crenyas mobilizadas para tirar, ver, e compreender as imagens fotograticas, 

sao responsaveis pela ambigiiidade e pela varia9ao de utilizayoes da fotografia. Nao olhamos 

apenas para a foto: olhamos para nos atraves dela. Pensamos simultaneamente por conceitos e 

imagens. Estas sao sempre urn elo no movimento do pensamento que liga as que precedem as que 

as seguem. Encontra-se na fotografia as contradi9oes entre os interesses dos fot6grafos, do 

fotografado, do espectador e dos que se utilizam dela. 

Assim, a utiliza9ao da fotografia nas ciencias humanas impoe considerar e atribuir 

diferentes pesos ao ato de fotografar, a conservayao dos acervos, a recepyao. Seu uso como 

ilustrayao, a coloca como uma vitrine, atraves da qual temos o primeiro contato como texto. As 

brechas do texto que a imagem preenche com informayoes ou representayoes, geralmente, nao 

sao verbalizadas, nao perpassam a estrutura do texto, por isso a foto-ilustrayaO e descartavel. 

Porem, "como as imagens tern modos peculiares de combina9ao, menos adaptados que 

as palavras a padroes sociais, a transmissao da imagem atraves das palavras freqiientemente e 

empobrecedora, problema para o qual ainda nao se mostrou uma saida." 19 

"Os trabalhos hist6ricos lanyam mao de fotografias ja tiradas. Em contrapartida os 

cientistas politicos tern trabalhado muitas vezes com retoques, montagens, supressoes de 

personagens e poses na fotografias. No entanto a Sociologia e a Antropologia executam diversas 

formas de utiliza9ao da fotografia, inclusive sua produ9ao20. 

Os historiadores, em suas investigayoes, enfrentam a tarefa de procurar o material -

albuns de familia, acervos particulares ou publicos (museus, bibliotecas) e publicay5es. Muitas 

vezes lui a necessidade de se reproduzir as fotos obtidas, em fun9ao do aprimoramento da 

18 FABRIS, Annatereza. Op. cit. p.09 

19LEITE, Miriam L M. Retratos de familia. Ed. EDUSP, Sao Paulo, 1993. p. 17 
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imagem ( contraste, defini9ao ), bern como de ordemi-las cronologica, tematica e espacialmente, 

construindo series fotograficas ( ou sequencias ), para atingir a possibilidade de leitura e 

interpreta9ao do conteudo. 

Na Historia Oral, a fotografia tern sido bastante utilizada e quase sempre de duas formas: 

como meio de reavivar a memoria dos sujeitos de quem se solicita a historia de vida, ou como 

testes projetivos (tecnica tambem desenvolvida na Psicologia), fazendo que as mesmas 

fotografias desencadeiem lembran9as e associa9oes diferentes nos varios individuos 

entrevistados. 

As fontes fotograficas produzidas no campo de investiga9ao, sao feitas pelo pesquisador 

ou algum membro da equipe, especializado ou nao, e em alguns casos pelos proprios individuos 

que constituem o campo pesquisado - na Antropologia sao mais comuns. Nesses casos a 

fotografia e normalmente discutida com os informantes. 

Tres trabalhos nesta linha sao significativos e, por serem exemplos distintos, faz-se 

necessario cita-los: 

1) De Elisabeth Jelin e Pablo Vila: "Cotidianeidad y polftica", que aborda o 

pensamento politico da popula9ao argentina, fotografando seus espa9os de vivencia. 

2) De Fernando Cury de Tacca: "Sapateiro: o retrato da casa", que busca a 

representa9ao da casa do operario sapateiro francano atraves de seu proprio olhar. 

3) De Nestor Garcia Cancline e Patricia Safa: "Tijuana: la casa de toda la gente", 

analisa as transforma9oes ocorridas na cultura e educa9ao de Tijuana, cidade na 

fronteira entre Mexico e EUA, tendo na fotografia o elo de discussao e constru9ao do 

discurso social. 

N estes trabalhos os autores frisam que as fotos produzidas durante a investiga9ao 

rompem como que aqueles individuos tinham por habito fotografar. De certo modo desmitifica

se o poder da fotografia no momento que atribuimos imagens comuns ( cotidianas) aquele meio, 

acostumado a fazer sempre o mesmo tipo de fotos, oriundas de uma posi9ao alienada em rela9ao 

a fotografia e ao seu meio social. Por que, a partir da utiliza9ao da fotografia como instrumento 

20 LEITE, Miriam L. M. A fotografia e as Ciencias Humanas. IN: BIB- ANPOCS, Rio de Janeiro, n 25, 1 
de setembro de 1988. p. 86. 
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de reflexao, produzem representayoes pr6prias, que revelam suas identidades culturais, seus 

val ores. 

0 ato do registro ou o processo que da origem a uma representa9ao fotografica, tern seu 

desenrolar num momento hist6rico especifico ( caracterizado por um determinado contexto 

economico, politico, religioso, estetico, cultural, etc.) Esta fonte fotografica traz em si indica9oes 

acerca de sua elaborayao material (tecnologia empregada) e nos mostra um fragmento 

selecionado do real ( o assunto registrado ). 

Um original fotografico (negativo) nao traz apenas um conteudo no qual as informa9oes 

se acham registradas, mas e um objeto imagem: um artefato no qual se pode detectar em sua 

estrutura (em termos tecnicos) as caracteristicas tipicas da epoca em que foi produzida: e uma 

fonte primaria. Uma reproduyao por conseguinte, e uma fonte secundana21. 

Toda a fotografia representa, em seu conteudo, uma interrupyao no tempo e no espayo, 

portanto na vida. 0 fragmento selecionado do real, no instante em que foi registrado, 

permanecera para sempre interrompido e isolado na bi-dimensao da superficie sensivel. A 

fotografia carrega em si o fragmento congelado de um instante passado materializado 

iconograficamente. 

"Se e possivel recuperar a vida passada, primeira realidade, e se temos, atraves da 

fotografia, uma nova prova de sua existencia, ha na imagem uma nova realidade passada, 

transposta"22. 

Em uma dimensao simb6lica, a relayao entre espectador e imagem e mediatizada pelo 

dispositivo fotografico, que caracteriza-se condicionalmente por ser um objeto socializado, 

convencionalizado, codificado e nao somente visivel. Neste sentido destaco o que escreve 

Jacques Aumont: 

"Se uma imagem que, por si propria, nlio existe em modo temporal, pode entretanto 

transmitir uma sensar;lio de tempo, e por que o espectador nela coloca algo de seu e 

acrescenta alguma coisa a imagem. Nossa hip6tese e de que essa 'alguma coisa' e urn 

21 KOSSOY, B6ris. Fotografia e hist6ria. Ed. Atica, Sao Paulo, 1989. pg. 68 

22 KOSSOY, B6ris. Ibidem, p. 8 
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saber sabre a genese da imagem, sabre seu modo de produ9iio, o que Jean M 

Schaeffer chama com respeito a fotografia, sua arche " 23. 

Essa possivel arche leva Olga Von Simson24 , em sua pesquisa sobre o carnaval 

paulistano atraves do seculo XX, destacar a distin9ao existente entre fotografias quentes, 

acompanhadas de depoimento, e frias, sem depoimentos. As fotos quentes, provocaram novos 

depoimentos dos retratados, acrescentando urna nova dire9ao a ser resgatada na foto-anaJ.ise - a 

existencia da variavel do retratado ao observador - alem das outras tres indicadas na pesquisa - do 

observador para a imagem; da imagem para o observador; de urna para outra imagem. 

A fonte fotografica, nao possui o papel de ilustra9ao, pelo contrano, deve ser 

interpretada, de acordo com as vicissitudes de sua sobrevivencia fisica - do negativo a revela9ao, 

amplia9oes e altera9oes do publico que a examinara. Somente desta forma adquirem valor 

instrumental, como material informative, como material terapeutico ou de aproxima9ao entre 

entrevistado e entrevistador. Neste sentido, devemos ter cuidado quando nos utilizamos de fontes 

fotograficas para a constru9ao hist6rica, na medida em que sua interpreta9ao esta vinculada e 

depende, da forma como encontra-se organizada esta fonte. Uma foto extraida de urn acervo que 

nao se preocupa com ela, provavelmente nos propiciara menor quantidade e qualidade de 

informa9oes, do que urna fonte extraida de urn acervo preocupado com a organiza9ao de fontes 

fotograficas, para cataloga9ao e identifica9ao. 

A fotografia pode superar a palavra escrita, ao comunicar o sentimento das coisas, mas 

falha ao transmitir a rede social de relacionamentos que extrapola as dimensoes espaciais. 

Quando nao se conta sequer com urna legenda verbal, identificando as personagens, o ano e o 

Iugar do acontecimento, a foto, pode ser urn elemento mudo, alem de propiciar decodifica9oes 

ambiguas. 

Assim podemos considerar que a "fotografia e urna redu9ao e urn arranjo cultural e 

ideol6gico do espa9o geografico e social, nurn determinado instante. De certa forma, o eixo 

23 AUMONT, Jacques. Op. cit. p. 63 

24 SIMSON, Olga R. de Moraes Von. Depoimento oral e fotografia na reconstruqao da mem6ria 
Hist6rico-Socio16gica: Reflexoes de Pesquisa. in: Boletim do Centro de Mem6ria da UNICAMP, vol 3, 
n:5, jan/jun de 1991. p. 14-24. 
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temporal prectsa ser construido pelo pesquisador, atraves da forma9ao de seqliencias 

cronol6gicas ou culturais, ou, em alguns casos, pela diagrama9ao".25 

Nesta perspectiva, utilizamos descritores iconicos e formais26 para a elabora9ao de 

fichas analiticas no processo de cataloga9ao das imagens utilizadas em nossa pesquisa, com o 

intuito de organizar a docurnenta9ao, e consequentemente a analise, bern como, de extrair ao 

maximo, interrela9oes entre as seqliencias tematicas sobre a cidade. Estes descritores 

contribuiram bastante na organiza9ao do trabalho, quando da compara9ao entre as seqliencias 

fotograficas. 

As fotos sao objetos reais, passiveis de se tornarem objetos do conhecimento - nao 

produzindo apenas imagens, mas tambem saberes - pois sempre emitem significados e inten9oes 

que devem ser interpretados de forma critica e atenta, porque: 

"E ilus6rio pensar-se que as imagens se comuniquem imediata e diretamente ao 

observador, levando sempre vantagem a palavra, pela imposi<;iio clara de um 

conteudo explicito. Na maioria das vezes, ao contrario, se calam em segredo, ap6s a 

manifestar;iio do mais 6bvio: por vezes se fazem opacas e ambiguas, desafiadoras em 

sua polissemia; por vezes em seu isolamento, se retraem a comunicat;iio, exigindo a 

contextualizar;iio, itnica via de acesso seguro ao que possam significar. Por outro !ado 

siio dificeis de se deixarem traduzir num c6digo diverso como o da linguagem 

verbaf."27 

Os c6digos fotograficos, quando detectados em seu contexto especifico, podem resultar 

em urna narrativa consistente se arranjados harmoniosamente. Pois, estar-se-a elaborando urn 

discurso a partir de urna fonte hist6rica - a fotografia, que nada mais e do que urn vestigio da 

hist6ria. E se conforme BENJAMIM "o passado traz consigo urn misterio que o impele a 

25 LEITE, Miriam l. M. Op. Cit., 1993. p.19 

26 Ver CARVALHO, Vania C. & LIMA, Solange F. Fotografia e Cidade. Campinas, Mercado de Letras, 

1997. p. 30. 

27 ARRIGUCCI Jr, Davi. Prefacio in LEITE, Miriam l. M. Retratos de Familia, EDUSP, Sao Paulo, 1993. 

p. 12 
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reden9ao"28, seria possivel ler urna fotografia como quem decifra urn misterio, para depois 

reconta-lo utilizando-se das pr6prias irnagens. 

Quando BENJAMIM escreve sobre o fot6grafo Eugene Atget, que registrou irnagens da 

cidade de Paris no inicio do seculo XX, confmna a especificidade da fotografia como fonte 

hist6rica, pois para ele: ·· As fotos de Atget foram comparadas ao local de urn crime. (... ) 

fotografado por causa dos indicios que contem. Em Atget as fotos se transformam em autos do 

processo da hist6ria. "29 

Ressalvadas as devidas diferen9as, pode-se concluir que estudar as fotografias que 

Calegari fez da cidade de Porto Alegre, significa buscar decifrar uma parcela de misterio que a 

hist6ria da cidade encerra. 

Nesta perspectiva, o trabalho de investiga9ao sobre as imagens que Calegari fez de Porto 

Alegre, requisitou de. imediato que se refletisse em tomo de urna hist6ria da cidade, ja que o 

trabalho objetiva contribuir para a memoria da cidade, com o sentido de rememora-la. Durante 

este estagio da pesquisa percebemos que "a forma de recuperar a cidade natal e estuda-la, 

procurar compreender o processo ocorrido, perceber a trama complexa das transforma96es 

urbanas que aconteceram e acontecem no Brasil, em seu processo hist6rico"30 

Apesar da importancia de urna revisao bibliografica acerca dos estudos sobre o urbano, e 

irnportante tomar cuidado para nao reproduzir o mito das origens - aquele do quem e como 

fundou a cidade, carregado de distor96es ideol6gicas, na maioria dos casos. Considera-se que 

urna pesquisa sobre a cidade deve focalizar o movirnento da urbe expresso em sua trajet6ria. 

Desta forma, ressaltamos que "trabalhar com hist6ria da cidade, genericamente, ja 

envolve alguns riscos. Urn deles e o que denomino de 'padrao paradigmatico', isto e, a 

preocupa9ao em buscar e encontrar em estudos realizados em outras areas, espaciais ou 

temporais, modelos de analise e interpreta9ao ... No caso do estudo das cidades, tal situa9ao leva 

28 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de hist6ria in: Obras Escolhidas I. Brasiliense, Sao Paulo, 1994. 

p.223 

29 BENJAMIM, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade tecnica. in: Obras escolhidas I. 
Brasiliense, Sao Paulo, 1994. p.174 

30 GLEZER, Raquel "0 Campo da Hist6ria" in: PASSOS, Maria Lucia Perrone (org.) Cadernos de 
Hist6ria de Sao Paulo n. 1. Os campos do conhecimento e o conhecimento da cidade. Sao Paulo, 
Museu Paulista da Universidade de Sao Paulo, 1992. p. 09 
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ao risco da perda do especifico, do objeto em si, na deforma<;ao do material disponivel. Outro 

risco existente e 0 da 'visao imperial' que e 0 de transformar OS estudos realizados para a cidade 

de Sao Paulo em modelos de outros estudos, para outras realidades ... 0 terceiro risco e o do vies 

ideol6gico ... marcado pela rela<;ao emocional com a cidade ... Alem das dificuldades ja citadas, ha 

os entraves materiais: a dificillocaliza<;ao do material nos arquivos publicos, o acesso dificil aos 

arquivos cartoriais, institucionais e e privados"31 

31 GLEZER, Raquel. Op.Cit, p.12 



II. CIDADE: OFICIOS E VIVENCIAS 

"A cidade muda mais depress a, lamentavelmente que um corar;ao de um mortal" 
Baudelaire 

Este capitulo tern por objetivo inserir o leitor na Porto Alegre da virada do seculo XIX 

ao XX. Para tanto, foi feita urna abordagem dos aspectos politicos, economicos e culturais da 

cidade; do oficio de fot6grafo, focalizando desde OS pioneiros a Calegari; e 0 perfil pessoal e 

profissional de Virgilio Calegari, mais precisamente. 

Entende-se ser necessario desenvolver essas questoes relativas a trajet6ria da cidade, de 

seus fot6grafos e sobre Virgilio Calegari, pois na epoca Porto Alegre ocupava urn Iugar 

importante no cenario nacional brasileiro. Cenario do qual intencionamos nos aproximar. 

II.l. A Belle Epoque de Porto Alegre: um breve relato. 

Nosso estudo esta voltado ao momento da Belle Epoque porto-alegrense, caracterizado 

pelos avanc;os tecnol6gicos alcanc;ados na area sanitaria, industrial, cientifica e cultural, mais 

precisamente aos anos de 1900 a 1920, no qual buscamos perceber a construc;ao imagetica de 

Virgilio Calegari acerca desta metr6pole. 

Considerando que a Belle Epoque brasileira desenvolve-se ao longo das tres primeiras 

decadas ap6s a instaurac;ao da Republica, a qual possibilitou urn processo de modernizac;ao no 

pais, o ingresso de Porto Alegre na modernidade esta ligado a mudanc;as de ordem economica e a 

urna politica de saneamento basico, configurando mudanc;as na infra-estrutura da cidade, bern 

como nos costumes da sociedade. 

Desta forma, percebe-se que "urn certo cosmopolitismo se fazia presente, e a capital do 

estado inseriu-se no turbilhao da Modernidade. Novas perspectivas, novas influencias e novos 

paradigmas faziam da cidade urn polo cultural significativo para 0 contex.to brasileiro a epoca." 1 

Porto Alegre em fins do seculo XIX, eo maior porto comercial do estado. Neste periodo 

intensifica-se o processo de industrializac;ao-urbanizac;ao. E a cidade aponta urn expressivo 

crescimento demografico de 74% em 12 anos, como podemos verificar na tabela seguinte: 

1 CORREA, Silvio M. de S. Sexualidade e Poder na Belle Epogue de Porto Alegre. Santa Cruz do Sui: 
Unisc,1994. p. 19 
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Ano Habitantes 

1888 42.115 

1890 52.186 

1900 73.274 

Fonte: FORTINI, 1962. Pag. 29. 

Assim observamos que a cidade modifica-se, o espa9o urbano adquire novas formas, 

emergem novos bairros, pra9as, ruas pavimentadas, lojas, bancos, hoteis, cabares, que inspiram 

urn ar de modernidade. Entretanto esta modernidade estava imbuida de concep9oes positivistas 

como progresso e civiliza9ao, convergindo com o espirito burgues. 0 papel do pensamento 

positivista foi fundamental para formatar urna cultura urbana que espelhava-se nas cidades 

europeias. 

"0 espirito da Belle Epoque foi, portanto incorporado pela burguesia local. A 

europeiza9ao dos costumes veio ratificar a condi9ao colonial e a tradi9ao cultural do pais. 

Todavia a consolida9ao de urna cultura urbana s6 e possivel quando existem condi9oes concretas. 

No caso de Porto Alegre, tais condi9oes significavam urn franco processo de industrializa9ao. A 

industrializa9ao acompanhada de urn fenomeno urbano permitiu que o sonho de moderniza9ao se 

tomasse realidade. "2 

Observa-se que nesse processo de industrializa9ao o papel da irnigra9ao foi significative. 

Apesar de ter sido mais representativa nas areas rurais, a imigra9ao tambem fez-se presente nas 

cidades, para as quais trouxeram expectativas e experiencias. Eles vieram com a perspectiva de 

obter urn 'lugar ao sol' a partir do trabalho. Em geral os imigrantes da cidade trabalhavam nas 

indU.Strias ou em estabelecimentos comerciais, que na maioria dos casos pertenciam a eles 

mesmos. Em Porto Alegre predominavam irnigrantes de origem italiana ou alema. 

2 CORREA, Silvio M. de S. Op.Cit. p. 22 
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Para PESAVENTO "fosse atraves da busca de trabalhadores na propria zona colonial, 

fosse atraves da importa9ao direta de uma mao-de-obra estrangeira, as empresas industriais da 

epoca demonstravam uma preferencia nitida pelo openirio-imigrante."3 

Mas nem tudo e sonho, e a cidade tambem apresentava problematicas decorrentes deste 

processo modernizante. Entre elas verificamos algumas questoes que o discurso burgues da 

epoca nao consegue abafar: as condi9oes de trabalho nas fabricas, o insuficiente saneamento 

basico e a violencia. A titulo de exemplo temos em 1906 a primeira greve geral de trabalhadores 

nacidade. 

Entretanto a urbaniza9ao significava um novo padrao de vida, o qual era possivel a partir 

dos esfor9os no saneamento basico, no avan9o das comunica9oes, transportes e ilumina9ao 

publica. 

Na trajet6ria de implementa9ao de novos meios de transporte em Porto Alegre, notamos 

que as mudan9as ocorreram em razao da tecnologia que alcan9ou avan9os no final do seculo 

XIX, porum lado, e da politica modernizante (positivista) que almejava o progresso, por outro 

lado. Ocorreram, portanto, transforma9oes significativas no servi9o oferecido a popula9ao da 

cidade na area de transportes urbanos, durante o periodo de 1890 a 1910. 

Assim, verificamos: em 1893, e criada a Companhia Carris Urbanos de Porto Alegre, 

que oferece a popula9ao bondes puxados a burro, os quais eram pequenos e foram apelidados de 

'caixas de phosphoros'4; em 1894 e construida a estrada de ferro do Riacho, a qual deveria 

possibilitar a condu9ao dos recipientes do asseio publico a um ponto Ionge da cidade, 

posteriormente edificou-se um ramal com cerca de dez quilometros5; em 1907, chegavam a 

cidade bondes eletricos que alcan9avam uma velocidade media de 8 km/h. 

No setor de comunica9oes, a grande noticia eo telefone, causando muito mais impacto 

do que o 'gramophone' e o 'phonographo'. A Uniao Teleronica foi a empresa contratada pela 

intendencia para fomecer o servi9o de telefonia, inaugurado em 1886, com acesso limitado a 

3 PESAVENTO, Sandra J. A emerqencia dos subalternos: trabalho livre e ordem burguesa. Porto Alegre, 

Ed. da UFRGS, 1989. p. 71 

4 MAZERON, Gaston. Notas para a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre: Ed. Globo, 1928. p. 97 

5 Ver CIDADE e Municipio de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sui. Porto Alegre, 
lntendencia Municipal, 1904. p. 12 
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administra9ao publica e as casas comerciais. Entretanto, em 1904, a rede de telefonia ja alcan9ava 

a extensao de 120 km. 0 custo de urn telefone era muito alto, por isso somente familias abastadas 

possuiam este aparelho tao modemo. 

Em rela9ao a ilumina9ao publica, somente em 1887 foi implantado urn sistema de luz 

eletrica, atraves da Companhia Fiat Lux, a cargo do frances Monsieur Jouvin. Este sistema levou 

cerca de dez anos para atingir os arrabaldes da cidade. 

Foram realizadas, tambem nesse periodo, melhorias no saneamento publico, 

possibilitando urn crescimento no nivel de vida da popula9ao. Entretanto o abastecimento de agua 

potavel e a coleta de lixo e residuos fecais eram problemas presentes no cotidiano da cidade. Em 

1898 foi implantado a coleta de lixo domiciliar, bern como a limpeza das calhas, tudo a cargo da 

administra9ao municipal. Em 1907, iniciaram as obras da rede de esgotos, mas estas estavam 

destinadas a zona central, logo o Asseio Publico manteve a coleta dos cones por varios anos. No 

periodo de 1901 a 1906 a incinera9ao do lixo foi tema dos relat6rios da intendencia, pois o forno 

construido a rua Sans Souci nao atendia a demanda. 

Nesse contexto de higieniza9ao foi criada em 1904 a coleta de caes vadios, efetuada pela 

'carrocinha'. Tambem fazem parte desse processo higienizante o recolhimento: de crian9as 

abandonadas para os orfanatos, como por exemplo o da Santa Casa de Misericordia; de loucos 

que eram levados para o Hospicio Sao Pedro; e obviamente de criminosos que eram 

enclausurados na Casa de Corre9ao. Essas medidas atestam a exclusao sofrida por quem nao 

encontrava-se dentro dos padroes sociais outorgados por esta concep9ao modernizante que 

objetivava reorganizar a cidade para torna-la habitavel, utilizando a desculpa de garantir e 

melhorar a saude publica. 

Racionalizar o esp~o urbano era requisite fundamental para instaurar novas 

sociabilidades. A normatiz~ao facilitaria o viver em cidades, pois os espa9os seriam redefinidos 

visando uma convivencia nao conflituosa. 0 centro da cidade tomava-se cada vez mais 

administrative e comercial, ao mesmo tempo que configuravam-se os bairros da elite, dos 

operarios, dos negros, dos imigrantes; delimitavam-se com precisao os espa9os publicos e 

privados, hierarquizando o espa9o urbano. 
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Neste sentido , coincide com o hist6rico urbanistico porto-alegrense, o que nos coloca 

HAROUEL sobre o fenomeno dos arrabaldes: "Antes da metade do seculo XIX, os subtirbios 

sao lugares de passeios campestres onde a aristocracia e a burguesia possuem castelos e casas, 

usufruindo o campo as portas da cidade. Com a industrializa9ao, a explosao demognifica urbana 

e o desenvolvimento dos transportes, assiste-se a forma9ao do subttrbio modemo, fenomeno de 

massa cuja amplitude parece nao conhecer limite. "6 

Esta nova forma de conceber o espa9o urbano tambem tern seu lado ludico, pois crescem 

os entretenimentos e o lazer, que intensificavam a vida social. Porto Alegre, ja na Segunda 

metade do seculo XIX, conta com alguns teatros de expressao como o Sao Pedro - ja ilurninado a 

luz eletrica, alem do Politeama, Coliseu e Apolo. Em 1900, havia urn 'Kosmorama', onde se 

podia assistir atraves de lentes imagens do Brasil e de paises estrangeiros. Em 1901, o teatro Sao 

Pedro exibe urna grande novidade, o cinemat6grafo. Como era urn local de passagem entre Rio 

de Janeiro, Sao Paulo, Montevideu e Buenos Aires, Porto Alegre aos poucos adquire ares 

cosmopolita. Entretanto com a Primeira Guerra Mundial, as atividades nos teatros entram em 

decadencia, abrigando tais espa9os, conferencias, espetaculos de pugilismo e eventos 

beneficentes organizados para a Cruz Vermelha. 

No espirito positivista desta conjuntura modernizante constroem-se: a Escola de 

Engenharia, em 1896; a Faculdade de Medicina, em 1898; a Escola Livre de Direito, em 1900; a 

Escola Militar, em 1910; o novo predio da Biblioteca Publica, em 1912; e varios outros edificios 

como o da Altandega e o da Confeitaria Rocco, em 1913. A realiza9ao destas constru9oes foi 

muito significativa, pois a arquitetura revelava todo urn pensamento da epoca. Em seu aspecto 

estetico esta nova arquitetura reconstruia urn modelo classico que convergia aos interesses da 

elite porto-alegrense idealizadora de urn espa90 urbano ordenado e harmonica, o qual a 

legitimava.7 Esta arquitetura registra de forma eficaz urna divisao temporal da cidade: antes, no 

passado, tinha-se a velha cidade ca6tica e lenta; depois, no presente e para o futuro; encontra-se a 

cidade nova que e modema e civilizada. 

6 HAROUEL, Jean-Louis. Hist6ria do urbanismo. Campinas, Papirus, 2
8 

ed., 1998.p. 107 

7 DOBERSTEIN, Amoldo. Porto Alegre: 1898-1920. Estatuaria fachadista e monumental: ideologias e 
sociedade. Porto Alegre: PUC/RS, 1984. ( Dissertayao de Mestrado) 
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Em nome da vida modema novas formas de sociabilidade surgiam no compasso da 

urbaniza9ao. Urn imaginario proprio, acerca da urbe porto-alegrense come9a a ser elaborado por 

seus habitantes, a medida em que estes experimentam novas vivencias. A dinfunica da cidade se 

modifica, por urn lado ganha glamour, por outro perde em espontaneidade. A urbaniza9ao traz 

urna divisao social do espa9o, onde os limites sao tenues, mas curnprem urn papel ordenador nao 

s6 espacial mas tambem das rela96es sociais. 

No centro da cidade haviam locais que expressavam bern o novo modo vida, como o 

Chale da Pra9a XV com seu chafariz de ferro frances, a Livraria America, a pra9a da Harmonia, 

que tinham como frequentadores intelectuais muito influenciados pelas ideias parisienses. 

Entretanto, e a rua da Praia que traduz com maestria o espirito da Belle Epoque em Porto Alegre. 

"Com seus cafes, cinemas livrarias, tipografias, casas de neg6cios, alfaiatarias, 

relojoarias, sapatarias e infuneros letreiros lurninosos, feitos com as mais diversas cores, ela 

tambem era local de reuniao, de sociabilidade. Verdadeiro palco de vivencias, a rua da Praia 

tomava-se o locus de civilidade, onde os acontecimentos politicos e ordinarios em grande parte se 

perderam. Ha odores como os da fabrica, dos cafes, das boticas, das confeitarias, das quitandas 

que se dissiparam nurn ar que come9ava a poluir. A partir desse momento de euforia, de 

expansao urbana, os sobrados passaram a ceder seus espa9os aos predios neoclassicos e aos 

imponentes edificios. A abrupta transforma9ao arquitetonica resurnia o sentido dessa 

modemiza9ao. Houve por conseguinte urna divisao social do seu espa9o.( ... ) Ao longo da rua da 

Praia havia locais frequentados somente pela burguesia. Era seu lado chic com hoteis, 

restaurantes e vitrines com artigos importados. 0 esquadrinhamento social do espa9o era 

percebido tambem no "footing". A rua da praia foi ainda passarela da moda."8 

Em Porto Alegre do fin de siecle percebemos que a nova dinfunica gerada com o 

processo de urbaniza9ao sob as bases positivistas, tambem abria espa9o para o crescimento das 

praticas artistico-culturais que propiciavam novas vivencias. 

Entre as atividades promotoras dessa nova sociabilidade destacamos a fotografia, alem 

do cinema e do teatro, em virtude da existencia de varios esrudios fotograficos na cidade durante 

8 CORREA, Silvio M. de S. Op. cit. p.33 
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este periodo. A fotografia permitia aos individuos relacionarem-se em sociedade de forma 

diferenciada, atraves dos cartoes de visita por exemplo. 

Nas paginas seguintes encontram-se urn plano de melhoramento de 1914 projetado na 

planta da cidade de Porto Alegre com trayado de 1839 e alguns mapas9 com roteiros da cidade 

sobre as transforrnay6es sofridas por ela entre 1888 e 1916, em alguns aspectos urbanos. Ao 

apresentar esses mapas tem-se como objetivo orientar o leitor tanto na localizavao dos lugares da 

cidade referidos neste trabalho, quanto percepyao das mudanyas ocorridas nos aspectos da infra

estrutura de Porto Alegre. 

0 mapa II.l reflete urn projeto de melhoramentos feito em 1914 (linhas pretas) que 

abrange principalmente o centro da cidade, regiao por onde se realiza o percurso imagetico 

(grifado em rosa) atraves das fotografias de Virgilio Calegari 

Em relavao aos mapa II.2 e II.3 que destacam alguns fatores que caracterizam a infra

estrutura de Porto Alegre como o crescimento urbano, o gas encanado e a agua canalizada. Note

se que as regioes hachureadas em preto correspondem a area central na qual se deteve a pesquisa. 

No mapa II.4 verificam-se transformay6es urbanas a partir da observavao tanto das obras 

em pavimentayao para o transporte de bondes puxados a burros, quanto das em energia eletrica 

para iluminavao e bondes eletricos, as quais estao grifadas em preto. 

Nos mapas II.5 e II.6 pode-se comparar o crescimento do espayo urbano nao s6 em 

extensao, mas tambem em volume arquitetonico, atraves das indicav5es da localizavao e dos 

nomes das principais construv6es urbanas.Com essa intenyao, encontram-se destacadas na cor 

verde o nome de algumas edifica96es que foram referidas na dissertayao, e estao grifadas em 

outras cores predios que alem de citados no trabalho estejam com suas fachadas desenhadas no 

mapa. 

9 A planta da p. 43 foi extrafda de: MACEDO, Francisco Riopardense de. Hist6ria de Porto Alegre: Porto 
Alegre: Ed. da UFRGS, 1993. Pag. 82; e em relac;::ao aos mapas das p. 44-46 Ver 
PESAVENTO,Sandra Jatahy. Q Espetaculo da Rua. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1992. Pags 60- 62, 

78 e 79. 



lanta de Porto Alegre, datada de 2 de dezembro de 1839, 
11de a cidade ainda permanece contida pelas fortificac;6es. 

:. 

Plano da Comissao de Mclhoramento e Embelezamento da 
Capital, 1914. Engenheiro-arquiteto Joi.io Moreira Maciel. 
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RUA. ESPACO EM TRANSFORMACAO 

1888 

As Cidades cresciam pelo aparec1mento de novos ba1rros. com 
os mesmo esquemas vt3rios e de subdivls10 - alguns. desttna~ 
dos as classes mals abastadas com totes ma1s amplos e Jar· 
oms - mas o esquma de so!~ao pennanec1a o mesmo. (Reis 
filhO, p.52.) 

1916 

1 0 vezes maior que a inicial. 

1916 
NJAJA CANALJlAI)A 
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1886 - lnicio da capta<;:ito de agua do 
Guaiba pela Companh1a Hldr3uhca 
Guaibense. na Pra1a de Belas. prox1mo 
a atual Av. Ganzo. A 8gua e levada pa· 
ra o reservat6rio no Mo1nhos de Ven· 
to. com tanque de decanta<;:io. de on· 
de partem llga~6es dom1clhares 

1904 - Encampat;:ao da Companh1a c 
mudan~ do ponte de captar;ao para 
a Volunlo!nos da Ptttria. anura da Ciln· 
cioGomes. 

A pattir do ftnal dO sf:CUIO 19. "a agua e~canada. SO· 
mente possivel 1!0m o emprego de tubulac;:Oes. apare· 
lhos. tomeiras e registros ingteses ou amencanos - tu
do tsso muito caro - provoeou no ptanetamenlo csas 
casas a Yizfnhan):a fo~da entre a cozinha e as insta
lac;:Oes sanitmias" 



RUA, ESPACO EM TRANSFORMACAO INFRA-ESTRUTURA 

·--·=::~~-~=GO ,,~:11 oesoe 1173 ;: · 

1888 

I.JNHAS DE BONO£$ P\JXAO.l.S POR BuRROS 
ExiSTENT£$ EJ.f 1881 

II 

:::.:::~! 

PAVIMENTAyAO · PRIMORDIOS 
"0 cah;:amenlo das ruas foi iniciado em 1a 
ne1ro de 1 848 e as primeiras ruas cal~adas 
roram as de Bragan~a. lado da Pra~a Ouin
ze dE> Novembro (naquele tempo Conde 
o·Eu) ate o Caminho Novo, Aua da Praia e 
Rua da Grar;a {naquele tempo era assim 
chamado o trecho da Rua da Praia. desde 
a General C~mara ate a Prar;a D. Fe!ic1a 
no)" (Mazeron, p.35.) Tambem. ··em 1848, 
a Camara Municipal estabeleceu a obuga
lonedade do calt;amento dos passeios em 
frente as casas dos proprielitrios·· (Ma1e 

, ron. p 34 

44 

'--=ENEAGtAEi:El'RiCAE86Noes· ei:ErR1cos · 
':' 1887 - Empresa Fiat lux fornecia 

160kw. 

1888 - A mesma empresa passou a 
fornecer 320 kw. "Quando foi inaugu
rado o servi~o de tuz eletrica. a popu
layc\o tinha receios dessc sistema de 
iluminar;ao,"(Mazeron. p.73.) 

1906 - As companhias Carris de Ferro 
Porto Alegrense e Carris Urbanos de 
Porto Alegre, ambas responsaveis pe
lo transporte urbano a tra~ao animal, 
fundiram-se na companhia For~:a e Luz 

.,.: Pono Alegrense. desttnada a explorar 
comercialmente a energia eiCtrica e o 

~ transporte urbano atraves dos bondes 
-:=:::); eletricos. 

~\ -~~ 1908- Comec;:am a ClfCular os bondcs 
\v•\ el61ricos. 

' )V\( \"{';~ \\ 
;y(\ ~ 



IGPEJA MA Hill 
E CAPELA 00 OMWJ ESP!RfTO SANTO 

C''3SERVAT0n!Q A<;Ttl()N()i,.~lf:Q 

O!lSERVA 101110 Mf!fO~'~O\ OO!CO 

IISHTVTO ElE'TI'lOTf.OliCO 

;f,STffVTO TECNIC'J PllQ~ISSIONAL 

ESCOLA CE 01f1EfT() 

5'9LIOTECA PUBUCA 

THEA TRO SAO PEDRO 

CAPH ANIA f:0 POnT') 

COU!GIO EPNESTO ('OflNELLE 

A$1l0 005 I.~FNOIGO<:; F A<:;ll 0 OF "'-ANT A rHFI'lF'7A 
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"tr-:---- TECELAGEM AENNER MENTZ 

F A8RK:A DE MOVE IS 

FABRICA OE VIORO SUL 

CERVEJARIA OOPP 

CERVEJARIA BECKER 

CERVEJARIA CAMPANI 

COMPANHIA F ABRIL DE PREGOS 

CALCAOOS COMPANH!A PROORESSO 
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Pniticas fotognificas: dos pioneiros a Calegari 

Ao pensar que a fotografia ap6s a divulga~ao de seu invento em 1839, disseminou-se por 

todo o Mundo, angariando grande aceitabilidade, apesar da controversias acerca de seu estatuto 

artistico, parece normal que estando Porto Alegre no eixo Buenos Aires e Rio de Janeiro que 

eram respectivamente capitais da Argentina e do Brasil, tivesse abrigado urn grande numero de 

fot6grafos. Ate porque como nos lembra FABRIS: 

"A invem;Cio dafotografia na primeira metade do seculo XIX, niio pode ser 

considerada umfato acidental, pais parece responder a uma demanda social 

claramente direcionada para a amplim;Cio do consumo das imagens "1 0 

Assim como no Rio de Janeiro, inclusive sendo urn hobby do Imperador Dom Pedro II, a 

fotografia tambem fez enorme sucesso na cidade de Porto Alegre. A chegada da tecnica 

fotognifica no estado do Rio Grande do Sul da-se em 1852 - doze anos ap6s a declara~ao de 

Daguerre, com a instala~ao a rua da Igreja do retratista e arquiteto Roberto Offer, na cidade de 

Rio Grande. 0 fot6grafo prometia realizar fotografias sobre papel, vidro e prata pura cobertos por 

uma folheta de ouro o que garantiria conserva~ao eterna do produto, que custava cerca de 4$000. 

Antes de Offer, havia estado em Rio Grande a 24 de fevereiro de 1851, Eduardo 

Timoleon Zalony - vindo de Marselha, trouxera quatro volumes de material daguerreotipico, e 

praticava a fotografia mais como amador do que como profissional. Zalony instalaria estudio 

fotognifico na cidade de Porto Alegre a rua do Rosario, somente dez anos depois (1861 ), ap6s ter 

estudado nos Estados Unidos. 

Mas nessa epoca a concorrencia ja existia pais alem de Offer, havia o estudio Dolger e 

Schimidt Carlson desde 1857 a rua Francisco Marques n. 52, atendendo uma freguesia elitizada, 

ja que suas fotos eram tidas como de alta qualidade. 

Porto Alegre somente contou com urn fot6grafo em 1853, quando o italiano Luis 

aporta na cidade. Ele e o primeiro fot6grafo de seguida a sua chegada 

trava rela96es com o artista plastico Bernardo Grasseli, com ele montando atelier na rua do 

Rosario (esquina com a Alegria). Terragno utilizava urn sistema chamado ELECTRO-TIPO, a 

Gracelli ficava a fun~ao de colorir as fotos de encomendas 
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especiais com seus pinceis. Entretanto esta sociedade nao durou muito tempo, dissolvendo-se em 

1854. Na cisao Terragno instala-se a rua Braganc;a n. 206, onde passa a atender sua clientela, 

inclusive realizando fotografias de grupos em tomo de 1 0 pessoas. 

Com sua reputac;ao solidificada, Terragno em 1860 volta a ocupar o predio da Rua do 

Rosano, pois seu ex-s6cio ja havia fechado o neg6cio, efetuando processes fotograficos como o 

AMBROTIPO, que tirava o reflexo da foto. Em seu comercio vendia maquinas fotograficas com 

acess6rios garantindo ensinar o manejo das mesmas. Em novembro deste ano anuncia sua viagem 

a Buenos Aires e Rio de Janeiro, pondo seu material todo a venda, nesta situac;ao declara que nao 

iria a estudos pois ja produzia segundo todos os sistemas existentes. 

Em 1868, o fot6grafo volta a se instalar em Porto Alegre, exibindo medalha ganha na 

Exposic;ao Nacional de 1866, Terragno promove seu atelier da rua Riachuelo, n. 237 como 

fot6grafo da Casa Imperial. Seguiu a partir de entao sendo urn dos fot6grafos preferidos da 

sociedade. Entretanto uma curiosidade acerca de Terragno faz necessano ressaltar que alem de 

fot6grafo, era tambem pesquisador. Ele investigou uma quimica a base de mandioca para banhos 

de revelac;ao fotografica bastante eficiente, pois segundo ele: 

"0 cicido da mandioca e urn cicido venenoso, de urn cheiro caracteristico e nao me 

consta que tenha sido convenientemente analisado. Em 1861, extra£ uma quantidade 

equivalente a mais ou menos duas onr;as, fiz algumas aplicar;oes na fotografia e vi que 

substitui com grande vantagem o cicido acetico e mesmo o cicido formica. Se ao banho 

revelador de ferro se substitue o cicido acetico pelo cicido de mandioca, pode-se 

diminuir de metade a exposir;iio (pose) e geralmente o negativo nao necessita de 

reforr;o. Esse cicido nao ataca nem o ouro nem a prata. Ataca porem energicamente o 

aluminium e o magnesia e produz sais deliquescentes. Tenho preparado urn sal de 

ferro atacando este metal por uma mistura de uma parte de cicido sul.forico e de duas 

partes do cicido de mandioca, a cujo sal dou o nome de SULFO-MANDIOCATO DE 

FERRO e que emprego em Iugar do sulfato de ferro. Torna-se o revelador por 

10 FABRIS, Annateresa. "A fotografia oitocentista ou a ilusao da objetividade." in: Revista Porto Arte, v.5, 
n.8. Porto Alegre, novembro de 1993. p. 7. 



48 

excelencia, porque nao so permite diminuir muito a exposi9ao, como acusa os mais 

pequenos detalhes, mesmo nos lugares onde a luz e muito fraca" 11 

Neste artigo Terragno explicava que por motivos de for9a maior e financeiros nao pode 

realizar a analise do acido de mandioca, junto a laborat6rios europeus, mas reafirma acreditar nas 

possibilidades de seu uso. lnfelizmente nao se tern conhecimento se o produto foi fabricado em 

maior escala, todavia o fot6grafo conquistou Men9ao Honrosa do Comissariado da Exposi9ao por 

seu invento. 

Nos anos que seguem Terragno interrompe gradativamente suas atividades. Em 1877, 

oferece fotografias sobre porcelana. Em seguida realiza uma exposi9ao dena Loja Rosa & Filhos 

com tres retratos produzidos pelo sistema Cromo-fotografico, bern como anuncia na imprensa a 

recente utiliza9ao do processo NONPAREIL: 

"Sob tal denomina9ao apresentou-nos ontem o habil fot6grafo Terragno urn 

primoroso trabalho de sua oficina, que achamos dos mais perfeitos dos conhecidos ate 

o presente em semelhante genero de arte. 0 Iindo especimen de que fa/amos 

representa o busto do mimoso e simpatico tipo de uma jovem de familia porto

alegrense (...), sobre esmalte em lamina metalica, onde os tra9os mais .finos se 

assinalam com a maior perfei9ao e pureza, enriquecendo as linhas fisionomicas da 

expressao, a mais igual que e passive/ ao original. Semelhante trabalho esta digno de 

ser apreciado e o publico podera melhor avalia-lo, dirigindo-se ao atelier daquele 

talentoso artista, onde se acha exposto a conc01?-encia dos apreciadores. "12 

Apesar de ter diminuido suas atividades, muito pela pressao da concorrencia, lan9a em 

1882 outro processo - o CY ANOTIPO, anunciado da seguinte forma: "Surpreendente e tambem 

maravilhoso meio tecnico, segundo o qual qualquer pessoa pode tirar seu proprio retrato, tantas 

vezes quanto quiser, em cinco minutos, sem emprego de drogas, e apenas com urn pouco 

d'agua."l3 

11 Catalogo da Exposiyao Comercial e Industrial de1875. 

12 FORTINI, Archimedes. 0 passado atraves da fotografia. Porto Alegre, Ed. Grafipel, 1959. 

p.09 

13 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 10 
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Em 1884 Terragno lan9a o SINETE TERRAGNO, urn aperfeiyoamento do carimbo 

fotometalico, que servia para imprimir fotografias em cartoes de visita, papeis importantes, 

tecidos claros, entre outros objetos de superficie plana, como qual pretendia obter bons lucros

que nao se verificaram. Alguns anos mais tarde ap6s ter-se instalado em Pelotas, em 1887, 

retoma o fot6grafo para praticar a FOTOTIPIA e a CRYSTALOGRAFIA. Estas tecnicas eram 

por ele consideradas de altissima qualidade. 0 fot6grafo em 1888, deu sociedade a urn de seus 

filhos e atua por mais tres anos ate morrer em 16 de setembro de 1891. 

Quando analisamos esta incessante pesquisa tecnica de Terragno, que culminou com o 

patenteamento do SINETE TERRAGNO, percebemos urna busca do realismo fotogratico, pois 

considera a tecnica fotogratica como a melhor maneira de reproduyao das imagens presentes no 

real, capaz de alcanyar a perfei9ao. Esta perspectiva realista evidenciava o caracter da fotografia 

em seus primeiros tempos. 

Atuaram em Porto Alegre, paralelamente a Terragno, outros fot6grafos que nao 

obtiveram tanto prestigio nem constancia no oficio. Sao os casos de: Carlos Erdmann & Anton 

Cattermoli; Justiniano Jose de Barros. Os primeiros desembarcaram em Porto Alegre em 1857 

fixando comercio a rua Bragan9a 172, sob o nome de GRANDE EST ABELECIMENTO 

FOTOGRAFICO. Este atelier era anunciado na revista literaria "0 Gu.ruba". 0 segundo 

estabeleceu seu estU.dio a rua da Ponte n. 163, onde permaneceu ate 1864. 14 

Balduino Roering, e outro fot6grafo suficientemente conceituado que ja encontra-se 

instalado em 1864, firmando nome em 1867 e em 1869 transfere seu atelier para a rua da Praia, o 

que e comentado no jomal A Reforma: " elegante oficina dos Srs. Balduino Roering & Cia e nao 

podemos deixar de chamar a aten9ao do publico para esse estabelecimento, urn dos melhores da 

provincia:· 15 

0 estU.dio fotogratico do ingles Thomaz King a rua do Riachuelo n.269, chamado 

FOTOGRAFIA IMPERIAL, ja funcionava com pre9os suaves por volta de 1868, e teve como 

especialidade retratos sobre porcelana. Entretanto mais urn estabelecimento fotogratico que se 

14 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 13 

15 A REFORMA, julho de 1869 
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valia do titulo Imperial e instalava-se em 1867 na cidade a FOTOGRAFIA IMPERIAL do 

frances Luiz Deschamps, que pennaneceria ate 1874. 16 

Em 1868 inauguram-se tres gabinetes fotograticos: o EST ABELECIMENTO 

FOTOGRAFICO LUZO-BRASILEIRO que ficava a rua Bela n.10, realizando todos OS tipos de 

processos fotograticos, inclusive o DOUBLE-FUNDO; seus proprietiuios eram os irmaos 

Cardoso; o modesto MORANDI & CiRIO, a rua do Riachuelo n.l82; e, ode Rafael Florio que 

em pouco tempo mudou-se da cidade.17 

Em 1869, instala-se em Porto Alegre o conceituado fot6grafo Jose Rodrigues Gonyalves 

da Silva, que atuou ate a primeira decada do seculo XX, como um profissional discreto, mas com 

grande popularidade e credibilidade.18 

0 competentissimo atelier Ferrari e inaugurado em 1871 a rua da Ponte, dirigido por 

Rafael o velho, que seria sucedido pelos filhos Carlos e Jacinto. EM 1883, Ferrari era nome 

fmnado no ramo da fotografia. Em 1885, Rafael aposenta-se e os filhos impulsionam o neg6cio 

sob a razao social Ferrari & Innao: executam todos os tipos de fotografias e realizam o primeiro 

album de vistas da capital e arredores. Em 1889, anunciam que acrescentariam vistas do interior 

ao album. 0 trabalho rende frutos e em outubro de 1892 o atelier Ferrari e encarregado pelo 

Govemo Federal de colher fotografias do Estado que seriam destinadas a Exposiyao Colombiana. 

0 trabalho foi concluido em 1893, com grande exito. Entao em 1897, Ferrari e Innaos voltaram a 

confeccionar albuns, contando com a ajuda do irmao mais mo9o Rafael Ferrari JUnior. Este atua 

junto aos irmaos ate 1901, quando transfere-se para Cuiaba, onde pennanece ate 1903, quando 

retoma a trabalhar no atelier Ferrari como s6cio proprietfui.o ate 1916. Nesta data Rafael 

novamente muda-se para o Mato Grosso, onde desenvolve um extenso trabalho documentiuio 

sobre a regiao, ate 1920. Entretanto o atelier Ferrari se manteve atualizado e com credibilidade, 

participando como "hour concours" da Grande Exposiyao Comercial e Industrial. Rafael tocou o 

neg6cio ate 1951, pois seus irmaos haviam falecido no inicio da decada de trinta.l9 

16 Ver FORTINI, Archimedes. Op. Cit. p.15 

17 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 17 

18 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 19 

19 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 23 



51 

Em 1874, instalou-se na cidade John King, o qual nao tinha nenhurn parentesco com 

Thomaz King, proveniente de Rio Grande. Atuou como retratista sem grande alarde e por pouco 

tempo, mesmo com pareceres favoniveis a seus trabalhos " executados pelos mais variados 

sistemas que tanto vinham embelezando a arte de Daguerre".20 

A FOTOGRAFIA ALEMA teria mais destaque em Porto Alegre, fixando-se por volta de 

1875 situada a rua dos Andradas n. 80, dirigida por Mme. Reeckellque anunciava sem modestia 

seus trabalhos em jomais e revistas da cidade. A fot6grafa apresentou "em pe de igualdade com 

outros artistas, bons trabalhos na Galeria da Exposi9ao Provincial de 1875".21 Entretanto, em 

1878 por problemas financeiros o atelier fecha as portas. 

Outros estabelecimentos fotograficos foram abertos no periodo de1875-1878, como por 

exemplo: a FOTOGRAFIA AMERICANA, de propriedade de Chuta Broockers & Cia, fundada a 

6 de agosto de 187 5, que apesar do born resultado que apresentava, mantinha pre9os urn tanto 

altos, cerrando suas portas no final del878; a FOTOGRAFIA RENOULEAU, que ficava a rua 

Bragan9a n.136, da qual sabe-se apenas que atuava como uma modesta casa fotografica de 

pequena freguesia; o NOVO ESTABELECIMENTO FOTOGRAF'ICO, de J.B. Cirio & Cia, 

atuou com maior sucesso a rua do Rosario n. 57, de onde se transferiu em 1890 para urn atelier 

bern mais equipado na rua Riachuelo n.306.22 

Segundo FORTINI em 1880, vern para Porto Alegre "o fot6grafo alemao Luiz 

Guilherme Willisich, membro da Sociedade F otografica de Viena"23 exercendo suas atividades a 

rua da Igreja n.216, com maestria. Willisich foi quem lan9ou o instantaneo em Porto Alegre. Em 

1882, o fot6grafo transfere seu atelier para a rua do Rosario n.24, aumenta seus equipamentos e 

lan9a o GABINETE-PORTRAIT, sobrevivendo a concorrencia da Ultima decada do XIX. 

Em 1882, passou por Porto Alegre urn retratista americano, Mr. Lasegne, que atendeu a 

clientela hospedado no Hotel Del Siglo anunciando servi9os fotograficos a popula9ao da cidade " 

20 A REFORMA, maryo de 187 4 

21 Ver FORTINI, Archimedes. Op. Cit. p.25 

22 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 27 

23 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 28 
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onde se acha apenas de passagem, pon:5m com a intenyao de demorar-se nela o tempo necessaria 

para atender convenientemente aos interessados em seus prestimos" 24 

Angelo Rafael Grecco, em outubro de 1882, desembarca na cidade com intenyao de 

atuar profissionalmente como fot6grafo, o que faz a partir de novembro de 1882 inaugurando a 

FOTOGRAFIA ROMANA situada no Caminho Novo n.201, oferecendo retratos em todas as 

dimensoes e feitios.25 

0 atelier Santos & Iglesias, fundado a 29 de setembro de 1883, era bern respeitado por 

seus serviyos. Como verificamos na seguinte noticia: 

" Realizou-se ontem as 4 horas da tarde, a inaugurar;iio do atelier fotografico dos 

distintos srs. Santos & Iglesias, a rua da Ponte n.220, tendo todos a ocasiiio de 

apreciar detidamente a maneira porque estiio adomados os diversos compartimentos 

da casa. Luxo, hom gosto e elegdncia, eis em poucas palavras o que se pode dizer do 

novo estabelecimento aberto a concorrencia publica. Nada falta ali. Provido de todas 

as maquinas e aparelhos modernos, (. .. ) o atelier Santos & Iglesias hd de 

necessariamente executar lindissimos trabalhos, principalmente quando se sabe que o 

sr. Iglesias e um artista correto, como dizem as jolhas do Rio da Prata, e o nosso 

conterrfineo, sr. Angelo Inacio dos Santos, ha anos se dedica a arte jotografica. (. . .) 

recomendamos o atelier como sendo talvez o primeiro desta capital. " 26 

Segundo FORTINI os dois s6cios se entenderam muito bern ate final de 1884, quando 

Santos saiu de cena. Iglesias continuou o trabalho com muito empenho e qualidade, 

consolidando-se profissionalmente em 1888 quando apresentou o sistema DROP-SHUTTER, que 

possibilitava instantaneos modernissimos. Em 1889 0 fot6grafo espanhollanyOU retratos a oleo e 

a crayon, que exigiram a contratayao do desenhista Ricardo Albertazzi, obtendo grande sucesso e 

levando aos concorrentes a imita-lo.27 

Outros artifices desenvolveram atividades fotognificas por volta de 1885. A 

FOTOGRAFIA FIDELIDADE, razao social de outro estabelecimento da arte em fotografar que 

24 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 29. 

25 Ver FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 30 

26 0 MERCANTIL, 30 de setembro de 1883. 

27 FORTINI, Archimedes. Op. Cit. p. 32 
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atuou por volta de 1883 na rua da Praia, em instala9oes humildes. Em 1886, Francisco Maria de 

Souza abre seu atelier na rua Bragan9a n. 180, trabalhando com pouca competencia. Em 1887, C. 

J. Pedroza produz com habilidade em todas as tecnicas fotograticas correntes a epoca, atuando na 

rua da Ladeira n. 46. Em 1888, Otto Schonwald instalou atelier a rua do Rosario n.27, o qual era 

muito prestigiado pelas familias de origem alema que residiam na cidade. 0 fot6grafo transferiu 

decorridos dez anos o atelier para a rua Ramiro Barcelos n. 229 , que ficava mais proxima dos 

bairros porto-alegrenses habitados por alemaes, onde permaneceria ate 1920.28 

Em virtude do grande nfunero de anl:tncios de produtos e equipamentos fotograticos 

encontrados nos peri6dicos, bern como de aulas para apreender a tecnica, verificamos indicios de 

uma atividade amadora relativamente significativa na cidade por volta do final do seculo XIX, 

alem de uma demanda comercial crescente. 

Anuncio 11.1. Anuncios publicitarios referentes a materiais e artigos para fotografia 
Fonte: Petit Journal, 12/11/1903, Museu de Comunica<;ao Social Hip61ito J. da Costa. 

Virgilio Calegari come9ou suas atividades de fot6grafo em Porto Alegre no anode 1893. 

E "depressa se impos ao apre9o publico exatamente com seus Retratos Coloridos, de que sabia 

28 FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 33-34 
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extrair efeitos de inegavel formosura" 29 

No inicio atua com modestia, sem propaganda, mas a partir de 1895 come9a a anunciar 

seus feitos pela imprensa local, bern como a expor seus trabalhos. Consta que sua primeira 

exposi9ao foi na Drogaria Inglesa em fevereiro de 1895, com a qual obteve reconhecimento como 

artista de qualidade. Em 1896, instala-se com certo luxo a rua da Praia, proporcionando a sua 

crescente freguesia urn atelier confortavel e tecnicamente preparado. Em junho de 1896, expoe 

novamente no hazar da empresa Porto & Cia, onde as obras eram adquiridas por meio de rifa, ja 

que o mercado de arte era inexistente nesta epoca na cidade. Calegari nao cobrava muito alto por 

seus trabalhos, mas tambem nao se colocava entre os mais baratos, tratando com modera9ao os 

pre9os de suas fotografias de acordo com a tecnica utilizada, quanto mais especial, mais cara, em 

contrapartida, quanto mais simples o sistema utilizado menos cobrava.30 

Realizava todo tipo de fotos, "suas especialidades eram tambem as obras em 

PLATINOTIPIA E BROMURO, em que operava magistralmente, ( ... )Com esses dois processos e 

que enfrentava Jacinto Ferrari ( ... ) Alias a competi9ao entre os dois artistas era constante. ( ... ) 

Quando Jacinto retomou a publicayao do ALBUM DE VISTAS, Calegari respondeu com sua 

GALERIA GROTESCA- curioso e ilustrativo conjunto de tipos populares, cuja inaugura9ao foi 

feita com o retrato do preto Germano Manuel da Motta, e ao qual nao faltaram palmas dos 

entendedores do riscado." 31 

Quando o seculo XX chega, Calegari esta conceituado e pr6spero tendo adquirido o 

predio onde ficava seu atelier. Nas tres decadas que se seguiram Calegari atuou com disposi9ao e 

categoria, tendo realizado muitas fotografias dos aspectos urbanos. 

Outros fot6grafos ainda desenvolveram atividades em Porto Alegre no final do seculo 

XIX, entre eles estavam: Umberto Fabris, que apesar do talento e versatilidade nao persiste por 

muito tempo na arte fotografica; Pedro Nery Gonyalves, proprietario do atelier 0 RAIO SOLAR, 

localizado a rua Demetrio Ribeiro n.306, que honrava os compromissos realizando urn born 

trabalho para sua clientela; Frederico Hun:fleisch, alemao, que atua de inicio na capital, onde, em 

29 FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 35 

30 FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 36 

31 FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 37 
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1898, realiza alguns excelentes trabalhos ern fototipia, e ern 1900 produz urna cole9ao de postais 

corn vistas, transferindo-se posteriorrnente para Sao Leopoldo; Arnilcar e Carlos Fontana, que 

popularizararn seu SILFORAMA UNIVERSAL - aparelho ern que exibiarn vistas corn aspectos 

das principais cidades do rnundo. 32 

II.3. Cavalier Virgt1io Calegari, urn perfil. 

Foto 11.1. Retrato do Cavalier Virgflio Calegari 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

32 FORTINI, Archimedes. Ibidem. p. 38-39 



Virgilio Calegari, nasceu em Bergamo na Italia, em 1871. Filho de Oscar Calegari e 

Rosa Calegari, faleceu em 13 de setembro de 1937 na cidade de Porto Alegre. Veio para o Brasil 

com o titulo de "Cavalier" Virgilio Calegari por servi9os prestados a Coroa Italiana como 

fot6grafo profissional, titula9ao que para o imigrante italiano representava uma importante 

distin9ao. 

A marca do Cavalier Calegari foi utilizada como diferencial no seu produto, tanto que 

em seu estudio as fotografias recebiam carimbo d'agua com a figura de seu brasao e a inscri9ao 

"Cav. Virgilio Calegari" a frente. 0 verso da fotografia era constituido por estampa com urn 

passaro com o nome Calegari e o enderevo do atelier. 

Foto 11.2. Marca d' agua das fotografias do Cav. 
Virgilio Calegari 

Fonte: Museu de Comunicagao Hipolito Jose da Costa. 
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A chegada no Brasil ocorreu no inicio da decada de 1890, na cidade de Porto Alegre. 

Calegari veio para o Brasil junto com seus tres irmaos, Julio, Guilherme e Gervasio, os quais 

tinham por profissao, o oficio de fotografo, "moldurista" e artista plastico, respectivamente. Julio 

estabeleceu-se em Caxias, onde constituiu familia. Gervasio e Guilherme, permaneceram em 

Porto Alegre, onde realizaram os afrescos da Igreja N. Sra. das Dores. Guilherme, instalou uma 

loja de molduras e revestimentos em gesso, na Rua dos Andradas proximo ao atelier fotogratico 

do irmao. 

Virgilio Calegari, por sua vez se estabeleceu na cidade de Porto Alegre como fotografo, 

com atelier proprio na Rua Andradas n. 171, onde atuou profissionalmente durante toda sua vida, 

o que e verificado pela propaganda de seu atelier encontrada em quase todos os periodicos 

pesquisados, normalmente publicados desta forma: 

ATELIER PHOTOGRAPHICO 
--- ---- DO -~---

CAY. V'JRGILIO CALEGARI 
n I !-'TT:O..T: noo (~Jd. J:'m.N •:m.n J>Rt::MIO :N.'Io EXPf'161]CJlU Ra.T j, llO.\L 

110 Uio c ~ R.l!WH J)() Sm. EM 1002. 

:\rJ·:Il.:U~Jl.\ ~F. OlTftO (~ !tlED.\I.H.~ HE l"H.\TA na Ell.l!o!ko!i• 
4,';\t"J lh:• S. l.uu~ .• lf.I04 ~lhDALHA BE OURO ut• 1"' dat::8eo.. Pari:t, 
1Qt'Ml- -- :nF.: 1 Jo ... \LUA l)J.~ OITUO. ~~lif.iio, Expoa~n Tn""n:uwitlltt,l. 
1900-HE D.\J.JL\ Dl~ 0 ETRO, M11~4.J, C4.1mi.tarto oom1.ula1', 194)1) -
Londl"f'R.. G t'lln .l"ri~ HWr?-- ltru [r-Id. Onm I'n"'Dio-. 1007-H;io dt" 
.Ja•H·iru. (~rand•~ Pt•nmk), 1!)08-Pah-:.ruto. MRH{\ LU:\ nF: OITH:O 
d•" l ~ td Ei?.'ll'!.o. lfliU- ~~ um1:1. MJ~l} .A LH .·\ n Iii OITRO e ;1erandl.!' 
Pl"t'!'m••~ HU 1. 

Telephoae GAliZO 3&7' 

R111 ill .wrHu, 111 ... fa Rlll llE68 E .. -81111 

Anuncio 11.2. Propaganda do Atelier do Cav. Virgilio Calegari 
Fonte: Revista Kodak, n. 84, Porto Alegre, 30 de maio de 1914 
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Brasil, pnmeira Republica, esta e a denomina9ao historiogra.fica do periodo vivido por 

CalegarL 0 contexto em que nosso personagem esta inserido e particularmente marcado por 

ideais positivistas, de ordem e progresso. 0 Rio Grande Sui foi, depois do Rio de Janeiro, o 

estado de maior dissemina9ao e fon;a do positivismo no Brasil, politica e culturalmente 

fa1ando.33 Faz necessario destacar que Calegari estabeleceu contato (pessoal e/ou profissional), 

com politicos da epoca como Julio de Castilhos, Andrade Neves e Borges de Medeiros, atraves 

de seu oficio de fot6grafo, efetuando imagens destas personalidades e de fatos ligados a elas. 

Foto 11.3. Retrato do Governador Borges de Medeiros 
Fonte: Revista Kodak, 23 de margo de 1918. 

33 Sabre a trajet6ria positivista no Rio Grande do Sui, ver: PINTO, Celi Jardim. Positivismo: urn projeto 
politico alternativo (1898-1930). Porto Alegre, L&PM, 1986. 
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Alem da fotografia acima, que confirma a rela<;ao profissional de Calegari com o 

Govemador Borges de Medeiros, sua correspondencia pessoal fundamenta a informa<;ao de urn 

convivio pessoal com outros politicos da epoca, mais precisamente nos bilhetes34 recebidos pelo 

fot6grafo, com os textos que seguem reproduzidos: 

"Ao Cav. Vitgllio CaiBgati 

A. A. BotgB!: dB MBdBito!: ~auda eotdialtnBntB B agtadBeB, corn o rnaiot aptB~o, a 

gBntifBza da IBtnbtan~a, tao eata ao~ ~Bu~ !:BntitnBnto!: dB !:auda~ao filial, aptovBitando o 

BMBjO pata OffBtBCBt-lhB 0~ ~BU!: ptB!:titno~ !:Btn tB!:tti~OB!:. 1~.11.1922.'' 

"Meu Caro Virgilio 

Gripado ha mais de 10 dias, e me impossivel sahir a rua. 

Amanha se puder chegarei ate ahi para dar~te abra<;os de 

despedida. Sempre mto. grato as tuas gentilezas sou sempre o 

velho ami. F. R. de ANDRADE NEVES- General de Divisao. 

P. Alegre 28.8.12." 

" Ao born e velho amigo Calegari 

sauda affetuosamente o Pinto da Rocha que agradece a 

generosidade e gentileza do teu espressivo telefonema de 23 de 

julho sobre sua saude felizmente restabelecida. 

7. Agosto. 1910" 

0 tratamento polido que percebemos nas frases dos recados, nos remetem alem da 

formalidade comurnente empregada a epoca, mas sobretudo deixam transparecer a forma com 

que Calegari construia sua rede de rela<;oes sociais. Em quase todos os bilhetes temos 

agradecimentos a atitudes gentis do fot6grafo, que alem de difundir sua simpatia, afirmavam seus 

esforyos em busca do pertencimento a elite porto-alegrense. Nesse sentido, vemos o imigrante 

tentando inserir-se na oligarquia local. 

Calegari, como veremos no decorrer de sua biografia foi urn homem atipico para sua 

epoca: modemo, dinfunico, e de certa forma "liberal". Urn dos indicios do que afirmamos eo fato 

34 Estes pertencem ao acervo familiar de Delcio Calegari. Vide Anexo II. 



de Calegari ter casado duas vezes, sendo que o segundo casamento nao foi oficializado durante 

muito tempo. 

0 primeiro casamento foi com Maria Oliveira Calegari, brasileira, com quem teve dois 

filhos: Julieta e Ney. Por sua vez Ney teve dois filhos Dirceu e Delcio35. 

Ja estando viuvo, casa-se pela segunda vez com Francisca Santos Calegari, com quem 

teve 5 filhos: Carmen, Helena, Oscar, Gilda e Irene. Destes, Irene e a linica que deu continuidade 

ao ramo familiar, pois teve urn filho Sotero Calegafi36. Todos os filhos de Calegari sao falecidos. 

Quando falamos de Calegari como urn homem modemo baseamo-nos na receptividade 

que este tinha pelas evolu<;oes tecnol6gicas, urn exemplo caracteristico sao as inven<;oes do 

autom6vel e do aviao, que fez questao de fotografar. 

Inclusive consta no depoimento do neto Delcio que seu avo Virgilio foi urn dos 

primeiros proprietarios de autom6vel na cidade de Porto Alegre. Na fotografia abaixo transparece 

o entusiasmo com que via os carros, pois os passageiros parecem confortaveis. 

Foto 11.4. Bleriot, o primeiro aviao construfdo na 
capital, pilotado por Cfcero Marques. 
Fonte: Revista Kodak, 30 de maio de 1914, n. 84. 

35 Ambos informantes desta pesquisa. 

Foto 11.5. Autom6vel de propriedade de Virgilio 
Calegari. (decada de 10) 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo. 

36 Neto de Calegari que herdou alguns pertences do avo. 
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A postura do fot6grafo aberta as transformavoes da sociedade contemponlnea, tambem 

era demonstrada em relac;ao a vida privada em sociedade, expressa na forma sui generis com que 

retratou as mulheres, seja em fotografias familiares, seja em fotos er6ticas. A feminilidade estava 

sempre presente, mesmo quando transgressora. 

Foto 11.6. "Beijo de moc;as", data desconhecida37 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo. 

·---· --------

37 Titulo da foto foi dado arbitrariamente pela autora, datac;ao foi estimada em meados de 1900. 



A fotografia de Virgilio Calegari nos 0 quanto este homem vivenciou sua epoca 

de forma apaixonada: suas imagens sao urn presente a memoria e a hist6ria brasileira, pois 

denunciam o cotidiano de uma capital todo o perfodo denominado por alguns 

historiadores como Republica V elha; mais apontam o desenvolvimento da fotografia, 

por urn lado, como tecnica, por outro, como urn elemento de descoberta da realidade. Sobre esta 

realidade, Calegari soube buscar as mais facetas, produzindo urn acervo de imagens 

com variadas tematicas, realizando fotografias familia, da cidade, cientificas e er6ticas. 

A ousadia talvez tenha sido urn dos fatores primordiais nas realiza<;:oes de Calegari, que 

nao se deteve somente em retratos de familias, personalidades e eventos. Assim, o excelente 

fot6grafo registrara o cotidiano da cidade (ruas, predios, pra<;:as, etc.), casos excepcionais da 

medicina (xip6fagos, elefantiase), ex-escravos, acontecimentos politicos e ate nus (de maneira 

privada); revelando-nos o imaginario epoca de suas fotografias. Se por urn lado, 

Calegari era ousado, por outro lado, o fot6grafo, encarava de forma muito seria a profissao, tendo 

sempre que possivel investido no seu atelier fotognifico ( construido para esse fim), tanto em 

equipamentos de primeira linha - alguns importados da Alemanha, quanto em objetos 

cenograficos. Alem disso, mantinha urn arquivo, bern organizado, segundo consta nos 

depoimentos orais, com todas as chapas de sua prodw;:ao. 

Virgilio Calegari foi urn homem reconhecido pela sociedade em que v1v1a como 

profissional e artista. Figuras ilustres do 

Andrade Neves, Getlilio Vargas, ""'-'''"''"''·u 

porto-alegrense, entre outros Julio de Castilhos, 

a disposi<;:ao sua cfunara, de seu olhar. 

retratos com Calegari denotava status na society" da epoca, nao somente pelo pres;o, as 

vezes alto, mas pela qualidade - estetica e tecnica - das reprodu<;:oes. 

Assim, muitas pessoas dirigiam-se ao seu estudio para o "clic" do retratista. Posar 

uma fotografia, era no inicio do urn evento na vida das pessoas, mesmo 

personalidades. Acontecimento parte do fotografado, coJ1ronn 

bilhete constante no Anexo cujo texto 
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"Por-to Alegr-e, 2 de ianeir-o de 190g. 
J iilio de Ca~tilho~ cotntnunica ao ~r-. Vir-gilio Calegar-i que 

cotnpatecer-a ao 'atelier-' atnanha, a~ 9 hor-a!;: da tnanha. Deixa de it 

hoie ern con~equencia de urn itnpeditnento eventual." 

0 tratamento dispensado a Calegari por seus clientes era significative para este 

im.igrante, que certamente teve de lutar contra preconceitos para se estabelecer como urn dos 

melhores fot6grafos da cidade. Mesmo que, ao chegar, tenha se instalado como proprietitrio dos 

meios de produc;ao de seu oficio, nao se pode esquecer a func;ao eo Iugar social destinado aos 

im.igrantes no Brasil durante o final do seculo XIX.38 Bern como, nao se pode deixar de levar em 

conta o mercado muito competitive para os profissionais da fotografia, em Porto Alegre por volta 

de 1890, tendo em vista o nUm.ero de fot6grafos ativos. 

Sem sombra de duvida o titulo que trouxe da Italia o ajudou muito nesta conquista. 

Entretanto, sem talento, inteligencia e carisma pessoal a situac;ao teria sido outra. E o que 

percebemos nos depoimentos coletados, que reafrrmam a competencia tecnica diferenciada de 

Calegari em relac;ao aos seus contemporaneos. Esta referida distinc;ao deve-se ao fato das 

fotografias de Calegari revelarem, mesmo nos dias atuais, urn alto nivel de qualidade tanto na 

captac;ao ( expressa nos negatives) quanto na reproduc;ao ( expresso nas fotografias ), verificados 

atraves do estado de preservac;ao das imagens produzidas por ele. Investiga-se que o material 

quimico eo papel que Calegari utilizava era de qualidade diferente, se nao superior, ao material 

em geral usado por outros fot6grafos da epoca. 

Este cuidado especial que dedicava a feitura das fotografias, poderia estar ligado ao fato 

do imigrante conhecer os melhores quimicos desde quando se encontrava na Italia, mas tambem 

pode expressar urna forma de se diferenciar ante a concorrencia que se dava com os italianos 

Ferrari, como espanhol Iglesias e como alemao Schonwald, por exemplo. 

Ao iniciarmos a pesquisa biogratica sobre Virgilio Calegari, pouco sabia-se sobre sua 

vida, nem mesmos as instituic;oes possuidoras de acervos com parte de sua obra podiam dar 

38 Sabre a colOnia italiana em Porto Alegre, Ver: CONSTANTINO, Nuncia. ltalianos da Calabria na 
hist6ria porto-alegrense. in FLORES, Hilda A. H.(org.) Porto Alegre: Hist6ria e Cultura. Porto Alegre: 
Martins Livreiro, 1987. p. 47. 
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informa96es, mais detalhadas. 0 que denota como a memoria social neste pais nao e uma 

preocupa9ao efetiva, ainda mais quando se tratam de fontes hist6ricas nao escritas. Os 

docurnentos audio-visuais, de forma geral, nao se encontram organizados, catalogados e/ou 

conservados, gerando muitos entraves para investiga96es que se propoem a utiliza-los. 

Desta forma, se verificou nao poder contar apenas com as docurnenta96es ( escritas e 

visuais) existentes nos arquivos pesquisados, pois estas continham lacunas significativas para o 

processo de aproxima9ao ao objeto estudado. Logo, percebidas as ausencias contextuais em 

rela9ao ao objeto, incorporou-se metodologicamente ao trabalho urn procedimento auxiliar: a 

hist6ria oral. 

Entao, buscou-se encontrar informantes que pudessem contribuir no resgate da trajet6ria 

de vida de Virgilio Calegari: a familia do fot6grafo, pessoas que o tivessem conhecido e/ou 

possuissem fotografias tiradas por ele, pois tinha-se a inten9ao de dar lugar as vozes existentes 

sobre este personagem e sua produ9ao. 

0 passo inicial foi contatar a famflia39, intencionando entrevista-la sobre Virgilio 

Calegari. Ap6s ter sido explicado aos informantes quais os motivos do interesse da pesquisadora 

na vida e obra de Calegari, o que ocorreu no primeiro contato com os farniliares, houve urna 

imediata disponibilidade destes em colaborar para a pesquisa. Os depoimentos foram colhidos, 

nurn segundo momento de contato, e revelaram grande parte dos dados biograficos expostos 

neste texto. 

Este procedimento, quase banal, possibilitou a continuidade do projeto de investiga9ao, 

na medida que as informa96es obtidas, confirmaram algumas hip6teses iniciais: Virgilio nao 

realizou as fotografias da cidade como fot6grafo oficial de alguma institui9ao, mas sim por 

vontade pr6pria40; como fot6grafo era urn profissional dedicado e muito organizado. Alem 

disso, a descri9ao que a familia fez do "Vovo Virgilio", aproximou a investiga9ao do seu 

39 o termo "a familia" aqui refere-se aos netos do ramo do primeiro casamento de VIrgilio Calegari, 
Delcio e Dirceu Duarte Calegari. 

40 Ressalte-se que apesar desta confirmac;ao, as fotografias de Virgilio Calegari sao bastante utilizadas 
pelo discurso oficial acerca do desenvolvimento da cidade, estando presentes nas publicac;Oes 
memorialistas a partir da decada de 30. Observamos uma reapropriayao das imagens de Calegari, 
que para ser melhor analisada necessitaria, entretanto, de uma pesquisa especlfica. 
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objeto, o qual nao mais encontrava-se disperse e quase incognito. Reavivou-se neste interim a 

admira9ao pelo autor-fot6grafo, anteriormente provocada pela obra fotografica. 

Ao ver suas fotografias percebe-se o Virgilio que busca a cidade em auto 

reconhecimento. Esta sensa9ao e confirmada nos depoimentos que falam do seu " amor pela 

cidade"41 da disposi9ao em construir vinculos sociais no Brasil e destacar-se profissionalmente, 

da inexistencia de uma inten9ao de retorno a JtaJ.ia. De certa forma o autor-fot6grafo elege Porto 

Alegre como locayao para seu roteiro pessoal. 

Ao delinear a pessoa de Virgilio Calegari, algumas caracteristicas, habitos e gostos sao 

fundamentais para esbo9ar o modo como levava sua existencia. Ao olhar seus auto-retratos, 

percebe-se de imediato o brilho de seus olhos, a firmeza na expressao, a elegancia, sendo todas 

essas impressoes confirmadas nos depoimentos. 

A aparente altivez de sua personalidade, suavizada pela expressao harmonica de seus 

tra9os fisionomicos, provavelmente, era um dos fatores primordiais para seu hom transite na 

sociedade, da Porto Alegre da "Belle Epoque". Virgilio Calegari, mantinha rela9oes de amizade 

com outros imigrantes italianos, habitantes da cidade, com os quais r<?unia-se rotineiramente para 

almoyos e festas. Este habito indica a importancia em manter uma referenda etnico-cultural na 

Porto Alegre da virada do seculo onde o poder local e as familias mais abastadas eram de origem 

luso-brasileira. Porque, mesmo sendo os amigos de Calegari, em sua maioria, comerciantes 

pr6speros, e alguns ate endinheirados nao estavam abonados do preconceito dirigido aos 

estrangeiros de forma geral. Para estes homens partilhar suas vivencias na cidade era fundamental 

para o espirito e para sua constitui9ao enquanto grupo de valor com algum poder na sociedade 

locai.42 

0 fot6grafo Calegari, tinha muito gosto pela mlisica lirica, frequentando assiduamente 

os espetaculos do Teatro Sao Pedro. Nestas ocasioes, ele encontrava-se sempre acompanhado de 

seu cao de estima9ao, que lhe servia talvez como um guarda-costas. Ressalta-se aqui esta cronica, 

para observar o quanto Virgilio era um homem que apreciava os animais, pois alem de caes, tinha 

um enorme viveiro de passaros no quintal da casa, como relatou o neto Dirceu Calegari. Por isso 

41 Conforme depoimento de Delcio Calegari. 

42 Ver CONSTANTINO, Nuncia. 0 Italiano da Esguina. Sao Paulo: Edusp,1991.p. 153. 
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a pnitica da caya, hobby que cultivou durante toda a vida, constituia a atividade que realizava, 

junto a urn extenso grupo de amigos- a maioria deles pertencente a colonia italiana, geralmente 

nas ilhas do rio Guru.'ba, de onde fez muitas vistas fotognificas da cidade. 

Entretanto, nao eram exclusivamente atos "profanos" que mobilizavam o interesse e a 

atenc;ao de Calegari, pois como "hom italiano" tambem era muito ligado aos padres Lassalistas 

(fundadores do Colegio N. Sra. das Dores onde estudaram seus filhos e netos e que se localizava 

perto de seu atelier) nao somente pela religiao apesar de freqiientar a igreja, mas por amizade 

pessoal e provavelmente intelectual. 

Apesar desse forte relacionamento com os Lassalistas, Calegari, ao que tudo indica, nao 

era urn puritano, o que podemos supor devido principalmente, entre outros fatores, a educac;ao 

progressista dada e/ou permitida as fllhas, especificamente, e as fotos tema.ticas sobre erotismo 

feitas por ele. Era sim, urn homem de gostos ecleticos, com um amor a vida que refletia-se em 

suas atividades cotidianas e em seu trabalho. Mantinha a postura de um "patriarca", como relata o 

neto Dirceu Calegari. Parece-nos que a tudo que fazia aliava prazer e dedicac;ao. Aos olhos dos 

que o conheceram era urn homem "feliz". 



ill. CALEGARI E A CIDADE: UMA CONSTRU<;AO IMAGETICA 

" Em toda a sua extensiio, a cidade parece continuar a multiplicar o seu repert6rio de 

imagens: no entanto, niio tern espessor, consiste somente de urn !ado de fora e de urn 

avesso, como uma jolha de papel, com uma figura aqui e outra ali, que niio podem se 

separar nem se encarar. "1 

Este capitulo tern o intuito de realizar uma leitura das imagens produzidas por Virgilio 

Calegari, durante o periodo de 1900 - 1920, sobre a cidade de Porto Alegre. Esta reflexao tern 

como eixo principal a observa9ao de temas relacionados ao cotidiano, entretanto nao se 

desconsiderou outros temas que estavam presentes nas fotografias - e que por ventura resultassem 

hip6teses diferentes acerca da construr;ao imagetica de Calegari. 

Na leitura das fotografias de Virgilio Calegari, buscou-se amparo em uma metodologia 

especifica da imagem, desenvolvida lado a lado com metodologias concementes ao campo da 

hist6ria. Considera-se, ao olhar para uma imagem fotografica produzida por Calegari, demarcar 

como fundamental a compreensao do momento em que foi feita sua ruptura temporal e que 

informa9oes tal imagem pode possibilitar, para que possa haver uma aproximar;ao ao universo 

imagetico de Virgilio Calegari. Por que nesta pesquisa, compreende-se a fonte fotognifica pela 

seguinte perspectiva: 

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. 0 passado so deixa fixar, como 

imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que e reconhecido. "2 

Para resgatar o olhar de Calegari, optamos por tratar as fotografias a partir de uma 

arbitraria divisao tematica, da qual constam os seguintes assuntos: fotografias de esrudio, 

fotografias urbanas, fotografia de vistas. Dentre estes temas selecionou-se outras subdivisoes, que 

serviram de argumento para melhor roteirizar o fazer fotografico de Virgilio Calegari. Estas 

seler;oes estao apresentadas em forma sequencia!, com o intuito de descrever comparativamente 

as informar;oes presentes nas fotografias. 

Considerando as informa9oes e as pondera9oes presentes na leitura da constru9ao 

imagetica de Calegari, propoe-se rememorar a cidade ao realizar urn percurso pela Porto Alegre 

do final do seculo utilizando as imagens de Calegari, isto e, valendo-se do olhar do fot6grafo. 

1 CALVINO, italo. As Cidades lnvislveis. Sao Paulo, Cia das Letras, 1995. p. 97 

2 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de hist6ria in: Obras Escolhidas I. Brasiliense, Sao Paulo, 1994. 
p.224 
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111.1. Cenas Urbanas: buscando Porto Alegre nas lentes de Calegari 

Ao estabelecer seqiiencias fotograficas por eixos tematicos, e que atraves da analise e 

compara~ao, tomar-se-a possivel buscar descrever aspectos da cidade de Porto Alegre, e, dessa 

forma, reconstituir alguns dos espa~os da urbe porto-alegrense de 1900- 1920. 

Quando procura-se em Porto Alegre urn cenario para narrativas da vida cotidiana urbana 

que se estende pelas duas primeiras decadas do seculo XX, encontra-se na obra de Calegari 

argumentos variados, os quais nos remetem a diversas possibilidades. Tres argumentos principais 

norteiam essa observa~ao: as imagens feitas em estU.dio, as fotos urbanas e as vistas fotograficas 

da cidade. A escolha foi feita dessa forma para ressaltar a natureza do ato fotografico. 

No que tange ao trabalho em estU.dio e necessario frisar os seguintes aspectos: as 

fotografias eram feitas por encomenda de quem queria urna representa~ao e urn registro de algo 

que sua imagem possuia, como por exemplo, aspectos fisicos, esteticos, sociais, politicos, 

culturais, economicos. 

Com rela~ao as imagens urbanas da cidade nota-se que pressupoem urna certa intera~ao 

do fot6grafo com o espa~o a sua volta, incluindo os individuos que participaram da cena, porem a 

inten~ao em capturar a cena parte do fot6grafo. Neste caso o profissional da fotografia conduz a 

a~ao, o congelamento do instante, com maior intensidade, pois o desejo em retratar esta em 

Ultima instancia presente nele. 0 fot6grafo autor direciona no referente o que eleva ao primeiro 

plano e o que deixa em segundo. Longe de descartar qualquer a~ao por parte das pessoas 

envolvidas nestas fotografias, sublinho que ela e minimizada na maioria das vezes, pelo menos 

no caso de Calegari. 

As vistas da cidade foram selecionadas como urn argumento a parte das fotografias 

urbanas, pois entendemos que o grau de contempla~ao do referente e maior, havendo nestes casos 

urna quase total condu~ao do fot6grafo. Pois, dificilmente alguem presente na distante paisagem 

tern consciencia do momento certo do clic fotografico. A cena e mais deserta, mas com a 

capacidade de remeter a informa~oes conjunturais, que quando comparadas permitem o sentido 

das transform~oes. 

Das fotos de estU.dio pesquisadas e selecionadas, foi feita urna divisao para possibilitar 

as seqiiencias tematicas da seguinte maneira: 



Retratos Masculinos 

Foto 111.1. Joao Vicente Friederichs 
(Cabinet Size-13X9 em) 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo. 

Foto 111.2. Professor A Jose Corsi - org. Banda 
Municipal, 1926. {Gabinet Size, 13,5X9 em) 
Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 
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Foto 111.3. Anonimo com vestuario de 

formatura. 28.12.1912 (Gabinet Size, 13X9) 
Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 

Como percebemos nas fotos acima3 os retratos masculinos sao demasiados duros, 

formais, escuros e firmes, aludindo quase sempre a uma certa instrw;ao e/ ou posi9ao social do 

sujeito fotografado. 0 formato de apresenta9iio das fotografias nao difere muito das outras 

imagens que serao apresentadas no decorrer deste trabalho, algumas realizadas com material de 

alta qualidade e outros em papel mais simples. As poses dos retratos quase sempre estao sobre 

urn bastante neutro, e apresentam-se com a em perfil, o que comumente torna 

mais suave as expressoes dos homens. Note-se que essas poses masculinas tern pouca varia96es e 

os retratos quase sempre podem conter uma identifica<;:ao objetiva. Estas possibilidades no que 

respeito aos retratos femininos nao se aplicam com a mesma regularidade. 
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Retratos Femininos 

Foto 111.4. Uma jovem mulher** 
Fonte Museu Joaquim Jose Felizardo. 

3 As imagens aqui apresentadas sao amostras de um universe de 15 retratos masculines reproduzidos. 

** Titulo aleat6rio dado pela autora, pois a fotografia nao contem maiores informac;oes e sua data esta 
estimada na primeira decada do seculo XX. 



Foto 111.5. Professora Malvina Ribas, 1911 (Gabinet Size, 12X9 em) 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Em contrapartida os retratos das mulheres sao mais descontraidos e "-H'-'"'" 

2 

e com 

tonalidades mais claras na imagem referente, mas com fundos em geral escuros. Nos retratos 

femininos encontramos retoques com mais freqih~ncia e podemos verificar atraves da moda 

vestmirio e acessorios, elementos da vida em sociedade da epoca. fotografias femininas 

recorrentemente trazem mensagens escritas a mao, nas quais pode-se detectar informa<;:oes 

precisas. Observou-se porem 

da metade nao possuiam 

documentaL Este aspecto tambem 

dos 15 retratos femininos estudados para esta sequencia, mais 

identificayao o que impunha barreiras a analise 

verificado na pesquisa com as fotografias de 



As Fotos Familiares 

Foto 111.6. Jovem casal com filhos. 
Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 

Foto 111.7. A grande familia 

Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 
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imagens familia sao significativa no que se a sua composic;ao pois em 

geral buscam si s6 a representac;ao de unidade, harmonia e prosperidade. Pode-se perceber 

claramente dois tipos imageticos basicos de familia4: urn, a familia nuclear casal com ate tres 

filhos; outro, a grande familia- casal com mais de tres filhos e ate genros e netos. No primeiro 

caso o casal quase sempre e jovem e a imagem e mais dinamica e repleta de elementos cenicos 

(como a bicicleta do caso acima), representando poder aquisitivo . Ja a Grande familia, segundo 

caso aqui abordado, possui integrantes das mais variadas faixas etarias, sendo em geral o 

patriarca e a matriarca mais avanc;ados na idade, e a pose e bastante estatica com poucos 

elementos cenicos, representando a estabilidade financeira e social. As caracteristicas esteticas 

eram urna imposic;ao da tecnica para a epoca, mas haviam possibilidades de burla-las se o 

fot6grafo ou fotografados assim desejassem. 

0 arranjo entre os personagens na imagem de familia mostrou-se constante em duas 

direc;oes- pai sentado eo nucleo familiar em volta ou mae sentada com a familia ao seu redor, 

dependendo da familia. Porem o arranjo pode ocorrer de ambas as formas nos dois tipos 

familiares descritos anteriormente. Uma caracteristica comum a representac;ao familiar em todos 

os casos era o :fundo neutro, em :func;ao da presenc;a de mais de urn elemento na imagem, que 

deveria ser harmoniosa sempre que possiveL Afinal e sabido que na sociedade urbana emergente 

a fotografia era urn dos meio mais eficazes de di:fundir a condic;ao social das pessoas, seja por que 

o custo era alto, seja por que o efeito era significativo. As fotos de familia que aqui apresenta-se 

tern sua datac;ao estimada na virada do seculo XIX para o XX e encontram-se em pessimo estado 

conservac;ao. 

4 A sequencia de fotos de familia contou com 12 imagens, sendo 5 de familia nuclear e 7 de grande 

familia. 



Fotos de Grupos 

Foto 111.8. Grupo de amigos 

Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 

Foto 111.9. Mme. Judith Levi em companhia de 
uma amiga. 

Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 
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Foto 111.10. Mo~s fantasiadas. 
Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 

Foto 111.11. Grupo de mulheres. ( decada de 1 
Fonte: Museu Jose Joaquim Felizardo. 
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Estas imagens de grupos, que foram reunidas em uma sequencia de doze fotografias, 

comp5em-se na maioria dos casos por pessoas jovens. Encontrou-se urn numero bern maior de 

fotografias com grupos femininos do que masculinos. As imagens em grupos, geralmente 

indicam uma situa9ao especifica, como por exemplo o caso das mo9as fantasiadas para o carnaval 

ou as quatro mo9as reunidas. As primeiras imagens mostram urn grupo de rapazes e uma dupla de 

jovens senhoras, em ambas observa-se uma pose bastante rebuscada e em alguns momentos 

pouco confortaveis. Estas datam da primeira decada do seculo XX. As ultimas imagens, que 

datam da segunda decada, retratam tres mo9as trajando fantasias de camponesas e urn grupo de 

jovens mulheres com roupas de passeio sob urn fundo de colunas da antigiiidade chissica. As 

poses em questao transparecem mais conforto e naturalidade na forma de se mostrar a dimara. 

Urn aspecto caracteristico nestas fotos em grupo e o tratamento dispensado ao cenario de fundo, 

em todas as fotos percebe-se esta preocupa9ao. 

Retratos de crian~as 

Foto 111.12. Retrato de crianya, 15.04.1914 (Gabinet Size 10,5X14 em) 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 



Foto 111.13. Retrato de menina (decada de 10) 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.14. Mae e filha (infcio do seculo XX) 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Os retratos infantis foram selecionados para o estudo apesar de nao constarem em 

grande nfunero no acervo de Calegari pesquisado. A primeira foto apresentada na sequencia com 

crian<;as, retrata urna crian<;a de aproximadamente dois anos de idade nu sobre almofada de 

veludo em urna marquesa, completamente a vontade. A imagem foi encontrada em dois acervos, 

no Museu Joaquim Jose Felizardo e no familiar. Entretanto, nao se sabe quem era a crian<;a na 

fotografia, talvez urn membro da familia, mas os depoimentos somente apontam que Calegari 

costumava colocar em albuns fotos que considerava de qualidade. E importante dizer que esta 

fotografia teve uma produ<;ao impecavel, tanto na capta<;ao quanto na reprodu<;ao da imagem, 

possuindo urn acabamento em papel cartao. 

A fotografia da menina com o guarda chuva sentada na escada, e urna imagem que 

possm urna composi<;ao detalhada, mas em contrapartida tern qualidade menor, seja pelo 

contraste e retoques seja pelo acabamento em papel simples. Estas observa<;oes podem indicar 

que o contratante pagou urn pre<;o mais baixo, pela fotografia, pois o valor de urn retrato variava 

conforme sua qualidade. Ao analisar as vestes da menina percebe-se sua simplicidade, balizada 

pela postura graciosa do cruzar de pemas referendada pelo ludico guarda-chuva. 

Na terceira e ultima fotografia que apresenta urna crian<;a, tem-se urn arranjo muito 

comurn - mae e filha. Optou-se por esta imagem, dentre outras por seu significado. Esta 

fotografia encontra-se em urna co luna social de urna revista com a manchete "Fazendo a Moda"5, 

e busca representar a importancia de seus fotografados na alta sociedade porto-alegrense. 0 status 

social pode ser denotado pelo refinamento dos vestidos - claros e com bordados. Alem disso a 

imagem tern urn fundo escuro, que coloca em relevo mae e filha. 

0 cenario de fundo tern razoavel importancia nas imagens de estudio, mas para as 

imagens da cidade nao importam, pois ela propria elege seu fundo. Basta saber achar o angulo 

correto para melhor composi<;ao. As imagens urbanas presentes na sequencia abaixo, buscaram o 

angulo perfeito, e foram separadas de acordo com os elementos urbanos significativos para Porto 

Alegre que nos mostram. Considerando que: 

"Na cidade-escrita, habitar ganha uma dimensiio completamente nova, uma vez que se 

fixa em uma memoria que, ao contrario da lembram;a, niio se dissipa com a morte. 

Nfio sao somente os textos que a cidade produz e contem ( documentos, ordens, 

inventarios) que fixam esta memoria, a propria arquitetura urbana cumpre tambem 

este papel. n6 

5 Ver KODAK, ano lll,n. 34, 06/04/1918. 

6 ROLNIK, Raquel. 0 que e cidade. Sao Paulo, Ed. Brasiliense,1988. p. 16 



da arquitetura 

Foto 111.15. Primeiro grande sobrado comercia! de Porto 
Alegre - o Malakoff- situado na Praga 15 de Novembro. 
Decada de 10. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.16. A Equitativa- ponto comercial situado a rua 
da Ladeira esquina com a rua dos Andradas - decada de 10 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Foto 111.17. Hidraulica Moinhos de Vento -1918. 

Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.18. Colegio Militar de Porto Alegre e Parque da Redenr;ao. Decada de 10. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Foto 111.21. Residencia familiar do Alto da Bronze, decada de 1 0. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Foto 111.23. Hip6dromo lndepend€mcia- atual Parque Moinhos de Vento- infcio seculo XX. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

A arquitetura foi urn dos temas mais focalizados durante o pioneirismo da fotografia. Ao 

captar a imagem arquitetonica de urn predio, o fot6grafo da virada do seculo no Brasil " trabalhou 

com diligencia para construir suas imagens de acordo com que entendia dever ressaltar: das vistas 

globais da paisagem onde o edificio estava inserido, ao pequeno detalhe ornamental, e recorrente 

sua determinai(ao em reproduzir e bern informar. Intenc;ao nao muito diferente teve Virgiho 

quando fotografou a arquitetura de Quase sempre tomando o objeto em 

perspectiva, utihzando-se das diagonais para ressaltar a imagem como urn corpo definido no 

espai(O. Para tanto, utiliza a luminosidade natural ao delinear as construi(oes arquitetonicas 

presentes na cidade de Porto Alegre, em volumes e detalhes. 

Das imagens sobre arquitetura urbana8 de Calegari selecionou-se uma sequencia 

buscando destacar edificavoes ligadas as cotidianas publica e privada da 

como o comercio, as instituivoes politicas, educacionais, religiosas, a moradia, o lazer. 

a arquitetura expressa muitas vezes o · do periodo em que foram realizadas, 

7 FABRIS, Annateresa. Op.Cit. p. 144. 

8 A sequencia fotogn3fica de arquitetura contou com a analise de 27 imagens. das quais 9 constituem a 
sequencia acima. 
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ocupando urn espa((o privilegiado na urbe, seja por suas fun9oes ou pela sua estetica. Os 

predios comerciais eram normalmente grandes, mas nem sempre luxuosos. As edifica((oes 

publicas como a Hidraulica, a Intendencia e o Colegio Militar foram planejados, com luxo e/ou 

modemidade, de acordo com seu papel sociaL Quanto as residencias porto-alegrenses eram em 

sua maioria modestas, sendo muito comuns os pequenos sobrados. As igrejas estavam presentes 

em cada bairro. A sociabilidade exigia uma arquitetura propria, pois o lazer tern suas 

especificidades: no caso do cinema - tem-se maior valoriza9ao de urn espa9o intemo, ja o 

hip6dromo requer urn espa9o extemo maior. 

Fotos de Ruas 

Foto 111.24. Rua Duque de Caxias- na altura da Camara Municipal e do Pal<kio do Governo -1903 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 



111.25. Rua dos Andradas - entre as ruas 
Jose lnacio - no final da decada de 1 0. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.26. Rua da Praia, esquina com Rua Uruguai. Ao fundo, antiga Prava das 
Quitandas, atual Pra9a Senador Flor€mcio. infcio do seculo. 
Fonte: Museu Jose Felizardo 



Foto 111.27. 0 povo na Rua da Praia, esquina Gal Camara, antiga Rua 
da Ladeira. Decada de 10 
Fonte: Museu Joaquim Jose Fe!izardo 

de Setembro, uma 
ruas de comercio, no inicio do seculo XX. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Foto 111.29. Praga da Matriz, inlcio do seculo XX. direita predio da antiga 
Camara Municipal, depois de Justiga, e no fundo a velha Matriz, 
tendo ao lado a primitiva constru9§o do do Divino Esp!rito 
Fonte Museu Joaquim Jose Felizardo 

Fonte: Museu 



Foto 111.31. Rua Duque de axias- lgreja Matriz e em destaque a antiga 
construc;ao do "Imperio": a capela do Divino Espfrito Santo ao lado- 1920. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.32. Rua Voluntaries da Patria - antigo 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Foto 111.37. Rua Treze de Maio, atual Av. Getulio Vargas- ao fundo lgreja 
do Menino Deus - decada de 1 0. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

ruas de Porto Alegre retratadas nas fotografias 
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foram muitas e 

correspondem a quase toda a area urbana da cidade, porem a sequencia apresentada concentra-se 

na central e nas saidas para as zonas norte e suL Esta amostragem foi extraida de um 

conjunto imagens preocupou-se em descrever aspectos cotidianos da metropo1e nas duas 

decadas deste seculo. 

comercio na regiao central era intenso como podemos perceber nas 1magens, mas 

de todos os tipos: lojas de tecido, fu.rmacias, fruteiras, joalheria, cafes. 

rua era um de convivio. Na rua da Praia, as pessoas faziam e compras, tomavam 

etc. movimenta~ao tinha como eixo principal o 



Alegre, o qual e percebido nas fotografias pelos novos elementos tecnologicos: trilhos do 

bonde, ilumina<;ilo, cal<;amento, carros. 
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A rua tern uma organiza<;ao propria. Conforme a fun<;ao de cada predio existente em seu 

espa<;o, o logradouro e seus arredores adquirem urn significado especffico. A regiao alta do 

centro da cidade abrigava o centro socio-polftico do Estado, pois nela localizavam-se o Palacio 

do Govemo, a Igreja Matriz e a capela do Divino Espfrito Santo, a Camara Municipal, o Forum e 

o Teatro Sao Pedro, todos em volta da Pra<;a da Matriz. Encontram-se, nesta area, vestigios ainda 

hoje das antigas edifica<;oes como a igreja, o palacio eo teatro. Pistas de urn passado que unidas 

com outras inforrna<;oes, podem levar a rememorar Porto Alegre. 

As ruas indicam os caminhos que desenham o espa<;o urbano, nos diferentes bairros da 

cidade, interligando-os. Na regiao central de Porto Alegre verifica-se quatro saidas da cidade, que 

com sua especificidades conformaram a estratifica<;ao urbana durante a expansao desta. Note-se 

que a area oeste esta as margens do rio Guaiba. 

Ao norte tem-se o Caminho Novo, principal eixo viario por onde chegava-se a Porto 

Alegre. 0 caminho novo que hoje e chamado rua Voluntaries da Patria, abrigava urn comercio 

intenso e tambem algumas fabricas, tanto que a regiao norte da cidade configura-se pelo 

desenvolvimento de bairros openirios e areas industriais ate os dias de hoje. 

A saida para os bairros da regiao leste, dava-se pelo Caminho da Azenha ou pel a V arzea 

em dire<;ao ao Caminho do Meio, ambas iniciavam na rua Riachueio9: a primeira ao sui -

denominada atualmente Av. Joao Pessoa, terminava na Azenha e possibilitava acesso aos bairros 

Azenha, Partenon, Santana, Gloria; a segunda ao norte- que foi dividida nas atuais Av. Oswaldo 

Aranha e A v. Protasio Alves respectivamente, extendia-se ate Viamao, garantindo acesso aos 

bairros Bonfim, Rio Branco, Petropolis, Tres Figueiras, entre outros. Ambas safdas do centro 

passavam cada urna pelas laterais do Parque da Reden<;ao. Observa-se nos bairros desta regiao a 

forma<;ao de areas residenciais nobres que ja possuiam infra estrutura na epoca, como transporte, 

coletas sanitarias, comercio, escolas, igrejas e lazer, pelo menos ate o bairro Petropolis. 

Para regiao sul tambem haviam duas possibilidades de acesso: urna pela rua Treze de 

Maio, atual Av. Getulio Vargas, que iniciava no fim do bairro Cidade Baixa e dava acesso aos 

bairros Menino Deus, Azenha, Santa Tereza, os quais eram formados de residencias populares 

pois nao contavam com grande infra estrutura; outra pela Ponte de Pedra do riacho, ligando o 

9 Atualmente iniciam na Av. Salgado Filho - importante via do centro da cidade, antiga Rua 9 de 
Fevereiro - aberta no inicio da decada de quarenta. 
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em 

a cidade 

Foto 111.38. Vista da area do Alto da Bronze ~ lgreja Nossa Senhora das 
partir de uma ilha do rio Guafba Decada de 10. 
Fonte Museu Jose Feiizardo 

ate OS 

e casas 

cais e gasometro- a 
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0 recorte tematico presente na sequencia de vistas da cidade foi detenninado pelos 

diferentes angulos de captac;ao das imagens realizadas por Calegari. Observe-se que a perspectiva 

tern seu vertice em algum ponto do rio Guaiba, muito provavelmente em suas ilhas. Suas 

fotografias focalizam o movimento urbana caracteristico de Porto Alegre no inicio do seculo 

No caso das 11 vistas para a cidade que foram estudadas, observou-se que as imagens privilegiam 

a a9ao que se desenvolve nas margens fluviais. Este cenario pode em urn primeiro olhar parecer 

estatico, mas com maior atenc;ao percebe-se uma movimentayao intensa, no centro ou nos bairros. 

As imagens de Calegari sobre a cidade indicam urn esforc;o em conhecer o espayo 

urbana em seus contomos e relevos, como se tivesse a intenc;ao de desenha-la. Para tanto, olhou 

de fora para dentro, de cima para baixo, buscando pontos de vistas nao comuns no dia-a dia, do 

habitante comum inserido no flu.xo da cidade. 

Vista para o rio Guaiba 

Foto 111.41. Telhados de Porto Alegre vistos da torre da igreja 
N. Sra. das Dores- em diagonal percebe-se a Rua da Praia e 
bem ao fundo a enseada norte da cidade - na decada de 1 0. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 



As vistas para o rio GuaibalO nao diferem muito das vistas para a cidade, em motiva<;:ao 

e intencionalidade. Entretanto, esteticamente tern uma composi<;:ao mais depurada, procurando 

sempre integrar a cidade com o rio. A sequencia selecionada de vistas para o rio, possui urn 

caminho proposital de aproximac;ao, que propoe destacar a descoberta que Calegari possibihta 

com suas tmagens. 

Calegari chegou aos pontos altos da cidade, como as torres de igrejas e terrac;os de 

edificios, como intuito de obter fotografias. Desta forma, realizou imagens impares, verdadeiros 

registros de uma epoca, que fornecem pistas de uma memoria passada, pois nos dias atuais a 

paisagem urbana transformou-se bastante, e so existem alguns sinais de existencia de uma 

Alegre antiga, do infcio do seculo. 

Subir na torre da Nossa Senhora das Dores, possibilitou a a 

imagem de telhados do centro da cidade, bern como o relevo do travado da vias publicas 

1 0 A sequencia fotografias com vistas para o rio Guafba contou com a analise de 1 0 das 
foram selecionadas 3 para compor a sequencia 



Foto 111.42. A movimenta<;ao do comercio nas docas, atual 
Mercado Publico. lnfcio do seculo XX. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 
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Alegre. Este e o caso da fotografia de telhados ao Iongo da rua Riachuelo, area urbana 

residencial e comercial. 

As fotografias realizadas nas docas de Porto Alegre, por sua vez nao exigiram 

malabarismos do fot6grafo, mas impuseram a procura de pontos de vista diferenciados. Assim, 

Virgilio muitas vezes direciona levemente sua cfunara para baixo, e o caso da imagem do cais 

cujo foco esta na atividade e nao no horizonte. Ou entao inverte a dire~ao da cfunara que ao inves 

de focalizar o rio em sua extensao, capta a imagem de barcos quase que ancorados, tendo ao 

fundo edifica~oes da cidade - caso do porto no Mercado Publico. 

A ultima imagem da sequencia que se apresentou anteriormente, representa de forma 

mais integrada o rio e a cidade, quando registra urn barco a vela em primeiro plano, sobreposto as 

margens fluviais que delimitam Porto Alegre, as quais se encontram distantes - ha uma 

tranqililidade presente nesta foto. Este olhar tranqililo que ve o tempo fluir, faz parte da 

constru~ao imagetica de Virgilio Calegari. 

Este cavalheiro italiano que ao fotografar a cidade tomou-se parte dela, estabeleceu 

rela~oes de pertencimento com Porto Alegre, vinculo esse, que nao ocorreu simplesmente pelo 

sucesso profissional que alcan~ou em seu atelier, mas com certeza pela personalidade afrrmativa 

de Calegari diante da vida cotidiana, a qual e relatada pelos que o conheceram. 

Ao Iongo desta pesquisa objetivou-se perceber a constru~ao imagetica de Calegari sobre 

a cidade, pretendendo realizar uma incursao em seu universo. Desta forma elaborou-se 

sequencias fotograficas sobre os principais temas abordados por Virgilio Calegari, que tiveram o 

papel de guia, no caminho de aproxima~ao ao olhar do fot6grafo. 

A proxima sequencia fotografica tern a inten~ao de projeta-los para urn passeio na Porto 

Alegre da Belle Epoque. Sem a pretensao de que este percurso seja o Unico ou o verdadeiro, mas 

urn dos possiveis a partir do acervo que o autor-fot6grafoll nos deixou. 

11 Reafirma-se aqui, novamente, a utiliza~o do termo autor-fot6grafo, pois considera-se importante 
pensar em Virgflio Calegari, como urn fot6grafo que alyou vOos em dire~o a sua arte quando fotografou 
a cidade ou os negros libertos. Mesmo que posteriormente suas fotografias tenham sido utilizadas pelo 
discurso da hist6ria oficial porto-alegrense. 



111.2. Um percurso imagetico 
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"Olho o mapa da cidade como quem examinasse 

A anatomia de urn corpo ... 

(E que nem fosse o meu corpo!) 

Sinto uma dor infinita 

Das ruas de Porto Alegre 

Onde jamais passarei ... 

Ha tanta esquina esquisita. 

Tanta nuan<;a de paredes. 

Ha tanta mo<;a bonita 

Nas ruas que nao andei 

(E ha uma rua encantada 

Que nem em sonhos sonhei. .. ) 

Quando eu for urn dia desses. 

Poeira ou folha levada 

No vento da madrugada. 

Serei urn pouco do nada Invisivel. Delicioso 

Que faz com que o teu ar 

Pare<;a mais urn olhar. 

Suave misterio amoroso. 

Cidade de meu andar ( Desde ja tao longo andar!) 

E talvez de meu repouso ... " 

Mario Quintana 12 

12 QUINTANA, Mario. 0 Mapa. in: Apontamentos de hist6ria sobrenatural. Porto Alegre, lnstituto estadual 
do livro I Ed. Globo, 1976. 



Foto 111.45. Retrato do Cavalier Virgilio Calegari, 1914. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 



Foto 111.46. Vista do centro de Porto Alegre, 1903 
Fonte Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.47. Rua da Praia Cais, decada de 0 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 



Foto 111.48. Mercado Publico Municipal, decada de 10 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 

Foto 111.49. Rua da Praia 
Fonte Museu Joaquim Jose Felizardo 



Jose Felizardo 
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- decada 



Foto 111.57. Vista do centro de Porto Alegre, em torno de 1900, a partir de uma das 
ilhas do Rio Guafba - a direita percebe-se a antiga Pra98 da Harmonia. 
Fonte: Museu Joaquim Jose Felizardo 



IV. CONSIDERA<;OES FINAlS 

"Dito is to, e inutil determinar se Zenobia deva ser classificada entre as cidades felizes ou infelizes. Niio 

Jaz sentido dividir as cidades nessas duas categorias, mas em outras duas: aquelas que continuam ao 

Iongo dos anos e das mutac;oes a dar fc:rma aos desejos e aquelas em que os desejos conseguem cancelar 

a cidade ou siio par ela cancelados. " !tala Calvina -As Cidades lnvisiveis (] 972) 

A disserta<;:ao que se efetivou nas paginas anteriores, buscou retratar os aspectos 

cotidianos urbanos da Belle Epoque porto-alegrense nas duas primeiras decadas deste seculo. 

Neste percurso, se pesquisou imagens fotograficas e material escrito em arquivos, e se 

contextualizou o personagem Virgflio Calegari e a cidade de Porto Alegre. A op<;:ao por observar 

com facetas do cotidiano, se fez no transcorrer da investiga9ao, pois verificou-se algumas 

dificuldades para a analise: as imagens nao fomeciam grandes informa96es, na medida em que os 

acervos possuiam informa96es muitos desorganizadas e nao mapeavam esse cotidiano com dados 

muito significativos. De certa forma, em alguns momentos, as informa9oes fotograficas se 

mantinham imobilizadas. Entao, tratar o cotidiano enquanto categoria nao seria possiveL 

Durante o roteiro de pesquisa alguns planejamentos nao sairam como se esperava. 

Houve dificuldade para coletar as informa96es no campo de pesquisa e para reproduzir as 

fotografias. E quando acertadas as arestas desta situa9ao que impos rever o tratamento ao objeto, 

verificou-se urn problema ainda maior que exigiu a reorienta<;:ao das diretrizes do trabalho. A 

questao era como trabalhar com fotos que estao com pouca informa9ao catalografica Como ir 

alem? A resposta veio como tempo de manipula9ao das fotografias e com a leitura novamente de 

autores que poderiam fomecer o fio inicial da meada. partir desse momento se pensou na 

possibilidade de trabalhar como olhar, com a visao de mundo deste fot6grafo. Claro que em urn 

primeiro momento esta perspectiva do olhar era mais intuitiva. Urn desejo, mesmo, de que algo 

que se conseguisse realizar, verificar, fosse construido como urn trabalho academico. 

Procurou-se, entao, ressaltar o carater da memoria como fonte hist6rica para elabora<;:ao 

de uma reflexao acerca do objeto de pesquisa. Sendo que a fonte em questao era fotografia e no 

caso presente, fotografias que muitas vezes calavam-se quase que por completo, se questionadas 

apenas por suas fichas catalograficas. Optou-se, dessa forma, por uma analise comparativa das 

imagens, que foram organizadas em seqilencias tematicas, das quais se elaborou uma que 

reunisse as informa96es percebidas com mais regularidade. Tendo em a inten9ao de efetivar 

urn dialogo entre fotografia e hist6ria. 
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Ap6s a exame qualifica9ao 1, o trabalho se deteve em definir o grupo de imagens 

reproduzidas que iriam compor a leitura imagetica proposta, ou seja, fechar o material de analise, 

e eleger dentro deste grupo de imagens sele9oes tematicas que constituiriam a disserta9ao. Temas 

que revelassem um pouco da cidade de Porto Alegre, os quais se podia identificar nao s6 nas 

imagens do Calegari, mas tambem nos relatos e informa9oes sobre a epoca, que obteve-se com as 

fontes escritas. Quando, porum lado, pode-se perceber nas fotografias de Calegari onde os fatos 

se encontravam, se reafirmavam, se representavam; por outro lado, pode-se verificar tambem o 

inverso, ou seja, os desencontros, as contradi96es, pois alguns fatos que se mostravam bastante 

velados na escrita, tomavam-se claros pelas imagens. Caso, por exemplo, do processo de 

urbaniza9ao da cidade, sobre o qual encontra-se na imprensa o discurso da modernidade e do 

progresso e, que nas fotografias ve-se uma pequena provincia sem recursos de saneamento. 

A partir desses temas dividiu-se em sequencias de imagens, onde eram captadas varias 

fotos de uma mesma pra9a, de um mesmo predio, de uma mesma rua, ou de predios pr6ximos de 

uma mesma area, ou ainda, de edifica9oes que possuem semelhantes papeis sociais, etc. De uma 

maneira que se foi elegendo estas sequencias montando e desmontando aspectos da cidade. 

Algumas fotos estao presentes em mais de uma sequencia. Sendo eleitos tres temas gerais para as 

sequencias: as imagens de estU.dio, as imagens da cidade e as vistas. Destas resultou a sequencia 

fmal que constitui o capitulo final da disserta9ao, a qual se constitui em um percurso imagetico 

sobre a cidade atraves das fotografias de Calegari. 

As primeiras sequencias inseridas no corpo da disserta9ao nao sao compostas 

por imagens da cidade, mas de algumas imagens que nao dizem· respeito especifico a urbe porto-

alegrense, caso das fotos de esrudio de Calegari: retratos femininos, masculinos2, de crian9as, de 

familias e de grupos. Isto deve-se a produ9ao bastante significativa que este pro fissional realizou · 

nos espa9os intemos, que em certa medida pode nos ajudar a conhece-lo e entende-lo melhor. 0 

adendo desta sequencia foi importante porque possibilita, sob um outro enfoque, ir em dire9ao a 

essa cidade, buscando revelar como as pessoas desta cidade eram representadas por este olhar 

1 Realizado em 04 de dezembro de 1997. 

2 Faz-se necessaria colocar que em relayao as fotografias de estudio se decidiu nao trabalhar com fotos 
femininas e masculinas de corpo inteiro, porque possivelmente se adentraria num vasto espectro de 
analise das representac;Oes do corpo, o qual poderia impor urn desvio do eixo proposto. Entretanto 
realizamos leituras de alguns estilos de fotografia de estudio, por considerar necessaria estar ciente das 
inclinayOes do fot6grafo ao retratar os indivlduos de sua epoca. 
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particular - o do fot6grafo Virgilio Calegari. Pois nesta epoca atuam em Porto Alegre muitos 

fot6grafos, desde a segunda metade do seculo XIX, propiciando urn desenvolvimento e 

concorrencia nesta area profissional. A maioria deles imigrantes: italianos, alemaes, espanh6is. 

Dessa forma foi possivel verificar algumas distins;oes entre Calegari e os outros, a partir da 

observas;ao e analise em arquivo de parte do material de outros fot6grafos, que nao foi 

reproduzido. 

Sem a inten~ao de realizar aqm uma pesquisa comparativa aprofundada, a qual 

demandaria urn tempo maior de pesquisa, em fun~ao do vasto material existente. Ao realizar esta 

leitura dos acervos fotograficos foi verificado que existia uma diferencias;ao geral: a maioria 

realizava somente fotografias de estU.dio e poucos deles aventuravam-se a imagens da cidade 

mesmo que estaticas. Dentro deste pequeno grupo, que tambem se debru~ou sobre o espas;o 

urbano, destacam-se os italianos Irmaos Ferrari, os quais captam as imagens urbanas sob urn 

tratamento mais comercial, na medida em que fizeram a.J.buns de vistas da cidade. Assim, 

percebe-se que estes imigrantes de alguma forma estabelecem vinculos de pertencimento com a 

cidade pelo intermedio da fotografia, quando procuram conhecer o espas;o no qual estao inseridos 

atraves das imagens, sendo que ambos vao viver em Porto Alegre por toda a vida. 

A apresentas;ao do tema imagens da cidade iniciou com as fotografias de arquitetura, 

porque de certa forma era as mais comumente realizadas durante a virada do seculo XIX para o 

XX, e nas quais percebe-se maior semelhans;a estetica entre a produs;ao de Calegari e os outros 

fot6grafos. Calcados nas grandes perspectivas e focados em predios de maior representa~ao 

social e arquitetonica. A fim de acompanhar a trajet6ria do olhar de Virgilio passamos a outra 

sequencia de imagens da cidade delimitada pelas fotografias de ruas, estas bastante diferenciadas 

das fotos feitas por outros profissionais. A sequencia tematica da rua foi permeada na sua 

elabora~ao tambem pela escolha da perspectiva dessas ru:as constituintes do tras;ado urbano, por 

que Calegari trabalha destacando a angula~ao das vias publicas. Ele se coloca, quase sempre, nas 

angula9oes onde os trajetos do logradouro se fazem. Calegari capta os personagens das ruas, os 

predios, mas em geral o foco da composi9ao imagetica esta nos eixos urbanos, nas esquinas, o 

que se levanta como uma de suas caracteristicas mais significativas a serem reveladas. Sao nestas 

imagens de ruas, onde ja se come~a a perceber algumas faces do cotidiano da cidade, do qual 

falou-se anteriormente, por que ao retratar a dinamica da via publica, Calegari registra os 
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0 terceiro bloco de sequencias tern por tematica as vistas da cidade, onde se separou as 

vistas para a cidade e as vistas para o rio. As imagens panorfunicas presentes na sequencia com 

vistas para a cidade tern uma peculiaridade: sua realizayao tern origem no hobby da pesca e da 

caya, praticas desenvolvidas por Calegari junto aos amigos da comunidade italiana, que exigia 

saidas para os arredores de Porto Alegre, neste caso as ilhas do rio Guru'ba. Entao nao 

necessariamente ele vai para as ilhas com o objetivo especifico de fotografar as vistas, mas o que 

e relatado nos depoimentos e que nessas suas saidas ludicas, ele retrata essas imagens da cidade, 

onde a gente tern urn panorama das edificayoes centrais de Porto Alegre e, tambem de seus 

aspectos geograficos, sua colinas, seus morros, que na atualidade sao quase imperceptiveis. Cabe 

destacar que em algumas dessas vistas percebe-se a margem da regiao centro-sui mais recuada, 

sem os aterros que sofreu como processo de crescimento urbano. As fotografias de vistas para a 

cidade que nao se caracterizam pelo recorte panorfunico, sao imagens que foram realizadas a 

partir de urn ponto de vista muito alto, em relayao ao referente, e elas nos revelam o impeto de 

Calegari ao buscar as imagens da cidade, pois certamente requisitaram bastante esforyo e 

. impuseram perigo. Urn desses casos e a torre da igreja Nossa Senhora das Dores localizados a 

margem do rio, de onde o fot6grafo vai registrar o trayado do centro da cidade, no qual percebe

se mais uma vez os eixos das ruas, marcados pelo desenho geometrico, delineados pelos telhados 

das construyoes. Com relayao as vistas para o rio, cabe ressaltar que nao sao necessariamente 

imagens do rio, mas fotografias que tern seu ponto de vista no interior da cidade que parte em 

direyao ao rio. Estas imagens foram percebidas como imagens mais contemplativas, que apontam 

para uma possibilidade extema ou para algo que nao esta na cidade, que ficou distante, que se 

perdeu. 

Qual o objetivo de se trabalhar estas sequencias? Foi em urn certo sentido descrever urn 

pouco esta cidade a partir das sequencias fotograficas. Descrever esse espayo urbano no qual ele 

estava inserido, e que Calegari vai revelando com as suas imagens, e perceber a construyao 

imagetica que ele realizava, entendendo-a como os encadeamentos imageticos que ele constr6i ao 

3 Em rela<;ao as imagens que captam esses modos de viver em sociedade presentes nas ruas, 
destacam-se fotografias de cortejos fUnebres de politicos, procissOes, manifesta9()es sociais, entre 
outras, as quais poderiam constituir uma seqOEllncia especifica. Estas fotografias fazem parte do acervo 
particular do Sr. Ivan Cabeda, nilo sendo possivel a exposi<;ao delas no corpo da disserta<;ao em fun<;ao 
do orc;amento necessaria para sua reprodu<;ao. 
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Iongo de sua trajetoria fotografica, que conscientemente ou nao ele constitui uma obra, urn 

todo. Na obra fotografica de Virgilio Calegari, a gente pode ver urn encadeamento tematico, ou 

alguns encadeamentos tematicos, o que foi efetivado nas sequencias tematicas com suas 

fotografias, bern como no percurso imagetico proposto. 

A constru9ao imagetica de Calegari foi o alvo deste trabalho, pois tinha-se como 

objetivo: conhece-la enquanto tal, percebe-la em suas significa9oes e revive-la em sua historia; 

para que a Porto Alegre do inicio do seculo XX fosse revisitada pela memoria. Uma memoria que 

se pensou historiografica, nurn primeiro momento, baseada nas documenta9oes visuais, orais e 

escritas, procurando-a nos arquivos, nos acervos e no conhecimento das vozes que tinham algo a 

dizer. Realizando, paralelamente, urna leitura atenta da literatura especifica relacionada a 

tematica em questao. 

:E neste sentido que esta pesquisa propos a partir das sequencias fotograficas retrabalhar 

a memoria dessa cidade sob urna abordagem que nao exclua a poesia, talvez menos com a escrita 

e mais com as imagens, a fim de estabelecer o imaginario de Porto Alegre sob a otica de 

Calegari. Assim na Ultima parte do terceiro capitulo da disserta9ao realizou-se com as fotografias 

de Calegari urna sequencia final, que busca sintetizar os aspectos levantados nas sequencias 

tematicas apresentadas, em urn percurso imaginario na urbe porto-alegrense nas duas primeiras 

decadas do seculo XX. Dai, tambem, a realiza9ao de urn video4 denominado Percursos 

Imageticos com as imagens da cidade, buscando abarcar todas as sequencias referentes a cidade, 

em urn recorte final. 

Apesar do presente percurso imagetico carregar marcas da pesquisadora que o elaborou. 

Fica aqui o desejo de que este percurso possivel, mas diferente na atualidade, encontre, 

principalmente, nas pessoas que conhecem Porto Alegre algum eco de identidade e de memoria 

desse passado que nos e oferecido com lacunas, obviamente, atraves das imagens de Virgilio 

Calegari. 

Uma outra possibilidade ja iniciada, e a realiza9ao de urn CD ROM acerca do trabalho 

desenvolvido nesta disserta9ao, o qual se espera esteja finalizado em breve. Este CD ROM 

configura-se como urn suporte no qual e possivel tecer as rela9oes entre as varias linguagens 

4 Este video integra esta disserta~o. e encontra-se disponivel na biblioteca. 
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utilizadas neste trabalho: a escrita, a fotografia e o video. Sendo que suas caracteristicas 

interativas propiciam ao leitor do CD ROM, conhecer esta pesquisa construindo seus pr6prios 

caminhos. 

Ainda que o trabalho tenha contribuido para memoria da cidade, durante as escolhas 

feitas no processo de pesquisa, alem das limita~oes percebidas, vislumbrou-se outros caminhos 

para a investiga~ao, como: a analise das fotografias de Calegari sobre negros libertos -a Galeria 

Grotesca; uma pesquisa comparativa sobre a atua~ao de fot6grafos em Porto Alegre durante a 

segunda metade do seculo XIX, estabelecendo como um possivel recorte a identidade etnica de 

cada profissional; o estudo das representa~oes fotograficas do corpo feminine e/ou masculine na 

passagem do seculo XIX ao XX; analisar as transforma~oes urbanas presentes nos registros 

fotograficos de 1900 a 1950; ou, ainda, realizar uma analise do uso das fotografias de Calegari no 

discurso da hist6ria oficial da cidade. 

Neste trabalho foi feita a escolha de apresentar a reflexao da forma mais descritiva 

possivel, pois nao era a proposta um novo uso da fonte fotografica, pelo contrario buscou-se 

utiliza-la de acordo com as formas ja desenvolvidas, mas apropriando sempre que possivel 

criatividade e sensibilidade. Considerando o seu resultado, deve-se dizer que o intuito de realizar 

um percurso imagetico pela Cidade de Porto Alegre foi alcan~ado, na medida em que, conforme 

as informa~oes levantadas sobre Virgilio Calegari e sobre a cidade, tanto em documentos visuais, 

como orais e escritos, tomou-se possivel rememorar a cidade ao reconstituir visualmente seus 

trajetos urbanos. 0 video que acompanha esse exemplar, foi realizado com esse objetivo, e 

espera-se que assisti-lo seja algo prazeroso e que instigue a imaginayao e ao conhecimento da 

cidade de Porto Alegre do inicio do seculo XIX. 
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VI.l. Fontes visuais 

1. Acervo da Fototeca do Jomal Correio do Povo- cerca de 15 fotografias. 

2. Acervo da Fototeca Sioma Breitmann, 275 imagens, Museu Joaquim Jose Felizardo. 

3. Acervo da Fototeca UFRGS- cerca de 30 fotografias. 

4. Acervo do MARGS - 2 negativos. 

s. Acervo do Museu Hipolito Jose da Costa - 10 fotografias. 

6. Acervo do Solar dos Camara - 5 fotografias. 

7. Acervo pertencente a Ivan Cabeda com cerca de 1200 fotografias. 

8. Album com vistas de Porto Alegre. 18 pranchas 32 x 25 em, 1880. _ Instituto Hist6rico e 

Geografico do Rio Grande do Sul, gaveta 1, n. 4.301. 

9. Album Comemorativo do 75o Aniversario da colonia Italiana do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, publical(ao da Revista 0 Globo S/A, 1950. 523p. iltr. _ Arquivo Hist6rico 

do Rio Grande do Sui. 

10. CALEGARI, Atelier. Album Fotogra.fico. Porto Alegre, Tecnografica Milano, s.d, 71p. 

_ Instituto Hist6rico e Geogra.fico do Rio Grande do Sui, A 156. 

11. Gravuras sobre a cidade, 14 imagens, Museu Joaquim Jose Felizardo. 

12. Mapoteca da Secretaria de Obras e Via9ao da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

13. Planta da cidade de Porto Alegre: guia das ruas. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 

1974. 

14. Porto Alegre antiga: 6 fotogra.fias. _ Instituto Hist6rico e Geogra.fico do Rio Grande do 

Sui, gaveta 32, n. 4.328. 

15. : 50 xerox de fotos da cidade de Porto Alegre. _ Instituto Hist6rico e 

16. 

Geogra.fico do Rio Grande do Sui, EA, n. 156. 

_______ : 9 fotografias da Exposil(ao de 1900. 

Geogra.fico do Rio Grande do Sui, gaveta 32, n. 4.331. 

Instituto Hist6rico e 
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VI.2. Fontes Orais 

Foram realizadas quatro entrevistas com informantes ligados a pessoa ou ao profissional 

Virgilio Calegari. Os depoentes sao os seguintes: 

1. De1cio Duarte Calegari, neto de Virgilio Calegari, nascido em Rio Grande a 12 de 

dezembro de 1926, economiario aposentado, casado, uma filha. Entrevista realizada em 

setembro de1994. 

2. Dirceu Duarte Calegari, neto de Virgilio Calegari, nascido em Rio Grande no dia 01 de 

maryo de 1925, engenheiro, casado, tres filhos. Entrevista realizada em setembro de 

1994. 

3. Sergio Luis Giacomelli, responsavel pelo acervo da Fototeca Sioma Breitmann da 

Prefeitura Municipal de PortoAlegre, em outubro de 1994. 

4. Ivan Cabeda, arquiteto, divorciado, uma filha, proprietario de urn acervo de Virgilio 

Calegari que conta com 1200 fotografias. A entrevista foi realizada em outubro de 1995. 

VI.3. Fontes Escritas 

1. Boletim Municipal. Diretoria Geral do Expediente da Prefeitura Municipal, Ano 2, v.3, 

n.5, maio/agosto de 1940. 378p. 

2. Catalogo da Exposiyao Comercial e Industrial de 1875. 

3. Cento e onze anos de transporte: do bonde de mulas ao transporte seletivo. PMP A, 

Porto Alegre, 1976. 166p. 

4. Cidades e Municipios de Porto Alegre. Intendencia Municipal, 1904. 72p. 

· s. Coletiinea de legisla9lio sobre o patrim6nio hist6rico: Municipio de Porto Alegre. Porto 

Alegre, Movimento de Defesa do Acervo Cultural Gaucho n.l, 1978. 65p. 

6. Jomal Correia do Povo, Porto Alegre, Brasil- 1900 a 1920, 1937. Biblioteca Publica 

Estadual 

7. Jomal Carriere della Sera, Milao, Italia- 1918 (abr/jun), 1920 (out/dez) . Museu de 

comunicayao social Hipolito Jose da Costa. 

8. Jomal Echo do Povo, Porto Alegre, Brasil- 1909 a 1914. Coleyao privada. 
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9. Jomal A Federa9ao, Porto Alegre, Brasil - 1893 a 1920. Museu de comunicayao social 

Hipolito Jose da Costa. 

10. Jomal A Reforma, Porto Alegre, Brasil - 1863 a 1878. Museu de comunicayao social 

Hipolito Jose da Costa. 

11. Jomal 0 Mercantil, Porto Alegre, Brasil- 1883. Museu de comunicayao social Hipolito 

Jose da Costa. 

12. Petit Journal, Porto Alegre, Brasil- 1913. Museu de comunicayao social Hipolito Jose 

da Costa. 

13. Quadro estatistico e geografico da provincia de Sao Pedro do Rio Grande do Sul. 

Antonio Eleuterio de Camargo. Tipografia do Jornal do Comercio, Porto Alegre,1868.

Instituto Historico e Geografico do Rio Grande do Sui, estante 7, n.1, 604,p. 1 

14. Recenseamento da popula9ao do municipio de Porto Alegre. Olympio de Azevedo 

Lima. Livraria do Globo, Porto Alegre, 1922. 156p. - Biblioteca Publica Josue 

Guimaraes. 

15. Revista do Globo, 1929 a 1937. Museu de comunicayao social Hipolito Jose da Costa. 

16. Revista Eu sei tudo, 1917 (set), 1919 Gan). Museu de comunicayao social Hipolito Jose 

da Costa. 

17. Revista Fon-Fon, 1914, 1917. Museu de comunicayao social Hipolito Jose da Costa. 

18. Revista Kodak 1912 (out), 1913 (abr), 1914 (abr/mai), 1918 (fev a jun) . Museu de 

comunicayao social Hipolito Jose da Costa. 

19. Revista Mascara, 1919 (fev a mar/ago). Museu de comunicayao social Hipolito Jose da 

Costa. 



VII. ANEXOS 

VII.l. Anexo I 

INVENT~RIO PRELIMINAR SOBRE VIRGILIO CALEGARI 

DATA 
___ / ___ / __ _ 

1 - Este acervo possu1 mater1al sabre o fot6gra~o V1rgilio 
Calegar1 ? De que natureza ? 

) SJM ( ) NAO 
Quant?dades 

) Negat7VOS Vidro 

) Negar.1vos Ceiul67de 

) Fotograf?as em Pape7 

) Documentos sabre a 81ograf1a do t·ot6grafo 

0Ua1S: 

2 - o material existente no Arqu1vo esta a dispos19~0 de 
pesqu1sadores ? 

) SJM ) NAO 

Caso af7rmat7VO, 111d1que 0 periodo ae t"unc7onamento durante 0 

ana: 

Jan Fev Mar Abr Ma1 Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Hor6r1o de Func1onamento: Manh6 Tarde 

3 - 0 acervo perm1te realiza9~0 de reprodu9~0 do material 
ong1na1 ? 

) SlM ) NAO 

Noite 

4 - Qual a temat1ca dos documentos fotograficos de Virgilio 
calegar1 ex1stentes neste Arquivo ? 

) C7dao·e oe Porto Alegre 
( ) Retratos 
( ) Rural 
( ) Flores 

) ObJetos em Gera I 
( ) Pa1sagens 
( ) E:x.pos1c:;6es 

) Outros 
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5 - 0 mater1al ex1stente no acervo esta organizado e catalogado ? 

) SIN ) NAO 

6 - Se catalogado, de que forma foi realizado? 

---------------------------------------------------------------------------

7 - 0 rna ten a l esta: 

) Legendado ( ) todos 
( ) alguns 

) Data do ) todos 
( ) alguns 

) Em F 7 C/)aS 

8 - 0 acervo possu1 1nforma95es para possivel contato com 
descendentes e parentes de Virgillo Calegari ? 

9 - Nome da(s) pessoa(s) encarregada(s) deste acervo ? 
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VII.2. Anexo II 
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