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Resumo 

A Republica das Mil Faces 
• um diano narrative e fotografico de uma pra~ no centro novo da cidade de Sao Paulo • 

0 trabalho, com carater antropol6gico e imagetico, visou o estudo da praca da Rep(Jblica no centro 
novo da cidade de Sao Paulo e, essencialmente, a diversidade cultural representada palos inumeros atores 
sociais que fazem parte deste cenario urbane. 

A cada dia abrem-se as cortinas imaginarias de urn palco onde hippies, gays, pais de santo, 
ambulantes, artesaos, policiais, artistas, cidadaos comuns encenam enredos segundo suas pr6prias histories 
de vida. 

Para interpreta-la, recorremos aos metodos classicos da antropologia: a observayao direta e 
participante, como tambem da antropologia visual: o registro fotografico, na construgao do espago fisico e 
social. 

A insergao da fotografia na pesquisa revelou urn intense dialogo entre a fot6grafa/pesquisadora e os 
sujeitoslinformantes que fazem parte de diferentes grupos sociais, tomando assim, obrigat6rio o estudo deste 
meio tecnico e estetico de uma linguagem especifica, bern como metodologia junto as abordagens 
antropo16gicas. 

Aliada aos conteudos verbais, a fotografia destacou-se como instrumento, construyao e expressao 
visual do objeto analisado, uttrapassando os limites de tecnica e metodo de pesquisa. 

Silvia Helena dos Santos Cardoso 

silvia2001@uol.com.br 
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Abstract 
A Thousand Faces Republic 

• a square in the new downtown area in the Sao Paulo city • 
• a narrative and photographic journal • 

This research which has anthropological and visual characteristics, aimed to analyse the Pra9a da 
Rep(Jblica, a downtown square in the city of Sao Paulo, and its cultural diversity represented by its sundry 
social actors who are participants in this urban scenery. 

The imaginary curtains of this stage open up to hippies, gays, seances, crafstmen, walking sales 
stands, policemen, artists and common citizens every day. People who take part each in their own role and 
in their own plots within their personal life history. 

To better portray these roles the classical anthropological methods were used: direct observation and 
participation as well as visual anthropology wich is a photographic record used to build the physical and social 
space of the subject studied. 

The insertion of photographic research allows for an intense dialog between photographer/researcher 
and the subjectsflnformants who are part of the different social groups, thus making it necessaty to study this 
technique and the aesthetic aspect of a specific language or means of portraying the history as well as the 
methodology of such anthropological approach. Together with its verbal contents, photography stands out as 
an instrument for the visual expression and ellaboration which surpasses the limits of the research techniques 
and methodology. 

Resume 
La Republique aux Mille Visages 

• un journal narratif et photoaraphique d'une place du centre 
de Ia ville de Sao Paulo • 

Le travail, a caractere anthropologique et assorti d'images, a vise l'etude de Ia place de Ia 
Republique, situee dans le centre de Ia ville de Sao Paulo et, plus essentiellement, Ia diversite cutturelle 
representee par les innombrables acteurs sociaux qui font partie de ce decor urbain. 

Chaque jour des rideaux imaginaires s'ouvrent sur un plateau ou hippies, homos, guertsseurs, 
camelots, artisans, policiers, artistes, citoyens ordinaires mettent en scene des scenarios tires de leurs 
histoires personnelles. 

Pour les interpreter, nous faisons appel aussi bien aux methodes classiques de l'anthropologie, a 
savoir, I' observation directe er participative, qu'a l'anthropologie visuelle: I' enregistrement photographique de Ia 
construction de l'espace physique et social. 

L' insertion de Ia photographie dans Ia researche a revele un dialogue intense entre Ia 
photographe/chercheuse et les sujetsflnformateurs appartenant aux differents groupes sociaux, ce qui a 
condu~ a approfondir I' etude de ce moyen technique er esthetique. 

Moyen d'expression d'un langage specifique, Ia photographie est devenue une methodologie d'appui 
a !'approche anthropologique. Associee aux contenus verbaux, elle s'est detachee comme instrument de 
construction et d'expression visuelle de I' objet analyse, depassant les limites de Ia technique et des methodes 
de Ia recherche. 
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De o Navegante* 

Possa eu contar em veros versos varios, 
Nao jargao da jomada, como dias duros 
Sofrendo suportei. 
Terriveis sobressaltos me assaltaram 
E em meu batel vivi muitos embates, 
Duras mares, e ali, noites a fio, 
Em vigilias sem-fim fiquei, o baroo 
Rodopiando entre os recites. Frlo-aflitos 
Os pes pela geada congelados. 
Granizo- seus grilhaes; suspires muitos 
Partiram do meu peito e a fome fez 
Feridas no meu brio. Para ver 
Quanta vale viver em terra firrne, 
Ouc,;am como, danado, em mar de gelo, 
Venci o invemo a vogar, pobre proscrito, 
Privado de meus companheiros; 
Gosma de gelo, granizo-grudado, 
Sem ouvir nada alem do mar amargo, 
A onda froco-fria e o grasnido do cisne 
No meu ouvido como um gruirde ganso, 
Riso de aves marinhas sabre mim, 
Pes d'agua, entre penhascos, contra a popa, 
Plumas de gelo. E as vezes a aguia guaia 
Com borrlfos nas guias. 

Nenhum teto 
Protege o navegante ao mar entregue. 

{*)The Seafarer w urn dos mais antigos textos da literature ang!o-sax6nia (Sec. X). Traduzido por Ezra Pound para o ingles mode mo. 
Pound. Ezre. Poesia.Tradu,;lo de Augusto de Campoo. Sao Paulo: Edttora Hucltec, p. 65, 1985. 
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lntroducao 

A Republica das Mil Faces 
• urn diario narrativo e fotografico de uma pra~a 

no centro novo da cidade de Sao Paulo • 
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lntroducao 

A Prac;:a da Republica e um local historicamente conhecido dos habitantes da cidade de Sao Paulo. 

Cravada no centro novo da melrlipole entre as ruas Pedro Americo, Marques de ltu, Joaquim Gustavo e a 

famosa Avenida lpiranga, ao mesmo tempo que comp<ie o cemirio, representa um contraste urbano: uma 

area verde no interior do asfatto e do concreto. 

A localizacao e uma das responsaveis por toma-la uma referencia de quem chega e/ou de quem 

esta no centro da cidade. Os meios de transporte- diversas linhas de onibus que saem de bairros distantes e 

tem no percurso a prac;:a -, e a partir de 1982, a Estac;:ao Rep(Jblica de Metr6 que faz a ligacao entre as zonas 

leste e oeste, tambem acabam por facilitar o acesso. Sem esquecer a Secretaria Estadual de Educac;:ao que 

ocupa o predio da antiga Escola Normal Caetano de Campos e a Escola Municipal de Educac;:ao lnfantil -

Armando de Anruda Pereira, tambem no enderec;:o da prac;:a. 

Entretanto, nao s6 a localizac;:ao, os meios de transporte e as instituic;:Oes de ensino, mas 

essencialmente, os acontecimentos sociais, traduzidos pelos antrop61ogos ha algumas decadas por 

fenomenos urbanos (Velho 1973) diferenciam e identificam a Prac;:a da Republica. Tais fatos imprimem certa 

estigmatizacao ao Iugar. E tida como um local violento, de furtos, uso e trafico de drogas, prostituic;:ao, 

homossexualidade, crianc;:as de rua, residencia flutuante de mendigos e sem-teto, policiamento ostensivo, 

espac;:o dos hippies, artesaos, ambulantes, camel6s, marreteiros, aposentados, pais de santo, pregadores, 

entre outros considerados "marginais' pela sociedade. 

Paralelamente, a prac;:a e cenario de uma outra organizac;:ao: e um espac;:o, ao mesmo tempo, de 

trabalho e lazer. Por exemplo, a Feira de Arte e Artesanato que acontece ha quase quarenta anos 1 

representa esta condic;:ilo social. Atras da banca, o artesao e os objetos manuais, do lado oposto, um 

visitante, um consumidor em potencial. 

Assim, pudemos verificar que a Prac;:a da Rep(Jblica e um espac;:o publico de caracteristicas sociais 

multiplas. Primeiro, com uma "violencia' que e pr6pria de uma matr6pole e, particularmente, de uma cidade 

'A Feira de Arte e Artesanato foi oficialmente regulamentada pelo Decreto n' 7.240/1967 na administrayao do entao 
Prefeito Faria Lime, entretanto, a partir de alguns depoimentos dos expositores mais antigos da pra~a, e possivel 
verificar que a sua existencia e anterior a data. Em novembro de 1997, o Prefetto Celso PITta decretou o termino das 
Feiras de Arte e Artesanato e Artesanato e tambem proibiu qualquer comercio no espa~o da Republica. Ha quase tres 
anos, os artesaos tentam vo~ar a pra9a, contudo o atual prefeito, depois de vanos processes e pedidos de 
impeachment permanece irredutivel. Enquanto isso, os artistas e ambulantes, entre outros, encontraram formas 
alternativas para continuar desempenhando as suas atividades. Por exemplo, aos domingos, alugaram o espa90 de urn 
estacionamento de carros e tambem uma parte da Avenida lpiranga, em !rente ao Hotel Hi~on, para exporem os seus 
artigos. 
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com a dimensao de Sao Paulo, bam como de uma politica nacional de crescenta exclusao social; e, de certa 

fomna, "comum' aos locais publicos. Segundo, um espavo de trabalho para diferentes atores sociais e, ao 

mesmo tempo, de lazer para outros. 

Enfim, individuos anooimos que interagem, convivem e participam de uma extensa rede de 

sociabilidade, tomando assim, a Pra9a da Repliblica um local de convivencia social. 

Um cidadao comum, um visitante qualquer, podera facilmente formar uma opiniao acerca deste 

cenario. De Ionge, a partir da grande imprensa- jomais, televisao e radio-, tambern e possivel ter alguma 

ideia (ou uma falsa ideia) sem a necessidade de frequentar a Pla98· Entretanto, o caminho adotado no nosso 

trabalho nao limitou-se a uma visao comum e/ou distante, caso contrario, nao precisariamos desenvolver 

uma investig~. 

0 percurso tornado foi o da pesquisa com certa orienta~o antropologica, contudo, somando a 

fotografia enquanto uma possibilidade de metodologia de trabalho. Neste sentido, conjugando dois meios 

aparentemente distintos: a antropologia, uma disciplina de palavras capaz de traduzir os c6digos e os 

discursos; e a fotografia, um meio visual, de registro, de cons!r:u98o de imagem do objeto de estudo, por 

exemplo, e de expressao estetica. 

Nosso objetivo foi entender a Pra9a da Republica a partir dos seus frequentadores, privilegiando os 

sujeitos anooimos da cidade, na tentativa de resgatar o que esses atores sociais tem a dizer sobre o pr6prio 

esp89Q frequentado por eles, bam como o universe da diversidade cultural pr6prio dos grandes centros 

urbanos, e, neste contexte, inserir a fotografia, como um metodo e produto de pesquisa, acreditando que a 

imagem fixa possa revelar e oferecer informa¢>es acerca do objeto social estudado, a movimentacao dos 

sujeitos nos limites do espaco publico, e, ainda, a construcao de uma narrativa visual, aqui, especificamente, 

a fotografica. 

Sabamos que a pesquisa poderia ter sido desenvolvida apenas com o instrumental metodol6gico 

proposto pela antropologia, mas o intuito do trabalho foi conjugar esta disciplina com o conteudo visual da 

imagem fotografica. Com a intencao de trabalhar conjuntamente com ambas perspectivas de pesquisa, 

entendemos a fotografia nao como um suporte ilustrativo, ao contrario, como uma linguagem indispensavel, 

especialmente ao campo das ciencias humanas. 

Assim, nosso objetivo foi desenvolver uma pesquisa na area que se denominou por Antropologia 

Visual. Para tal, resgatamos alguns trabalhos que apontam direcOes no tratamento dos recursos 

audiovisuals, especificamente, o fotografico em investiga¢es e inqueritos antropo16gicos e, ao mesmo 

tempo, a bibllografia consultada orientou o nosso movimento e delimitou a refiexao te6rica. Contudo, a nossa 
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pesquisa nao tern um carater hist6rico, nao fizemos aqui um resgate e analise do tempo des acontecimentos 

que marcam a propria hist6ria da cidade e da Republica, em particular. Tampouco nos valemos da Hist6ria 

Oral z na ~ do nosso estudo, apesar de contarmos com os depoimentos dos frequentadores para 

construir, decifrar e fonnar a praga segundo as suas pr6prias hist6rias. 

Uma vez o objeto de pesquisa delimitado e uma visao mais geral, portanto comum, que pedia um 

esforco reflexive acarca daquele Iugar publico - a Praga da Rep(Jblica -, bern como o desejo de inserir a 

fotografia num contexte de investigagao, s6 nos restava entao ire estar no campo de trabalho. 

Como selecionamos e tambem porque a nossa fonnagao nos imp6s um fie condutor antropol6gico, 

recuperames os instrumentais basicos desta disciplina - a observagao direta e participante -, para num 

segundo memento inserir a fotografia na praga e, portanto, entre os frequentadores daquele Iugar. A ferramenta 

participativa foi condigao essencial para fotografarmos, uma vez que a nossa fotografia em nada compara-se 

aos trabalhos jomal isticos e aos turistas que sa cam uma imagem descompromissadamente e saem de cena 

sem deixar vestfgios. 

No nosso case, a interagao intensa pedia cuidado e respeito para com os usuaries. A fotografia s6 

foi langada quando nos ja eramos conhecidos no pedaqo (Magnani 1996), de qualquer forma, nao 

esqueceriarnos jamais que a Rep(Jblica e um espaco de transite excessive, isto e, novas atores sociais 

aparecem no mesmo ritmo que desaparecem. Dai, sempra a cautela: primeiro conversar para depois 

fotografar, oontrariando a posigao metodol6gica de John Collier Jr. (1973). 

A luz de Roberto Cardoso de Oliveira, o trabalho do antrop61ogo e olhar, ouvir e escrever, e n6s 

oomplementariamos com fotografar (Oliveira 1996). 

Ap6s a nossa insergao, uma camera fotografica 35 mm e as objetivasAentes 28 e 50 mm sempre 

estiveram conosco na Republica. 

Desta forma, fomos frequentando a praga, desde 1992, quando da entrada no Mestrado em 

Multimeios, a principia esporadicamente, para num segundo memento, passarmos todo o tempo livre, 

segundo um cronograma, na Republica. Assim, fomos colecionando hist6rias - das incontaveis conversas 

com os nossos informantes -, algumas gravadas em fitas magneticas, enquanto outras s6 ouvidas e 

recuperadas atraves da memoria e das anota\Xies no cademo de campo. 0 cotidiano foi sendo nanrado palos 

'Embora tenhamos trabalhado com depoimentos orais na constru9ii0 especificamente do ultimo capitulo, nao seguimos 
uma sistematica metodol6gica que se remeta diretamente a Hist6ria Oral, visto que ha uma ausencia de um paradigma 
(mico (um metodo fixo) em virtude do material constituir-se, geralmente, por um conjunto de inumeros relates acerca de 
um tema exclusive, contranamente, privilegiamos na nossa pesquisa, as pr6prias hist6rias (incontaveis) dos 
frequentadores/usuarios da Pra9a da Republica (Alberti 1989). 
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distintos atores sociais que imprimiam e expressavam as suas pr6prias vidas privadas naquele cenario 

publico. 

Paralelamente, fotogratavamos, na tentativa de registrar o Iugar, o entomo e, principalmente, as 

pessoas, pois acreditamos que a imagem aliada a palavra pode delimitar de uma melhor forma o esp~ e/ou 

o objeto estudado e analisado, como tambem com vistas a contrw;:ao de urn texto visual - uma especie de 

etnofotografia urbana- ufirapassando de fate os limites de uma apliC89ao estritamente metodo16gica. Contudo, 

a nossa fotografia, como ja elucidamos, parece transpor a tecnica e o metodo. A sua autonomia fez-sa 

presentee imp6s urn tratamento similar a palavra, concretamente atraves dos temas elaborados a partir dos 

conteudos visuais captados e comuns entre as nossas imagens. Ambas informam, expressam, dizem, 

apontam, enfim, revelam o Iugar: a Pl'898 da Rep(Jblica. 

A partir da bibliografia, da pesquisa de campo, das reflexaes colocadas e dos resufiados obtidos, se 

assim podemos escrever, apresentamos o trabalho final em tres capitulos distintos: 

Em "Oa Fotografia ... ", o primeiro capitulo, tomamos o objeto fotografia como uma forma de refletir 

acerca da pr6pria imagem. Partimos da sua hist6ria, mencionamos uma possivel pr&hist6ria, especialmente, 

o espirito dos retratos que delimrrou uma estetica fotografica, as primeiras impress5es das paisagens distantes 

e ex6ticas, para chegarmos a documentagao social no inicio do seculo XX, que determinou uma outra ordem 

a sociedade. Para tal, recuperamos alguns fot6grafos que fazem parte da pr6pria hist6ria da fotografia: Nadar, 

Atget, Riis, Hine, Cartier-Bresson, Albus, Salgado, entre outros. Paralelamente, retomamos alguns 

intelectuais que discutem em tomo da veracidade da fotografia e sua analogia com a realidade: Benjamin, 

Sontag, Dubois, Barthes, Flusser, os primeiros. Ate alcangarmos a Unguagem Fotografica que marca a sua 

autonomia enquanto uma expressao visual e plastica. E, finalmente, apontamos algumas perspectivas 

te6ricas para interpretar o objeto: a fotografia. 

No segundo capitulo "A Antropologia e a Fotografia: nos passos da visualidade", tambem 

recuperamos a fotografia, inicialmente no seculo XIX, na tentativa de esbogar urn quadro hist6rico e social 

onde a imagem fotografica ja era pensada como uma tecnica auxiliar dos trabalhos criminais, medicos e 

antropol6gicos, lembrando que , de fato, os anos de 1800 marcam urn tempo de formacao de diversas 

sociedades cientificas e estudos especificos ao homem cultural, isto e, a diversidade social. Ja no inicio do 

seculo XX, encontramos antrop61ogos, se nao preocupados teoricamente com a fotografia e o filme 

cinematografico, pelo menos dispostos a inserir a tecnica no campo de pesquisa. A partir de Boas, passando 

por Hunt e Malinowski, chegamos a Mead que langou racionalmente e defendeu os recursos audiovisuais 

nas pesquisas antropol6gicas. Contudo, nao elaboraria uma metodologia especifica, pois segundo Winkin 
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{1998), estava mais preocupada com uma certa etnografia de resgate e com estudos da comunicai(OO 

humana, deixando tal empre~ada ao fot6graro norte-americana John Collier Jr. 

Finalizamos este capitulo com uma descrigao da nossa insergao antropol6gica e fotogranca, isto e, o 

movimento da ''fot6grafa/pesquisadora" pelo espago da Rep(Jblica. 

0 terceiro e uttimo capitulo traz o trabalho propriamente dito - A Republica das Mil Faces • um 

diario narrativo e fotografico de uma pra~ no centro novo da cidade de Sao Paulo -, a partir dos 

relates de vida e das fotografias captadas "construimos", como numa bricolagem, a propria praga da 

Republica. As hist6rias foram sendo costuradas segundo temas apontados e elaborados atraves da fotografia. 

Contudo, anteriomlente a este diario narrative e fotogranco, recuperamos sinteticamente o sentido dos 

espagos p(Jblicos e, especialmente, das pragas ao Iongo do percurso hist6rico, e da propria Rep(Jblica, 

especificamente 3. Ainda recorremos a Antropologia Uribana, sem problematizci..la, visto que tambem e uma 

area polemica e de discussao, para nos dar suporte te6rico aoestudo daquele espago publico, coletivo e 

privado. 

Finalmente, em "Concluindo: uma leitura possivel", conseguimos subtrair da nossa longa 

trajet6ria de pesquisa e experimentos, entre erros e acertos, uma fonna de conciliar a palavra e a imagem 

contempladas pela Antropologia Visual. 

Fechamos o trabalho com as bibliografias que foram consultadas e construidas a partir dos 

conteUdos especificos a cada capitulo. 

Assim, convidamos o leltor a conhecer um pouco da Praga da Republica a partir deste diario 

narrative e fotograficc proposto por nos a voces. 

3 Estivemos fotografando a prac;a da Republica entre os anos de 1992 e 98, quando do periodo do nosso trabalho de 
campo. Neste ano de 2000, voltamos para registrar a manifestagl!o dos professores das escolas pliblicas (abril/00) e a 
Parada do Orgulho Gay Gunho/00), em virtude da Republica ser tida como a prac;a dos professores, e, porque urn 
homossexual fora assassinado pelos 'carecas" (os skinheads) na praga, respectivamente. Neste periodo, registramos 
cerca de 92 filmes ampreto e branco, sendo que cada umtem 36 negatives, entao captamos amtorno de 2.532 imagens 
fotograficas. Destas fotografias, a partir dos contatos, foram editadas/selecionadas 181 imagens para compor o "diario 
fotografico". Anossa edigao considerou tanto o conteudo, quanto a tecnica, isto e, a fotografia tecnicamente resolvida, 
levando-se em conta nl!o s6 a fotometria como tambem a composicao. Muitas imagens foram excluidas, lamentavelmente. 
Contudo, o conjunto final, acreditamos que traga nao s6 a refer€mcia a pr6pria Praca da Republica, como tambem 
elementos para a discussl!o acerca da atuagl!o da fot6grafa/pesquisadora. 
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Capitulo Urn 

Da Fotografia ... 



1.1. A Fotografia: consideracoes hist6ricas e tecnicas 

Consta historicamente que antes do nascimento de Cristo os mundos arabe e asiatioo, 

particularmente a China, ja manipulavam alguns "segredos" cientifioos essenciais ao desenvolvimento da 

phatographie. Muito antes da primeira imagem registrada, fixada e conhecida pelo homem ocidental, as 

ciencias fisica, 6tica e quimica ja apresentavam urn grau de desenvolvimento necessario ao invento 

fotografioo 1 . 

0 avam;:o destas ciencias ooorre simultaneamente ao desejo do pr6prio homem oonhecer-se. Como 

urn elo imaginario oonstruido entre as raz5es cientifica e humana. 

Verificamos ao Iongo do processo hist6rioo do Velho Mundo, essencialmente na Europa Ocidental, 

que o homem passou a buscar a resposta a sua pr6pria existencia. A partir do Renascimento z, seculos x:.J 

e X:.JI, oontando com todas as reminiscencias culturais da Alta ldade Mediae da forte presenca da lgreja, o 

homem enoontra certo esp890 para explorar a reflexao acerca dos elementos que oomp5em o universe e 

entre eles a sua pr6pria figura enquanto oomposi~o organica e papel social. 

0 homem passaria a viver urn obsessive questionamento ... Deus onipotente e onisciente ate entao, 

deixaria de responder pela vida e ac;:Oes humanas. 

0 homem parece terse libertado do seu criador. E oom~aria entao urn Iongo trajeto hist6rioo, 

andandoe pensando a partirdas suas pr6prias desoobertas. Exercendo assim, aquilo que Santo Thomas de 

Aquino {1225-74) chamou, no seculo XII, por"livre-arbitrio". 

Entretanto, este novo espirito nao representou urn abrupto rompimento entre o Estado e a lgreja, entre 

o homem comum e os preceitos religiosos, mas o estabelecimento de parametres cientificos construidos a 

partir de experiencias e observac;:Oes tendo a "realidade" como dado crucial e sendo capazes de 

uttrapassarem os limites divines. Nao mais num contexte exclusivamente religiose, mas agora secular. 

Conhecer, entender e interpretar a "realidade objetiva" tomou-se a premissa maxima para a compreensao do 

homem e do mundo. 

Com este intuito, os alquimistas - cientistas, artistas e estudiosos - lancaram mao das "camaras 

obscuras" na tentativa de registrar o real {ou de construir outros olhares sobre a realidade). 

1 Acerca da hist6ria social e tecnica da fotografia consultar (as referencias completas constam na bibliografia especifica): 
Bussele, Michel (1998). Tudo sobra Fotografia; Trigo, Thales; Lepiscopo, Marcos (1997) CD ROM Hist6ria da Fotografia; 
Ripoll, Frederic; Roux, Dominique (1995). La Photographie; Newhall, Beaumont(1994). The History of Photography. 
2 Arlindo Machado, estudioso brasileiro, elucida que a imagem fotografica e herdeira, sob muitos aspectos, de urn 
processo de produ9ao de urn sistema figuraiivo criado durante o Renascimento (Machado 1984). 
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Num plimeiro memento, estas camaras confundiam-se com os ateners des pintores. Contudo, 

atraves de urn pequeno oliffcio em uma das paredes e do raio de luz que deixava passar, produzia-se uma 

imagem invertida de algum objeto ou situa<;:ao extema na superffcie branca, paralela a primeira e intema. Para 

a imagem ainda que pouco definida fosse de fate registrada era necessaria a intervencao humana: o artista 

usava os meios disponfveis a epoca- pinceis, tintas naturals e carvao, per exemplo. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519), pintor da celebre La Gioconda, pede ser citado como urn des 

entusiastas deste procedimento fisico com fins cientificos e artisticos. 

Contudo, foi Leone Battista Alberti (1404-72) o primeiro a teorizar acerca da perspective artificialis no 

Renascimento. Esta forma figurativa baseava-se num certo ilusionismo de profundidade de campo criado 

segundo leis "objetivas", elaborando o "ponto de fuga" como tecnica projetiva no desenho (linhas de proj139ao, 

retas e perpendiculares) que procuravam representar a realidade a partir de uma imagem bastante fief 

(Machado 1984). Desta forma, esta perspectiva aliou-se aos objetivos primeiros: reproduzir urn mundo real, 

quase sinonimo de verdadeiro. 

"Para o hornem do Renascimento, a perspective artificialis significou o descobrimento de um sistema de 

representaqao "objetivo", "cientffico" e portanto absolutamente "fief" ao espaqo real visto pelos homens" 

(Machado 1984: 64). 

A perspectiva artificialis, urn complexo sistema de proj!390es geometricas, foi a primeira tentativa de 

criar uma representa<;:ao tridimensional num plano basicamente bidimensional . 3 

Com a crescente divulga<;:ao dos registros produzidos e o aumento dos artistas interessados no 

potencial da camara obscura, nao tardou o seu aperfei900mento tecnico. A 'caixa escura" deixou de ter 

propol¢es similares as oficinas de trabalho para tornar-se urn acess6rio portatil - a camara Iucida -, aos 

pintores que desejavam libertar-se dos limites impastos pelas paredes, como tamoom ganhar as paisagens 

distantes. 

Alem do tamanho reduzido, ao oriffcio foram acrescentadas as lentes de aumento num primeiro 

memento, para depois com mais elementos formar uma estrutura 6tica bastante complexa e essencial a 

qualidade e definf\;ao das imagens. 

3 A fotografia e uma imagem essencialmente bidimensional, scmente atraves da tecnica hologn3fica- a holografia (chap a 
fotogn!fica com imagens manipuladas atraves da tecnica de raio laser) -, podemos recuperar a dimensao tridimensional 
no plano. 
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Paralelamente ao desenvolvimento da ffsica e da 6tica, a qui mica tambem apresentava progressos. 

Mesmo de fonna bastante empfrica, descobriu-se que a prata, se exposta a luz, escurecia. Entretanto, nao 

sabia-se como freartal rea(,(ao. Ha registros de que Johan Heinrich Schultze (1687-1744), medico alemao, no 

seculo XVIII, tenha trabalhado arduamentecom a prata e seus compostos. Em 1725, parece ter conseguido 

uma imagem, ainda etemera, contudo nao havia como fixa-la. 

0 problema da fixa!,(8o s6 seria resolvido um seculo depois, quando descobriu-se que o composto 

qufmico ''tiossulfato de s6dio' poderta tomar a imagem pennanente. 

A superffcie emulcionada com cristais de prata deveria ser sensibilizada pela a!,(8o da luz por um 

tempo determinado, logo ap6s passaria por um banho revelador e antes de ser atingida por qualquer 

luminosidade, seria mergulhada num segundo banho com o agente fixador. Assim, o registro ganharia "vida 

etema". 

Apesar da prata- componente sensivel a luz -, e do tiossulfato de s6dio - componente fixador dos 

cristais de prata sensibilizados-, a imagem captada por Joseph Nicephore Niepce (1765-1833) em 1826, 

lit6grafo frances, foi gravada por um Iongo processo sendo o principal composto o 'betume da Judeia", um 

tipo de vemiz de asfatto fotossensfvel. 

Niepce registrou uma imagem nebulosa dos telhados vizinhos a partir de uma exposi!fao que durou 

cerca de oito horas. 0 ltt6grafo batizou o invento por he/iogravure, que literalmente significa: gravure do sol, 

ou melhor, gravure da luz. 4 

" ... Niepce nao estava simples mente inventando a fotografia. Colocando sua camera obscure na jane/a, ele 

ve surgir na placa de estanho uma "tenue imagem" das construqaes e rue/as em frente" 

(Peixoto 1996: 16). 

Longe de Chalon-sur-Sa6ne, a cidade do primeiro registro, Louis Jacques Mande Daguerre (1789-

1851), um pintore cen6grafo parisiense, tambem trabalhava com a inten!,(ao de gravar imagens. Logo ap6s a 

noticia do invento de Niepce, ambos encontraram-se e decidiram trocar infonna!fOes e relatos dos 

procedimentos tecnicos das experiencias realizadas. 

4 Enquanto Niepce nomeou o registro por heliogravura, o frances Antoine Hercule Romualde Florence (1804-1879), 
residente na pequena Vila de Sao Carlos, a atual Campinas no Estado de Sao Paulo no Brasil, tambem inventava a 
"tecnica" aqui nos tr6picos, chamando-a de photographie: a escrlta da luz. 
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So em 1839, foi passive! Daguerre, atraves de Frangois Arago (1786-1853), tamar publico a 

Academia Francesa de Ciencias e de Belas Artes em Paris, a capital intelectual e cultural do seculo XIX, a 

daguerreotipia. 

"Trata-se de uma imagem impressa em uma placa de cobre revestida por uma camada de prata polida e 

sensibilizada por vapor de iodo. A revelar;ao se faz atraves de vapor de merc{Jrio, e a fixar;tio com uma 

substancia sanna, o hipossulfito de s6dio. Apresenta uma superffcie espelhada, revelando uma imagem que 

osci/a entre o positivo eo negativo" (Mello 1998). 

Com os daguerre6tipos, nao s6 a era da fotogralia foi anunciada ao mundo, como tambem o 

desenvolvimento mecanico das futuras maquinas fotogr.lficas, os processes ffsicos e qufmicos, e, 

essencialmente, os suportes emulcionados passariam par inumeros aperfei9oamentos tecnicos ate toma-Ja 

urn exercfcio de multiplos usos, seja par profissionais e/ou amadores. 

Ha ainda quem elabore uma discussao acerca do daguerre6tipo enquanto urn fato fotografico, isto e, 

segundo Michel Frizot, intelectual frances e contemporaneo, e necessaria " ... olh(J..Jo na sua especificidade: a 

de um objeto unico, brilhante, "especular" (sua superficie e a de um espelho) que se presta sobretudo ao 

retrato conservado em um estojo - em oposir;tio as imagens habituais sabre papel" (Frizot 1998: 40). 

Dai conclui-se que o daguerre6tipo, fragil e incerto, pais a presenga da luz comprometia a 

pemnanencia da imagem, teria uma passagem rapida, mesmo que intensa, pela hist6ria da fotogralia. 

Para alguns criticos e historiadores, o invento fotografico e legitimamente marcado com a 

apresentar;OO das experiencias de Willian Henry Fox Taltxlt (1800 -1877) no Royal Institution of Great 

Britain, par volta de 1840. Nesta ocasiao, o cientista mostrou as suas descobertas acerca da imagem latente 

e do processo de revelar;ao, isto e, a prodlJ900 do negative e positive, etapa essencial do ato fotografico, que 

passou a ser conhecida par ca/otipia. 

T altxlt trabalhou numa dife9iio bastante analoga ao N iepce. 0 primeiro, enquanto lit6grafo, pretendia, 

a grosso modo, gravar inumeras imagens tendo em vista melhorar e aperfeigoar o tradicional processo de 

gravura. Ja o cientista ingles, almejava alem de registrar a imagem, manipulci-la a partir do processo 

negativo-positivo. 



" ... uma certa rapidez da operaqao, uma etapa intermediaria fundamental (o negativo) e a possibilidade de 

jogar posteriormente com as diversas operaq{ies de tiragem para modfficar ligeiramente a imagem, insistir 

em determinadas zonas, etc." (Frizot 1988:41). 

Para Tall:xlt e Niepce, o registro de uma imagem do mundo representava mais do que uma tecnica 

acabada, pois a partir de entao, colocou-se a discussao acerca da era da reprodutibilidade tecnica, a luz de 

Benjamin, como tambem a possibilidade do proprio homern intervir nestes processes flsicos e quimicos, 

tomando a fotografia uma obra ao mesmo tempo mecanica e manual 5. Ao contrario de Daguerre, que lan\X)u 

urn processo com urn fim em si mesmo, nao restando margem para possiveis transform<*ies, a excecao da 

propria agao da luz. Enfim, nao propOs uma discussao, urn olhar critico, sobre o invento.s 

T ecnicamente, o cal6tipo, o negative de papel que produzia uma imagem fraca e levemente borrada, 

comprometia a qualidade da fotografia. Assim, o suporie - negative da imagem - passalia por algumas 

transformag5es ate o desdobramento pelicula - filme seco -, muito proximo daquele que conhecemos hoje. 

A chapa umida de col6dio, popularmente chapa de vidro, foi o suporte que mais proporcionou, a 
epoca, urn registro fie! da realidade do objeto, da pessoa ou da paisagem. 

0 vidro trazia algumas vantagens essenciais a fotografia: " ... nao apresentava problemas com a 

textura, tinha uma transparencia uniforme e era quimicarnente inette" (Abril 1976: 12). Mas tambem 

desvantagens: eram frcigeis e pesados, o que limitava, num plimeiro memento, a sua locomogao por 

profissionais. 

A partir de 1850, as chapas umidas de col6dio seriam as mais usadas. E ainda passariam por 

transformag5es que facilitaliam o seu manuseio e tambem a redugao do tempo de exposigao: em ate cinco 

segundos. 

Paralelamente ao vidro, apareceram outros processes - o ambr6tipo e o ferr6tipo 7 -, por exemplo, 

que nao tiveram multo sucesso. 

5 Benjamin, Walter. Aobra de arte na era da sua reprodutibilidade tecnica. In: Magia e tecnica, arte e politica. Ensaios 
sobre literatura e hist6ria da cultura. Tradu~ao de Sergio Paulo Rouanet Sao Paulo: Brasiliense, 1986, p. 165-196 
(Obras Escolhidas, v. 1 ). 
6 Sem esquecer de Hippolyte Bayard (1801-87), por volta de 1840, como frisa Frizot, que tambem criou um processo 
direto de obten~ao de imagens atraves da camara escura. Urn papel com sais de prata seria a base para a impressao da 
imagem tambem (mica. 
7 0 ambr6tipo e um processo fotografico analogo a chapa umida de col6dio com a diferen~a que traz um tecido escuro 
no fundo do suporte. Do contato entre o vidro eo tecido fonma-se a imagem positiva. 0 ferr6tipo tambem e urr processo 
fotografico posterior ao ambr6tipo e semelhante a chapa umida de col6dio, contudo ao fundo, coloca-se uma chapa de 
metal escuro (preto ou marrom). Dai, forrna-se uma imagem positiva. Ambos processes eram mais baratos e rapidos do 
que o daguerre6tipo, mas com qualidade e defini~iio de imagem inferior. 
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A partir de 1880, a tecnica fotografica passaria, talvez, pela maior transformagao da sua hist6ria: o 

aperfeigoamento da emulsao a base de gelatina, que poderia ser aplicada em qualquer suporte, como por 

exemplo, o acetato de celulose- a materia basica dos fllmes secos em rolo - que impuseram o flm, a medio 

prazo, dos pesados e frcigeis vidros. 

Alem disso, George Eastman (1854-1932), urn cidadiio de Rochester/EUA, entusiasta do invento, 

quando comprou uma camera sentiu certa dificuldade em operci-la, passando entiio a investir fortemente em 

sua tecnologia. 0 empreendedor pretendia a construr;:ao de urn a maquina "... barata, /eve e simples de 

operar" (Abril 1976: 13). Em 1888, Eastman lanr;:ou a primeira camera que seria usada em larga escala, 

considerendo a demanda da epoca, pe!o homem comum que se tomaria o amador da arte fotografica. 

0 slogan que traduziu a filosofla do empresario - "You press the button, We do the rest" s, 

acompanha a Kodak, empresa fotografica entao fundada, ate os dias atuais. 

Desta forma, as pessoas comuns lanr;:aram-se ao mundo da reprodur;:iio tecnica da 'realidade" s. 

A fotografia comer;:aria uma nova era: a sua popularizar;:ilo e, simultaneamente, a crenr;:a na sua objetividade 

10 

'"Voce aperta o batao, n6s fazemos o resto'. 
9 0 genero retrato no formato daguerre6tipo foi bastante requisitado entre os anos de 1840 e 1860, depois caiu em 
desuso. Faz-se alusao as atuais fotografias 'polaroid', uma vez que sao (micas e as imagens desaparecem em no 
maximo cinco anos, o que as tomam menos atraente mesmo ao fot6grafo amador pouco esclarecido. 
10 Atualmente, fim do seculo XX, estamos passando por uma verdadeira revolu,ao tecnol6gica, especificamente na area 
da informatica. A era digital an uncia uma imagem fotografica composta por pixels e nao mais por cristais de prata. A 
revolucao quimica na fotografia, de quase duzentos anos atras, esta fadado a pertencer aos processos fotograficos 
alternativos- os daguerre6tipos, os cian6tipos, as goma-arabicas, os platinuns, etc. Entre estas opcoes tecnicas outrora 
muito manipuladas, destaca-se a camera do buraco da agulha: o pinhole, que reproduz em seu formato a camera 
obscura e quebra, de certa forma, como determinismo tecnol6gico imposto pelos aparelhos fotograficos. Nos ultimos 
anos, encontramos fot6grafos usando o pinhole e produzindo imagens com latas, caixas e/ou qualquer outro suporte 
vedado. Acerca do assunto consultar: Monforte, Luiz Guimaraes. Fotografia Pensante. Sao Paulo: Editora SENAC Sao 
Paulo, 1997. 
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1.2. Os usos sociais da fotografia · do retrato 

a fotografia documental11 

Ap6s a divulgavao publica da daguerreotipia, nao tardou a crescente manipulagao do evento nao s6 

palos conhecedores do processo, mas tambem por pintores que previram a possibilidade de expansao na 

nova area. 

"Muchos de esos primeros fot6gratos sa/ian de un ambiente que sue/e conocerse bajo el nombre de 

bohemia; pintores que no habian conseguido crearse una reputaci6n, literatos que mas o menos sobrevivian 

escribiendo articulos de ocasi6n, miniaturistas y grabadores arruinados porIa nueva invenci6n, en suma, 

todo tipo de talentos regulares y mediocres que, en su mayoria, no habian podido abrirse paso, se inclinaron 

hacia el nuevo oficio que /es prometia una subsistencia mejor" 12 

{Freund 1976: 36). 

Paris tomou-se a capital mundial do portrait. Na "cidade luz", inumeros ate/iars fotograficos foram 

abertos para atender a demanda, inicialmente, da burguesia emergente, representante e responsavel pelo 

franco desenvolvimento econ6rnico e consequenta movimento na estrutura social das sociedades francesa e 

inglesa, por exemplo. 

Observa-se que paralelamente ao desenvolvimento industrial, da tecnica e das ciencias, iniciou-se 

uma ebul~ao, imperceptive! originalmente, nas relag(ies sociais, como tambem na forma de representar a 

pessoa e a natureza na sociedade e no mundo. 

A imaginacao do pintor ja nao seria a melhor materia prima na arte dos retratos, apesar da analogia a 
pintura, num primeiro momento. A pessoa passaria a posar ao lado de objetos estaticos colocados 

propositalmente num cenario constru fdo e frente a uma grande camera fotografica capaz de registrar toda a 

"realidade" ali exposta. 

11 As informa~iies que seguem foram sintetizadas a partir de portfolios de fot6grafos da epoca, bern como da bibliografia 
hist6rica. 
12 "Muitos destes primeiros fot6grafos saiam de um ambiente boemio; pintores que nao haviam conseguido criar uma 
reputaqao, escritores que fragilmente sobreviviam escrevendo arligos esporadicos, pequenos gravuristas arroinados 
pela nova invenqiio, enfim, todos os ilpos de talentos regulares e mediocres que, em sua maioria, nao haviam 
progredido, se inclinaram ao novo oficio que lhes prometia uma subsistencia melhor" {traducao livre). 
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Assim, os porlraits proliferarn-se portoda extensao urbana das capitais europeias e mais tarde nas 

principals cidades mais distantes do alem-mar. Os cidadaos, ainda an6nimos, procuravam o fot6grafo, 

profissional recem-criado, au o retratista, popularmente conhecido, nao s6 porque o objeto fotografia era mais 

acessivel monetariamente, mas porque no daguerre6tipo estaria gravada a sua imagem. 

Posteriormente, aquela chapa de cobra sensibilizada e revelada, podelia receber um passe-partout 

com um fino fio de ouro e tambem poderia ser colocado numa pequena caixa forrada por um tecido nobre. 0 

daguerre6fipo representalia, ao mesmo tempo, uma j6ia e tambem certo status econ6mico, que significava a 

media prazo um movimento na estrutura social. 

Num primeiro momenta, as porlraits eram produzidos em estudios intemos nas oficinas de 

fotografia. Os cenarios eram compostos basicamente por fundos de uma unica cor cuja funcao criava uma 

sens89iio infinita entre a pessoa e a parede. Os objetos, como por exemplo, colunas, cadeiras e mesas eram 

dispostos no espaco nao s6 para driblar o tempo de exposi98o da chapa sensivel, mas, aliados as vestes e 

aderecos pessoais, colaboravam na represent89iio explicita dos valores sociais e politicos do retratado, alem 

de criar uma atmosfera singular em cad a um. 

Familias inteiras, individuos sozinhos, amigos inseparaveis, homens de negocJos, prostitutas, 

artistas famosos, postavam-se em frente ao equipamento fotografico, Jimitador dos seus movimentos. Ate 

entao, em tomo de 1850, as pesadas cameras e as suportes emulsionados, a mecanica e a qulmica, nao 

proporcionavam liberdade de a98o ao retratado. 

"Pour les premiers photographes, Ia lenteur du temps de pose obligeait le sujeit a l'immobilite forcee sous 

peine de flou" 13(Ripoll & Raux 1995: 8). 

As fotografias trazem imagens de pessoas serias, compenetradas e carrancudas: nao que realmente 

fossem, nunca poderemos saber, mas e certo que, elas nao conseguiam segurar o sorriso por muitos 

segundos. Caso tentassem e nao fossem bern sucedidas, o movimento dos !abies seria registrado no suporte 

emulsionado. Este movimento, devido ao Iongo tempo de exposiQ8o, revelaria urn borrao, isla e, urn aspecto 

provavelmente indesejado aquele que pretendia urn registro fiel e acabado da sua imagem. ExceQ8o dave 

ser feita ao ambr6tipo Smiling Man (1860) de urn fot6grafo norte-americana desconhecido que captou urn 

13 'Para as primeiras fotografias, a lentidao do tempo da pose obrigava o sujeitO a uma imobilidade foryada sob pen a 
de imprecisiiO (ou de desfoque)" (tradu9ao livre). 
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negro sorridente e os bragos flexionados que intuiam urn gesto de alguma danya 14• Este foi urn caso 

especial, ja que o homem negro, na epoca, escravo ou ex-escravo, fazia parte do segmento marginal da 

sociedade norte-americana. Portanto, deduzimos que nao estava interessado em mostrar e/ou representar 

certos valores impastos por uma elite branca e racista. 

Em muitos portraits, as pessoas nao olhavam diretamente para a objetivaAente, dispositive 6tico. Os 

olhos aparecem fechados quando numa sttuagao apropriada ou a cabE¥3 abaixada levava o olhar ao chao a 

fim de marcar urn desencontro entre a maquina e o retratado. Mas podemos insinuar que o possivel 

movimento dos olhos tambem determinou muitos registros. 

"0 proprio procedimento tecnico levava o mode/o a viver nao ao sabor do instante, mas dentro dele; durante 

a longa durar;ao da pose, e/es por assim dizer cresciam dentro da imagem, ( ... )" 

(Benjamin 1986: 96). 

Assim, o rosto humane foi o principal lema das primeiras fotografias. A "aura", o que se deseja 

transmttir, seria entao etemizada no objeto fotografico. 

A luz como elemento essencial a fotografia, independente da camera, objetiva e suporte sensfvel, 

tambem foi urn fator limitador nos primeiros tempos. 

Os fot6grafos procuravam instalacaes nos andares superiores dos ediflcios como uma forma de 

aproveitar a luminosidade natural do dia, ja que representava a (mica fonte de iluminal{8o. Portanto, as janelas 

eram obrigat6rias nos estudios. Por vezes, podemos analisar o percurso da luz nas fotografias. Quando esta 

e frontal, todo o primeiro plano tende a aparecer nitido, uma vez que a intensidade da luz foi bern distribuida no 

cenario a ser fotografado. Quando lateral, a luz incidente era mais forte em urn dos !ados. Entao, formava-se 

uma zona de contraste: claro e escuro. Mas pode-se privilegiar uma das intensidades, fazendo-se a leitura da 

area de superexposi98o e/ou de subexposigao. Ha ainda a possibilidade de uma leitura media da 

luminosidade, quando nao se quer os extremes assinalados. Neste caso, o fot6grafo deveria decidir-se 

segundo a propostaflntenl{8o do retrato. 

Julia Margareth Cameron (1815-1879), fot6grafa inglesa, dedicou-se a arte de retratar. Levava tanto 

pessoas famosas como anonimas ao seu esrudio, urn ex-galinheiro 1s. Numa das imagens (1867) traz 

14 A fotografia Smilfing Man foi publicada em NAEF, Weston. The J. Paul Getty Museum Handbook of the photographs 
collection. California: J. Paul Getty Museum, 1995, p. 45. 
15 "Levava-os um a um a seu estudio, um antigo galinheiro, onde sentavam e sofriam sob o calor de uma clarab6ia ate 
que ela obtivesse os resultados pretendidos• (Szarkowski 1999: 30). 
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Thomas Carlyle 16 . A fotografia apresenta uma zona de subexposic;:ao, o que tendeu a comprometer os 

detalhes faciais do escritor. Entretanto, nao significa um erro de leitura da intensidade da luz, mas, 

provavelmente uma coerencia com a pessoa/personalidade retratada. 

Podemos observar varias luminosidades, isto e, diferentes fonnas de registrar a intensidade da luz, 

no percurso da hist6ria visual da fotografia, no retrato em particular. 

Na arte de retratar, recuperamos Gaspard Felix Toumachon Nadar (1820-1910), ou somente Nadar, 

como ficou conhecido ao Iongo da Hist6ria da Fotografia. Nadar fez parte da elite cultural parisiense e logo 

que tomou conhecimento do evento fotografico resolveu dedicar-se ao mais novo oftcio. Entretanto, Ionge de 

apenas registrar uma imagem sobre o vidro, suporte usado a partir de 1850, elabora toda uma reflexao a 

respefio da face humana. Para o fot6grafo, o retrato deveria trazer nao s6 a beleza extema, mas 

principalmente a expressao intema de cada um - a expressao verdadeira escondida no inconsciente -, o que 

particularizaria cada retrato e ao mesmo tempo adicionaria certo teor "artistico" e 'psicol6gico" a fotografia. 

"A fotografia se apossa de todo o poder de comunicaqao do rosto para criar este objeto paradoxa/, inanimado 

e vivo ao mesmo tempo: o retrato fotograflco" (Kubrusly 1983: 36). 

Neste caso, a imagem ultrapassaria a idea/limite do registro fotografico: a realidade. E ainda 

reclamava o espac;:o da 'criac;:ao" do fot6grafo, o que nem sempre agradaria o retratado. A medida que o 

retrato popularizava-se, a fonna estetica tendia a adequar-se ao gosto desejado, que na maioria das vezes, 

nao corresponderia aos objetivos do 'artista fot6grafo". Como duas vias contraries, o retratado ansiava por 

uma imagem que contemplasse os seus desejos e os seus valores sociais, enquanto o fot6grafo pretendia 

desenvolver a sua arte fot6grafica. 

Nadar pertenceu a primeira gerac;:ao de fot6grafos que tentou elevar a fotografia ao patamar da arte. 0 

objetivo era trabalhar a tecnica artisticamente e nao apenas reproduzi-la como fez inumeros outros 

profissionais. 

Estes fot6grafos, de certa fonna, tentaram industrializar e popularizar a tecnica fotografica com a carte 

de visite criada por Adolphe Eugene Disderi (1819-1889). 

A carta de visite 17 foi um portrait comercial cuja tecnica - uma camera com diversas objetivas -

registrava varias poses sobre o mesmo suporte sensivel. Esta tecnica padronizou o retrato e barateou o 

"Thomas Carlyle (Naef 1995: 73). 
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custo da fotografia, tomando-a assim mais acessivel. A imagem passou a ter urn tratamento mais direto e 

menos criativo. 

A partir dai, colocou-se a discussao acerca da fotografia enquanto arte. 0 lema abordado durante os 

seculos XIX e parte do XX encontrou defensores, oposttores e ainda aqueles que esqueceram propositalmente 

a problematica - a fotografia e arte? 18 -, como forma de tom a-la menos expressiva em virtude da 

simuttaneidade do desenvolvimento tecnol6gico e da criatividade. 

Paralelamente a discussao e aos limites impastos pelos dispositivos fotograficos, o fotO;Jrafo nao se 

encerrou nos estudios. 0 interesse pelas ruas, os amblentes naturals e os aoontecimentos socials, que 

envolviam o homem, passaram a mover o impulse cada vez mais intense daquele profissional avido por 

registrar tudo. 

0 homem europeu, a epoca, alcan~ava tambem tentt6nos americanos ja conquistados, mas ainda 

desconhecidos. A visualidade da fauna, da flora e dos povos natives havia sido, desde o inicio do seculo 

XVI, construida a partir dos relates escritos e orais dos viajantes, aventureiros e oficiais das col6nias. Muitos 

desenhistas acompanharam as expedlc6es as novas terms, contudo, notamos que o indigena, por exemplo, 

foi descrito visualmente a partir de caracteristicas fisicas pr6pnas ao cidadao europeu, portento multo distante 

da realidade. 

0 Novo Mundo por mutto tempo foi representado a partir do Velho Mundo. 0 que nao correspondia 

as cutturas contactadas, o que legttimava assim o dominic do conquistador/colonizador. Ao mesmo tempo, 

na Europa, as ruas dos centres urbanos ja eram temas literarios daqueles que viviam as passagens, as 

galerias, as pr~as, os jardins, os parques, os boulevards, o cotidiano urbano pr6prio das cidades 

desenvolvidas econ6mica e cutturalmente. 

A partir da segunda metade do seculo XIX, por volta de 1850, tanto as ruas das capitals europeias 

quanto as do Novo Mundo e tambem em outros continentes tais como a A mea e a Asia, transformaram-se 

rapidamente em objetos tematicos dos negatives em vidro. 

0 fot6grafo a medida que testemunhava o avan~o tecnico da fotografia, muttas vezes contribuindo 

diretamente com a tecnica, lan~ava mao deste aparato para registrar urn mundo que movia-se em velocidade 

equivalente. 

17 A carte de visite no seculo XIX funcionou como um cartao de apresenta9ao. No verso da fotografia, isto e, do portrait, 
vinham impresses o nome, o endere90 e a profissao do retratado. 
"Porum Iongo tempo, capaz de lan9ar sementes no seculo XX, a fotografia em sua vertente "Retrato" foi considerada 
uma prima pobre da pintura. Enquanto esteve associada ao Pictorialismo, a fotografia encontrou resistencia nao s6 na 
sociedade, mas tambem obstaculos na pr6pria forma de desenvolver-se enquanto uma linguagem especifica e artfstica. 
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Com os daguerre6tipos, as pessoas nao apareciam nas ruas, isto e, como a exposic;ao era longa, 

tudo que se movesse desaparecia no tempo e no espac;o. S6 com o aperfeic;oamento do suporte sensfvel e 

do dispositive fotografico19 foi possfvel registrar as cenas fugazes, os acasos, os mementos inesperados, o 

pr6plio mov'1mento 2o e, enfim, compor com o cenano urbano- o homem na cidade e tambem nas paisagens 

naturais. 

A partir das chapas umidas de col6dio em suporte de vidro encontramos uma rica iconografia 

fotografica. 

0 retrato fotogra!ico, entre muitos significados, representou o emolduramento dos valores da familia, 

seja no estUdio ou no proprio ambiente do retratado: a casa. Quando o fot6grafo saiu as ruas, nao eram mais 

esses valores que estavam em jogo, ao contrario, a fotografia desvendou outras conjung5es sociais que 

forc;aram o pr6prio homem a outros posicionamentos. Ao mesmo tempo, como algo intrfnseco, a fotografia foi 

sendo definida ao Iongo do seu percurso hist6rico, isto e, segundo os usos e as fung5es que o homem lhe 

atribuiu. A dimensao da imagem fotografica sera entao alargada superando ate mesmo os limites impostos 

pela pr6pria tecnica. 

0 fot6grafo ganha as ruas e o mundo, e o retrato deixa de ter urn exclusive carater psicol6gico para 

captar urn iminente sentido socio16gico. 

0 fot6grafo respondera aos desejos pelo diferente e distante, descoberta do ex6tico, pela 

necessidade de representar as caracteristicas comuns, coletivas e cutturais relativas aos grupos urbanos, 

populag5es rurais e comunidades nunca vistas antes. 0 cotidiano das grandes cidades e o estranho 

passaliam a ser o assunto/tema, condic;ao sine qua non, dos futuros "ensaios fotogra!icos'. 

A fotografia estalia M urn passo daquilo que se chamou por "fotografia documental', isto e, urn 

documento visual como prova do acontecido, do "estive Ia', por exemplo, urn ragistro das incurs6es em 

areas desconhecidas, que ganhalia vulto quando publicado e visto por inumeras pessoas. 

A fotografia documental foi urn desdobramento quase natural da tecnica fotograftca, pois ja havia 

interesse em "documentar" cenas e situac;Oes pouco exploradas pela pintura, como por exemplo, o corpo 

humano nas pesquisas e experiencias cientfficas. 

19 Atualmente e possivel expor o negativo a luz em ate oito milionesimos de segundos, isto e, urn segundo dividido por 
oito mil. Tempo este impensavel no seculo XIX. 
20 Eadweard J. Muybridge (1830-1904) e Etienne-Jules Marey (1830-1904) foram os precursores dos estudos do 
movimento na fotografia. No seculo XX, Jacques-Henri Lartigue (1894-1986) impressionado com a fotografia registrou 
inumeras cenas explorando os efeitos borrado e conge! ado do movimento. 
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Contudo, o "fotojomalismo" 21 antecede a fotografia documental. A representacao visual da realidade, 

dos eventos contemporaneos, funcionou como uma semente aos fot6grafos que revelavam certo 

compromisso e consciencia das prioridades sociais e politicas na estrutura das sociedades. 

A fotografia documental e/ou documentacao social, uma outra denominagao, foi sendo deflnida sob a 

intengao de evidenciar problemas e conflitos sociais existentes principalmente nas sociedades urbanas, 

traduzido num certo humanismo e s6 possivel devido a cumplicidade estabelecida entre o fot6grafo e o 

fotografado, marcando ainda, o vinculo do fot6grafo ap6s a publicagao da imagem. 

"Fot6grafos com preocupaqi5es sociais acreditem que sue obre e capaz de trensmitir-nos, de elgume forma, 

um significado meis solido e de reveler-nos a verdade" (Sontag 1983: 102). 

A imprensa escrita passou a ter urn papel fundamental no processo de divulgagao e publicacao dos 

inumeros ensaios na area da fotografia documental no seculo XX, uma vez que anteriormente as noticias dos 

jomais e das revistas nao eram ilustradas com imagens fotograflcas. A miseria e a pobreza dos grandes 

centros urbanos passaram a ser vistas por urn publico ilimitado. 

Tanto o fotojomalismo quanto a fotografia documental revelam urn momenta hist6rico, entretanto, 

desde sempre, os profissionais procuraram construir uma visualidade singular dos fatos explicitos e nao 

apenas urn registro pelo registro. 

Nesta extensa categoria, encontramos desde retratos ao ar livre, imagens de constru9(ies urbanas, 

como o Palacio de Crista/ em Londres, ate o exotismo da cultura egipcia: o sempre fascinante Egito com 

suas piramides. No Oriente Medio, as ruinas em Jerusalem, a terra religiosa e sagrada, e a distante China, 

no outro lado do mundo. 

Alguns fot6grafos alem de captarem o que a realidade mostrava, tambem aventuraram-se na criagao 

de situa9(ies ficticias em ambientes urbanos com personagens dirigidos como num drama teatral. Este genera 

fotografico foge a denominacao "documental", que pretendia registrar os distantes movimentos humanos sem 

qualquer intervengao do fot6grafo. Contudo, fez-se presente ao Iongo da hist6ria da fotografia. 

No sentido do documento visual, a fotografia trouxe as pessoas imagens nunca vistas antes. 0 

registro da morte nas guerras, por exemplo, a Secessao nos Estados Unidos por Timothy O'Sullivan (1840-

82), !eve uma repercussao social total mente incomum, pois as pessoas nao estavam habituadas as tais 

21 0 registro da 'Guerra Civil' nos Estados Unidos por Alexander Gardner (1821-1882) marcou definitivamente o 
formato 'fotojornalismo'. 
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imagens. A morte nos campos de batalha era comentada, mas nao observada. A morte era contruida 

imaginariamente, criando a sensacao de muito Ionge, quase que irreal. Quando a fotograiia tcmou este tipo de 

"dar humana" visivel, colocou-se o questionamento acerca da validade destes atos nefastos - a guerra ou a 

morte que ela gerava. 

Por outre lade, as distantes paisagens naturais, os landscapes a luz de Ansel Adams, ja seduziam 

as pessoas no seculo XIX. Carteton E. Watkins (1829-1916) lancou-se no oeste americana em busca " 

das montanhas co/ossais, das arvores gigantescas, dos imensos desertos ... " (Chagas 1999: 4), contrariando 

a ideia de que tcda essa natureza exuberante nao passava de conversa de aventureiro. 

0 homem atingia cada vez mais territ6rios desconhecidos. 0 fotcgrafo passaria a registrar tais 

mementos vistas como marcas do progresso. 

Nota-se que a tecnica fotografica correspondia aos questionamentos politicos, economicos e sociais 

da epoca. A medida que ganhava visibilidade, a fotcgraiia passa a ser mais requisitada, estabelecendo urn 

dialogo mais complexo com a pr6pria sociedade em questao. As imagens fotogrcificas passaram a trazer as 

vistas da populacao urn conteUdo social anteriormente s6 imaginado. Com esta nova construcao visual e a 

crenga de que a fotograiia e o registro do real, o homem passaria, mesmo que tardiamente, a discutir o 

sentido evolutivo que conduzia ate entao toda uma forma de viver e pensar. 

Nesta aresta dais fot6grafos norta-americanos, cada urn em seu tempo, colocaram com maxima 

transparencia os problemas sociais produzidos por uma sociedade com urn espiritc marcadamente industrial. 

JacobA. Riis (1849-1914), mesmo tendo usado poucas vezes a fotcgraiia como acess6rio na sua 

atividade de refonnador social, fez urn forte lrabalho fotcgrafico capaz de captar as contradig6es e a sordidez 

de New York City. Em o Esconderijo de Bandidos (1888), podemos ler as condig6es habitacionais e a 

aparente apatia humana que reinavam naquela cidade. 

Riis parece ter fotcgrafado pouco e esteve Ionge dos interesses artisticos dos outros fot6grafos, mas 

construiu uma obra rica nao s6 em conteudos sociais (o homem foi o seu objeto fotografico privilegiado -

criangas e mulheres podem ser vistas nos cortices e becos da cidade - expressando assim, atraves das 

imagens as dificeis condigoes sociais e econ6micas, bern como a desolagao humana), como tambem 

esteticos. Vale lembrar que a invencao do flash a p61vora proporcionou a ele a possibilidade de trabalhar com 

o "elemento surpresa", istc e, o fot6grafo nao limitou-se a registrar cenas estaticas e arranjadas previamente. 

Lewis W. Hine (1874-1940) manteve durante toda a sua atuacao como fot6grafo o olhar voltado a 
classe trabalhadora composta naqueles amargos anos por criancas, jovens, imigrantes e adultos que 

sobreviviam num regime trabalhista e industrial de tctal exploragao. 
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A fonnagao socio16gica e sua pr6pria hist6ria de vida contribuiu com o tema: o homem, material 

favorite e lapidado segundo urn rigor estetico, fez com que Hine nao renunciasse as suas convicg(ies 

artisticas. Para ele, fotografar era " ... melhorar a sensibiHdade estetica ... " (Rosenblum 1992: 3) 22. 

Ao Iongo da sua carreira, realizou inumeros ensaios fotograficos que por vezes foram criticados 

como "explorativos e sentimentais", mas Hine acreditava que com esta f6rmula poderia contribuir com 

possiveis melhorias as condig(ies dos trabalhadores. 

"Ce genre d'approche distanciee n'aurait guere satisfait Hine, que recherchait des indMdus particulierement 

touchants pour exprimer ser convictions sociales" (Rosenblum 1992:5) 23. 

Hine lan90u mao nao s6 do aparelho fotografico como urn instrumento revelador das injusti98S 

sociais, mas tambem do instrumental sociol6gico - teoria e metodologia - para realizar inumeras entrevistas 

que contextualizavam as imagens captadas. Muitas vezes apresentou as fotografias com textos explicativos. 

Lewis W. Hine trabalhou incansavelmente para tomar visivel os conflitos sociais produzidos por uma 

sociedade em desenvolvimento economico. E desta fonna, fo~ou a "documentagao social" na area 

fotografica. 

Ao contrariodos americanos, EugeneAtget(1857-1927), fot6grafofirances, fez a cidade parisiense o 

seu campo fotografioo. Concentrou-se em registrar a arquitetura antiga e as ruas. 0 homem aparece em 

algumas imagens, mas nunca foi o assunto central do seu trabalho que o manteve preocupado em captar os 

movimentos das vel has edificag(ies em Paris. 

"Eie buscava as coisas perdidas e transviadas, e, por isso, tais imagens se voltam contra a ressonancia 

exOtica, majestosa, romantica, dos nomes de cidades; ( ... )"(Benjamin 1986: 101). 

Com urn equipamento bastante pesado peroorreu incansavelmente as ruas parisienses ate chegar 

aos suburbios da cidade. As paisagens urbanas passaram a ser registradas sob urn angulo aberto e distante, 

oontrariando a atmosfera particular, familiar e intimista dos retratos, revelando assim urn cenario coletivo e 

insipido. 

" • ... qu' amelioner leur sensibi/ite esthetique ... •. Rosenblun, Walter; Rosenblun, Naomi. Lewis W. Hine et Ia 
Photographie Sociale.ln: Lewis W. Hine. Paris: Centre Nationale de Ia Photographie, 1992. (Photo Poche, v. 50). 
23 "Este g§nero de aproximagao distanciada nao satisfazia Hine, que buscava nos individuos particularmente 
comoventes uma forma para expressar as suas convicgoes socials" (tradu9i!0 livre). Obra cnada. 
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Esquinas, fachadas extemas e intemas, pessoas escondidas atras das janelas, gatos e cachorros (a 

fauna urbana), antigos cartazes, jardins e parques arborizados, quartos, vielas, becos, mencados, detalhes da 

arquitetura urbana, vendedores ambulantes e inumeras vitrinas fonnam a rica iconografia de Atget, que 

passou a ser publicada, exposta e divulgada a um publico maior a partir da aquisigao da sua obra por 

Berenice Abbott, fot6grafa americana que estudou em Paris nos anos vinte. 

As fotos de Atget revelam urn lado sujetivo, urn olhar singular sobre a cidade e tambem uma tecnica 

fotogra1ica bastante aprtmorada. Entretanto, nao foi reconhecido em vida e chegou eta a ser ignorado pelos 

amigos de profissao que dedicavam-se a urn trabalho fotografico com preocupaC(ies artisticas, e tambem 

porque Atget registrava comercialmente imagens a pedido de pintores para serem retrabalhadas a posteriori. 

"'utros profissionais preocupavam-se com a descric;ao de fatos especfficos ( documentac;ao) ou com a 

explorac;ao de suas habilidades pessoais (expressao das pr6prias ideias). Atget, porem, abarcou e 

transcendeu ambas es abordagens ao tenter compreender e interpreter, em tennos visuais, uma tradic;Bo 

complexa, antiga e viva" (Szarkowski 1999: 64). 

Assim, Eugene Atget foi considerado um precurssor do surrealismo, quando da publicagao de 

algumas imagens em 1926 (La Revolution Surrealiste), visto o carater documental que tomava visivel e 

elucidative as caracteristicas e os motivos fotografados, mas contudc pouco notados pela sociedade. Os 

surrealistas encontraram em Atget o aspecto "fantasmag6rico" preservado e consagrado por aquele 

movimento estetico (Atget1984). 

Contemporaneo de Hine e Atget, Alfred Stieglitz (1864-1946) pretendeu nos tres distintos mementos 

de seu trabalho autoral elevar a fotografia ao status de arte, sem coloccl-la em oposigao as outras 

manifestacoes da area. A fotografia para Stieglitz era mais urn meio a disposigao das artes. 

Stieglitz fundou com outros fot6grafos, entre eles E. Steichen eA. Langdon, o Photo Secession, urn 

movimento fotografico que pretendeu o desenvolvimento da expressao e da percepgao do proprio artista, no 

caso o fot6grafo, tendo a fotografia como meio e tecnica. Alias, foram os aspectos funcional e cientifico da 

fotografia que despertaram o interesse deste americana que estudou em Berlim/Aiemanha. 

Com as inumeras expertencias, o fot6grafo Stieglitz tentou ultrapassar os limites tecnicos impastos 

ate entao, apesar de ter sido bastante influenciado por valores esteticos herdados da pintura academica. A 

primeira grande fase revela uma fotografia mais convencional e previsivel, mas completamente coerente com 
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a ideia da straight photography 24 que pregava a rigidez do controle tecnico tendo em vista uma estetica 

fotografica diferenciada de outras artes. 

" ... Stieglitz via-se sobretudo como um fot6grafo que desejava transmitir o que via -a sua fotografia ideia" 

(Haberer 1998: 679) 2s. 

A segunda fase foi marcada per retratos e paisagens urbanas, imegens mais documentais e menos 

pict6ricas. Ja a tercaira, revela urn fot6grafo mais autonomo e uma obra mais introspectiva. 

Tambem na area da document8G8o social, August Sander (1876-1964) dedicou-se exaustivamente a 

retratar o pevo alemao. Sua ideia inicial foi produzir uma verdadeira enciclop6dia imagetica que resultou na 

obra Pessoas do Seculo XX. 

Com uma abordagem met6dica, retratou familias, amigos, irmaos e trabalhadores entre outros que 

foram colocados em destaque no primeiro plano da fotografia. 0 cenario ao fundo, na maioria das imagens 

desfocado, nao era impertante, uma vez que influenciado pelas ciencias tipol6gicas, Sander desejou 

documentar "arquetipos" humanos (ftsico e social) da Alemanha. 

"August Sander reuniu uma sene de rostos que em nada ficam a dever a poderosa galeria fisionomica de 

um Eisenstein ou de um Pudovkin, ( .. ). Sander parte do campones, do homem ligado a terra, conduz o 

observador per todas as camadas e profiss6es, desde os representates da mais alta civilizat;ao ate os 

idiotas" (Benjamin 1986: 1 03). 

Os retratos mostram pessoas que real mente posaram para o fot6grafo. T odes sabiam que estavam a 
frente de uma camera fotografica. E interessante notar que as maos das pessoas estao sempre ocupadas. 

Ora estao segurando algum objeto ou a roupa que parece pertencer ao cotidiano do retratado, ora estao 

fechadas, ou estao atras do corpo ou cnuzadas, enfim, parecem demonstrar alguma preocupat;ao, talvez urn 

incomodo diante do fot6grafo. Ou ainda, podemos lam;:ar a leitura de que eram dirigidas per Sander, peis os 

objetos, os gestos podem demonstrar algum significado daquele contexte cultural e hist6rico, alem de revelar 

24 0 conceito straight photography foi formulado nos primeiros anos do seculo XX e significa, a grosse modo, a pureza 
fotogratica, isto e, a partir dos elementos camera, lentes, filmes, luz, sombras, lin has, composigao, entre outros, todos num 
momenta de completa sintonia podem resultar numa imagem perfeita. Assim, o fot6grafo, segundo o movimento, deveria 
perseguir tal prop6sito. 
" Haberer, Lilian. Alfred Stieglitz. In: Fotografia do Seculo XX Museum Ludwig de C61onia. Tradugao de Sandra Oliveira. 
lisboa: Taschen, 1998, p. 672-81. 
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certo perfil psiquico e social do cidadao. Com este trabalho fotografico sistematico, August Sander e constante 

referenda a arte conceitua12s. 

Sem o esplrito que envolvia os fot6grafos documentais, Henri Cartier-Bresson (1908) iniciou-se na 

fotografia ap6s uma expadiqao etnografica ao Mexico. Mesmo se auto-denominando fotojomalista, sua obra 

expressa urn estilo de raportagem visual pouco convencional. 

Bresson desenhou uma carreira fotografica segundo o pr6prio 'conceito" formulado - o momento 

decisivo: seria uma certa atengao e tensao do fot6grafo com relagao aos acontecimentos sutis que 

eventualmente poderiam, numa fragao de segundo, resultar numa composiqao original e (mica. Aqui o 

fot6grafo deveria estar no Iugar e hora certa para "captar urn memento", o "acaso", que expressa a essencia 

de uma sttuagao. 

'Para ele isso significa o reconhecimento instantaneo e a organizaqao visual de um evento quando a aqao e 

a emoqao atingem o seu momento de m8Jdma intensidade, com o objetivo de revelar o seu significado 

interior, e nao apenas registrar sua ocorrencia" (Janson 1996: 434). 

Nesta direqao, o memento decisive tern uma relagao direta com a realidade, cuja fotografia para 

Bresson e capaz de reproduzi-la fielmente. Como fot6grafo independente, nao s6 fotografou a Franca como 

viajou para inumeros paises em busca deste "memento decisive". 0 homem, nas imagens de Bresson, e o 

movimento, eo que confere sentido de tempo a paisagem urbana e estatica. E urn sujeito em agao e em 

intenqao. 

Bresson procurou certas analogias visuais entre o homem e o cenario. Foram mementos, quase que 

acasos, unicos, vistos s6 pelo fot6grafo que num ato racional e tecnico os etemizou. 

"Na verdade, nao estou nada interessado na fotografia em si. A (mica coisa que quero e captar uma fraqao 

de segundo da reaffdade" (MiBelbeck 1998: 96) 21. 

Atualmente, Henri Cartier-Bresson, considerado uma lenda-viva, dedica-se a pintura, a sua primeira 

paixao. 

,. Mi!Selbeck, Reinhold. August Sander. In: Fotografia do Stlculo XX. Museum Ludwig de Col6nia. Tradu(;ao de Sandra 
Oliveira. Lisboa, PT: Taschen, 1998, p. 566-77. 
'Z7 MiBelbeck, Reinhold. Henri Cartier-Bresson. In: Fotografia do seculo XX. Museum Ludwig de Col6nia. Tradu(;aO de 
Sandra Oliveira. Lisboa: Taschen, 1998, p. 94-101. 
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Do outro !ado do Atlantica, Berenice Abbott, Dorothea Lange e Margaret Bourke-White representam a 

classe de fot6grafas norte-americanas que nos anos 30 fizeram hist61ias e deixaram marcas. 

Abbott (1898-1991) voltou aos Estados Unidos depois de conhecer intensamente a fotografia de Man 

Ray (1890-1976), com quem trabalhou como assistente, e de Eugene Atget. E redundante escrever que 

ambos influenciaram o desenvolvimento postelior da fotografia que realizou. Mas a estada em Paris, foi o 

norte do olhar diligidc a cidade de New Yorke ao pais como urn todo. 0 que antes nao representava nada ou 

quase nada, passou a constituir matelial que a destacalia no campo fotogrilfico. As referencias e os 

parametres visuais (os angulos das casas, das esquinas e das ruas em Atget eo expelimentalismo de Ray) 

forarn decisivos a construcao da sua obra. 

Dorothea Lange (1895-1965) foi uma das fot6grafas, junto a Lewis W. Hine, que usou o instrumental 

fotogralico como denuncia, tendc desenvolvido uma documentacao visual extremamente comprometida com 

a vida social. 

Durante a Grande Depressao, foi motivada a tamar publico, por meio das fotografias, a elise social 

que agravava-se: desempregados e desalojados vivendo miseravelmente nas ruas de Sao Francisco/EUA. 

Como fot6grafa do Farm Security Administration (FSA), mais uma vez, fotografou o estado 

lastimavel das popul(l90es rurais, na maioria migrantes, no oeste americana. 

0 trabalho de Lange nao s6 foi considerado brllhante, valendo-lhe o reconhecimento de 

dccumentarista social, como foi essen cia! para as mudancas govemamentais empreendidas a partir daquela 

epoca. 

"Nao tocar! Nao perturbo o que fotografo, nao me intrometo e nao faco arranjos" 

(Thielemann 1988: 370) 2s. 

Lange produziu uma obra engajada sem limitar a estetica, a composicao, os elementos da linguagem 

fotograflca e fez urn excelente uso da luz. 

28 Thielemann, Marianne Sieger. Dorothea Lange. In: Fotografia do Seculo XX Museum Ludwig de Colonia. Tradu~ao de 
Sandra Oliveira. Lisboa: Taschen. 1998, p. 370-73. 
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Margaret Bourke-Whtte (1904-1971) desenvolveu urn trabalho em fotojomalismo com urn outre 

enfoque visual: uma construgao plastica a partir de elementos da linguagem fotogralica que causaram impacto 

e detonaram uma pluralidade de significados e analogias, bern como atestaram toda a sua originalidade que 

imprimiu, a seu modo, uma nova forma imagetica na revista Ufe 29. 

Na Ufe, fez grandes fotorreportagens registrando as condig(ies de vida de trabalhadores e 

revolucionarios em paises do T erceiro Mundo, alem de ser a primeira mulher a trabalhar como fot6grafa de 

guerra na Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, deixou em segundo plano a fotografia industrial com a 

qual iniciou-se na profissao. 

Com uma forma de documentar mais livre, dois mementos distintos sao observados na obra 

fotografica de Robert Frank (1924): o primeiro na Europa - Suica, onde nasceu, Franca e lnglaterra, quando 

abusou do grafismo registrando formas que assemelham-se ao pictorialismo, sem no entanto excluir o homem 

que ja estava presente no seu trabalho; o segundo, nos EUA, para onde mudou-se na decada de 50: ali, sua 

condigao de imigrante e estrangeiro acabou por determinar seu olhar, transformando os marginais da 

sociedade norte-americana em protagonistas essenciais das suas fotografias originais e criativas. 

Na fase americana, o homem foi a figura central das imagens. Os gestos, os objetos, as formas e o 

contexte, quase sempre urbana, foram trabalhados com a perspectiva transparente em desvendar as 

contradig(ies sociais de urn pais oficialmente pr6spero. 

"FranK postulou que seria vantajoso /evar a sooo aquila que o povo /evava a sooo" 

(Szarkowski 1999: 176). 

0 exotismo da cultura material americana foi registrada com intensidade por FranK, bern com as 

mensagens publicitarias nos outdoors que ja estavam espalhados pelos quatro cantos do pais. A palavra 

escrita sob a ferramenta do marketing, que recem definia-se, aparece com intensidade nas imagens, 

marcando for9a e revelando intengi:ies. Mesmo os pequenos cartazes, sem nenhuma figuracao, colocados 

em carros, por exemplo, sao sin6nimos de ideias e ideais transmitidos ao homem norte-americana e 

captados pelas lentes do fot6grafo. 

29 No Brasil, os rep6rteres fotograticos tinham a Life como referencia. Jean Manzon, Jose Medeiros, Carlos, Peter 
Scheier, Pierre Verger, Marcel Gautherot Flavio Damm, Luciano Carneiro, Ortando Machado, Benedito Duarte entre 
outros fotografaram para a extinta revista 0 CRUZEIRO, nas decadas de 40 e 50, e exploraram a singularidade estetica 
lancada pel a revista norte-americana. 
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Entre 1955 e 56, Robert Frank percorreu os Estados Unidos registrando as fotografias que exibiriam 

o perfil e os valores sociais do cidadao, e que foram publicadas no livro The Americans, alguns anos depois. 

The Americans trouxe o espirito outsider de Frank que, em companhia do amigo Jack Kerouac, 

cruzou as estradas do pais. Enquanto ele fotografava, Kerouac escrevia e coletava material para o livro On 

The Road, tamoom publicado 3o. 

The Americans foi um marco na hist6ria fotografica de Frank e dos Estados Unidos. Mais uma vez, 

o fot6grafo mostrou a sua preocupavao social registrando e criando imagans que destruiam as mascaras da 

prosperidade, os lugares sagrados em oposi900 aos profanos, a riqueza e a miseria convivendo 

concomitantemente, a discriminavao do negro, o patriotismo simbolizado pela bandeira do pais, enfim, as 

contradi¢es daquela nacao sob angulos ousados, pianos desfocados e longos tempos de exposigees que 

resuttariam numa fortegranulagao, definindo assim a atmosfera dos ambientes registrados. 

Em The Americans, a imagem do americana pode ser observada no papel sensibilizado, mas o 

trabalho de Robert Frank nao se assemelha ao de August Sander. Frank nao pretendeu realizar qualquer 

tipologia humana, ao contrario, com muita sutileza, traduziu em fotografias a comunicacao entre as pessoas 

sob diferentes aspectos. Mais uma vez, o fot6grafo registrou a estreita relavao entre a imagem e a palavra, 

colocados nas mensagens publicitanas govemamentais e/ou comerciais espalhadas pelas rodovias, 

avenidas e ruas. 

Ha ainda uma terceira fase, onde Frank realizou um trebalho mais experimental, com manipulag5es 

dos negativos onde inseriu letras, palavras e frases. 

Sem duvida, Robert Frank elaborou uma ceria documentgiio social, tendo associado a palavra a 

imagem construindo assim um trabalho fotografico para alem da estetica. 

Quase em oposigao aos prop6sitos da documentavao social, Diane Arbus (1923-1971) que nasceu, 

cresceu, trabalhou, fotografou e viveu em Manhattan/NYC, encontrou na ilha o lema que marcou a sua 

produgao fotografica: retratos em medio fomnato de pessoas comuns e nao reverenciadas pela sociedade. 

"Sua obra afastou-se das principais preocupac;ees da gerac;ao anterior, valorizando a precisao psicol6gica 

acima da formal, o particular acima do social, ... " (Szarkowski 1999: 206). 

30 Durante algum tempo, os trabalhos de ambos nao foram compreendidos, o que levou os autores a receberem o r6tulo 
de alienados (Sontag 1983). 
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Durante a decade de 60, Arbus buscou construir os portraits, estabelecendo respeito e confianca 

com aqueles "personagens anonimos". A relagao entre a fot(lgrafa e os fotografados foi de total cumplicidade, 

condigao essencial ao desenvolvimento e forga do ensaio fotografico. 

As pessoas posaram em suas casas, saloes de dan9a, parques, h6teis e campos de nudismo, 

sempre voltadas para a camera da fot6grafa, isto e, para Arbus, como num processo contfnuo de construgao 

da imagem e, ao mesmo tempo, de auto-revelagao. As pessoas jamais foram identificadas por seus nomes, 

que foram substituidos por legendas que revelam o memento e/ou algum objeto/roupa especial, e tamoom a 

referencia aos locais onde foram fotografados. 

A Aperture Fondation 31 publicou Diane Arbus: An Aperture Monograph em 1972. Este conjunto de 

fotografias nao se constitui enquanto uma documentagao social, mas tamoom nao o deixa de ser, uma vez 

que a fot6grafa captou imagens de atores sociais elucidando, direta ou indiretamente, algum aspecto individual 

(psicol6gico) e social daquela sociedade. 

" ... a exposiqao de Arb us exibia monstros variados ou casos extremes -quase todos feios; usando roupas 

grotescas e que em nada os favoreciam; em ambientes desinteressantes e sombrios - que se detiveram 

para posar e, muitas vezes, para encarar diretamente e confidencialmente o espectador" (Sontag 1983: 33). 

Para a Hist6ria da Fotografia, Arbus criou com autenticidade esses retratos que deram voz ao 

'individuo" e marcam a busca de uma suposta 'verdade interior' (Dubois 1994: 37). 

No Brasil, encontramos alguns pioneiros da fotografia espalhados pelas principais cidades: Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Entre eles, destacamos: Marc Ferrez, Militao Augusto de 

Azevedo, Guilherme Gaensly, Vincenzo Pastore, Augusto Malta e Hildegard Rosenthal. Estes fot6grafos 

basicamente dividiam o oficio entre os retratos que comporiam os albuns de familiae as vistas e panoramicas 

urbanas para a imprassao de cart5es-postais. Alguns registraram oficialmente a expansao da cidade, 

enquanto outros captavam as imagens das principais pragas, jardins, avenidas e tamoom as pessoas 32. 

31 A Aperture Fondation e uma fundagao norte-americana que se dedica a difusao da arte fotogratica. Nos formatos: 
revistas, livros e exposig5es, a fotografia e os fot6grafos constituem a materia prima do trabalho. 
32 lnfelizmente no Brasil, ha pouco interesse em publicar livros de fotografias, como tambem das artes plasticas em geral, 
o que faz com que muitos fot6grafos brasileiros permanegam quase desconhecidos. Por exemplo, o fot6grafo de maior 
visibilidade internacional e Sebastiiio Salgado que trilhou a sua carreira no exterior. Recentemente, foram publicadas 
as obras: Retratos de Criancas do t:xodo e txodos, que trazem o contelido - imigrantes, refugiados e crian(:as. 
Atualmente, as edttoras demonstram alguma preocupa(:ao, contudo parece ser ainda pouco expressiva. 
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Na obra de Pastori (1865-1918), e nitida a preocup~o como homem da cidade que quase sempre 

ocupa o negative inteiro, revelando a aproximagao e cumplicidade do fot6grafo. Em Rosenthal (1913-90), nos 

anos 40, o homem faz parte do cenario urbane, o movimento dos trabalhadores e transeuntes ja imprimiam a 

dinamica da capital paulistana 33. 

"Embora num certo senticio a camara efetivamente capte a realidade e faqa mais do que apenas 

interpreta-Ja, a fotografia constitui uma interpretaqao do mundo, da mesma maneira que a pintura ou o 

desenho'(Sontag 1983: 7). 

Nos anos 70, vamos encontrar Sebastiao Salgado. 

Sebastiao Salgado (1944) e, talvez, o fot6grafo brasileiro de maier destaque intemacional. 

T rabalhando ha mais de vinte a nos em reportagens fotograficas e ensaios autorais, tem o "homem e suas 

condigiies de vida' como materia prima e lema fundamental. 

0 trabalho fotograflco, sob este vies, tem por objetivo a tentativa de provocar e lanqar certa 

discussao a sociedade, bem como compreender todo o processo que levou o homem as guerras, a 

violencia, ao conflito social e as diferentes atividades proflssionais. Estes temas foram e continuam sendo flos 

condutores da obra fotograflca de Salgado. 

A epopeia do fot6grafo comeqou no contexte africano para pouco tempo depois langar-se ao latino

americano. As populai{Oes rurais - mexicanas, equatolianas e brasileiras - foram as privilegiadas neste 

memento. 

No Brasil, reuniu na obra Terra imagens captadas em diferentes viagens palo sertao nordestino, 

pelas florestas amaz6nicas e serras paraenses, enfim cruzou desde o norte ate o sui do pais. 0 livro 

destaca, genericamente, o movimento da popul~o agralia e carente, desde a sobrevivencia na terra alida, 

a luta por um ped81{0 de chao e a frequencia nos lixCies das cidades. Sao trabalhadores da terra que se 

transformaram em migrantes nos grandes centros urbanos. Salgado resgata a dignidade desta gente que teve 

a "alma" ferida porum processo econ6mico e politico que se traduz na ausencia de projetos sociais. Mesmo 

diante de uma situ81{,3c de total penuria, estas pessoas ainda conseguem reunir forqas e sonhar com uma 

vida melhor, num Iugar distante que se expressa num movimento continuo do campo para a cidade. Fica 

evidente, neste processo, a re que norteia uma postura religiosa na busca de um alivio ao sofrimento e dor. 

33 lnfelizmente, ha ausencia de publicacaes mais complexas que totalizem a riqueza destes brasileiros e imigrantes que 
fotografaram o pais. 
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Armado com um equiparnento fotografico 35mm, objetivas (28, 35 e 60mm) e filmes preto e branco, 

Salgado percorreu distintos continentes - Africa, America, Europa, Oriente Medio, Asia - trabalhando a luz de 

forma sublime - a oontraluz- revelando imagens originals. 0 tema de destaque: o movimento das popula¢es 

no mundo, isto e, a busca infinita pela vida narrada nas hist6rias dos refugiados, imigrantes e trabalhadores de 

todas as regi6es. 

A obra Trabalhadores, publicada intemacionalmente, traz o trabalho bragal como o objeto da 

empreitada fotografica empreendida por Salgado. 0 fot6grafo traz o homem como figura maxima das 

atividades manuais ainda necessarias, mas desvalorizadas num mundo cada vez mais informatizado. 

Os homens de diferentes regi6es do Teroeiro Mundo, classificacao definida pelos paises ricos, foram 

fotografados em seus ambientes de trabalho: nos canaviais, na coleta das ameijoas, na extracao da 

essencia do geranio, na plantacao do cacau e na colheita das folhas do tabaco, na pesca do atum, na 

tecelagem, na produgao do ago, nas ferrovias em transformagao, nas minas de carvao, na extragao do 

enxofre, do ouro e do petr61eo, na oonstrugao do tUne! do Canal da Mancha, no Rajastao, onde as mulheres 

carregam pedras e no desmantelamento de navios em Bangladesh. 

Salgado conseguiu unir a estetica fotografica aos "problemas socials", intensificados por um mundo 

que parece nao perdoar o trabalhador. A fotografia revela a cumplicidade entre os homens fotografados e o 

fot6grafo que esteve muito proximo deles, nao fazendo uso de qualquer artificio tecnol6gico, como por 

exemplo de uma teleobjetiva. Ele reforgou assim, a insen;:ao do fot6grafo no contexto captado. 0 movimento 

do corpo humano, bem como os gestos singulares a cada profissao foram fotografados. As paisagens 

aparecem como belas referencias as regi6es onde aqueles homens foram encontrados. 

A fotografia de Salgado e criada exclusivamente com a luz do ambiente, compondo em alguns 

casos imagens bastante granuladas, que, contudo, nao afetam a intengao e a qualidade do registro. Nao ha 

cor nas imagens, a nao ser o preto, em seus varios tons, que aparece como marca do fot6grafo. Os 

contrastes e as contraluzes convidam o leitor a imaginar o enredo daquele cotidiano, de onde extraiu-se 

aquela fragao de segundo: a cena captada. 

Salgado o chamou de Uma Arqueologia da Era Industrial, onde mostrou-nos um mundo de homens 

e de poucas mulheres. 

" ... eu s6 tenho uma maneira de fotografar: com a minha hist6ria e com a minha ideologia ... • 

(Salgado 1998). 



Apesar de ter fotografado para a Agencia Magnun, fundada par Henri Cartier-Bresson, par quinze 

anos consecutivos, Salgado enfatiza que a forma de fotografar e cultural. 0 momento decisivo deve ser 

compreendido no contexte social de Bresson, isto e, a forma de ver o mundo e construida segundo uma 

concepyao hist6rica e particular a cada sociedade. Bresson fotografa com a sua form~o francesa e 

europeia. Ja Salgado, com a sua visao mineira, brasileira e latina 34. 

" ... a gama de emoq6es de um fot6grafo se expressa em um so segundo ... " 

(Salgado 1998). 

Gada fot6grafo dimensiona a sua forma de fotografar. 0 instante fotografico para Salgado e composto 

par varies outros instantes, como se fosse, urn filme. Nesta sequencia filmica construida pelo fotografado e 

muitas vezes com a dii'El\fu do pro1issional, o camera capta apenas urn frame, na fotografia urn negativo. 

Para Salgado, a fotografia e uma arte que esta pronta quando o fot6grafo " ... aperta o botao .. ." 35, isto 

e, no instante em que exp5e a pelicula sensivel a luz. 

Sebastiao Salgado construiu uma obra fotografica humanista inserida no contexte da documentavao 

social. 

"E a fotografia um intrigante documento visual cujo conteudo e a um so tempo revelador de informaqaes e 

detonador de emoq6es" (Kossoy 1989: 16). 

Os fot6grafos que foram aqui elencados sob diferentes formas produziram documentos visuais, direta 

au indiretamente, envolvidos em contextos sociais, e trabalharam a fotografia para alem da tecnica, 

manifestando assim, a sua autonomia estetica. 

34 Emimlmeros encontros, Sebastii!o Salgado revelou admirar o trabalho fotognlfico de W. Eugene Smith (1918-1978), 
urn norte-americana que influenciou uma geracao inteira de excelentes artistas-fot6grafos. Para a hist6ria da fotografia, 
particularmente do fotojomalismo, Smith aparece ao lado de Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, entre outros gran des 
names. Dos trabalhos lotognlficos, esteve documentando a Segunda Grande Guerra Mundial, urn vilarejo na Espanha: 
Spanish Village (1950) e Minimata, uma cidade no Japao (1972). Amorte aparece como urn dos principals temas ao lado 
de registros buc61icos com enfase nos sonhos. Esteticarnente, trabalhou o grafismo, revelando certa tendencia 
impressionista, com especial aten~l!io a luz. Em Counlty Doctor(1948), Smith documentou fotograficamente o trabalho de 
um medico que atendia os seus pacientes nas distantes areas rurais. Este ensaio ganhou as paginas de diversas 
publicaQOeS, como a Life e a revista brasileira 0 Cruzeiro. Smith construiu uma hist6ria fotogratica documental tendo 
reservado Iugar ao tema que movimentou a sua propria vida: o homem- o cotidiano eo conflito (Smith 1999). 
35 Salgado, Sebastiao. Programa Roda Viva. Sao Paulo: 1V Cultura/Funda~ao Padre Anchieta, 1996. 1 videocassete 
(120 min): VHS, son., color. 
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1.3. 0 Objeto "Fotografia" 

A afirmac,:ao de que "a fotografia e urn recorte da realidade" parace ser uma ideia fixa, quase 

indiscutivel, que percorreu todo o desdobramento tecnico e hist6rico da imagem fotografica. A sua extensa 

fase marca o entusiasmo do bt6grafo em captar o mundo raal: o desejo de uma imagem objetiva em perfeita 

semelhanga com a realidade que partia da pretensa neutralidade do equipamento - a fotografia como modele 

de veracidade e objetividade 36. 

" ... a fotografia ... e considerada como a imitar;ao mais perfeita da realidade" 

(Dubois 1994: 27). 

Nesta perspectiva, tudo que estivesse frente a camera e rafletisse luz poderia ter a sua imagem 

registrada, segundo urn procedimento mecanico, fisico e 6tico, sobra o suporte sensivel. Entretanto, ja existia, 

por exemplo nos retratos, uma produqao que transformava o objeto fotografado, atribuindo-lhe valor e 

impregnando-o de inten<;Oes. 0 registro fotografico, assim realizado, nao havia sido tornado como elemento 

de reflexao e critica, uma vez que a fotografla quase "copiava" os passes da pintura, onde tambem 

observava-se o mesmo fenameno. Contudo, a fotografia estava destinada a referencia, o conteudo, a 

documentac,:ao, a arte, a imaginac,:8o e a construc,:ac artistica. 

Paralelamente, a literatura btogralica estava mais preocupada com a tecnica e o seu 

aperfeir;oamento, que tamoom colaborava com a crescenta popularizagao da ideia desta tecnologia. 

A medida que a fotografia ganhava visibilidade e conquistava adeptos, ainda na primeira metade do 

seculo XIX, nao demorou a cisao entre os profissionais da "reprodugao tecnica da realidade" daqueles que 

pretendiam elevar a fotografia ao patamar de arte, independente da pintura. Aqui estava langada a perspective 

de que "a grande dificuldade da fotografla esta em sua prOpria facilidade', como afirmou o fot6grafo americana 

Walker Evans, quase urn seculo depois (Paiva 1989). 

Desta forma, inicia-se a tentative de desmecanizar a fotografia, isto e, tomar essencial a presenga do 

autor da imagem, uma vez que o resultado final nao e so produto da maquina, mas da intengao do fot6grafo. 

Caberia aqui, valorizar o alimento do artista: a sua imaginac,:ac estetica. 

36 Entendernos historicamente a fotografia enquanto urna representa9iio objetiva de rnundo nurna perspectiva ideol6gica 
e, mais especificamente, urna ideologia tecnol6gica, formulada por urn discurso cientifico e racional que se fez presente 
desde a irnposiyiio de urn deterrninado grupo social: a classe dorninante (Machado 1984). 
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Nao havia duvida de que a tecnica fotografica poderta ser um registro fie! 37, mas a 'imagem final" 

passaria necessariamente pela "criaqao" do fot6grafo, que acabava por caracterizar simultaneamente uma 

forma de expressao objetiva 38 e subjetiva. 

'0 carater revelador da fotografia geralmente recebe o nome polemico de realismo" 

(Sontag 1981: 115). 

Contudo, a partir da criaqao do fot6grafo, vertfica-se que este realismo nao e tao real assim. A 

revelaqao acaba por acontecer quando desvenda-se a intenvao do fot6grafo. Portanto, a criaqao confunde-se 

como proprio •ato fotografico". 

Qualquer assunto, objeto, paisagem, pessoa e potencialmente fotografico, mas quem o tomara de fato 

sera o fot6grafo: como e por que fotografar sao questionamentos cruciais ao empreendimento imagetico. 

A fotografia para o fot6grafo e como um filme particular, pois, quando a imagem e apresentada, ele 

sera o unico a lembrar-se de todo o en redo, da cena da qual extraiu um recorte em uma fra9iio de segundo. 

Somente as pessoas envolvidas no ato do registro, especialmente o fot6grafo, detem o "sentido" e a 

"memoria' do contexto a partir do qual a imagem foi produzida. So o fot6grafo podera 'criar" e "transformar" 

este mesmo sentido, portanto, a propria memoria. 

0 instrumento do fot6grafo "a caixa preta fotografica" tambem ' ... nao e um agente reprodutor neutro, 

mais uma m{;quina de efeitos deliberados. Ao mesmo modo que a lingua, e um problema de convenqao e 

instrumento de analise e interpretaqao do reaf' (Dubois 1994: 40). 

Um outro discurso se coloca diante da afirmaqao de que a fotografia nao e sinonimo de 

transparencia, objetividade e por fim realidade: a revelaqao da verdade interior, isto e, se a imagem nao e a 

tradiqao am31oga da aparencia, ao contrarto, e o registro do superficial, entao, a fotografia podera desvendar a 

essencia, aquilo que estrutura a razao da existencia do assunto registrado, trazendo-o do interior para o 

37 A lente ou a objetiva e o olho mecimico que praticamente substitui o olho humane na camera fotogratica. Essa 
an alogia faz deste acess6rio o responsavel por organizar a luz em sua complexa estrutura 6tica, viabilizando assim o 
sentido da visl!o, isto e, a fidelidade da imagem do objeto fotografado. Segundo, Pedro Miguel Frade, estudioso 
portugues, as lentes foram desenvolvidas pelas tecnologias da visibilidade enquadradas na area das ciencias da 
observayao. Contudo, nao ha registros do seu inventor e, num primeiro memento, s6 eram usadas como meio de 
ampliagao, pois nenhum aspecto mundane poderia desafiar as 'leis de Deus", principalmente, quando do seu 
aparecimento na I dade Media. Passados alguns seculos, as lentes foram definitivamente incorporadas nao s6 as caixas 
pretas- acess6rios dos pintores e mais tarde dos fot6grafos -,como aos olhos humanos no formate 6culos (Frade 1992). 
38 Para Vilem Flusser, intelectual europeu, nao ha qualquer aspecto objetivo nas imagens tecnicas, particulannente, a 
fotografia que e ontologicamente uma produgao simb61ica e, ainda, urn "produto indireto de texto', impregnado em sua 
superffcie. Aobjetivfdade torna-se inexfstente porque a fotografia e a propria 'materfalizagao de concettos cientificos" 
(1998). 
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exterior, num esfo~ de interpreta<;ao. Como a revelar o que esta escondido e confuse: a realidade intema e 

intrinseca. 

A fot6grafa Diane Arbus (1923-1971) e talvez o maier exemplo desta proposta e consequente analise 

" ... fazendo-lhe alcam;ar um atem do vardadeiro na prOpria altificialidade da representaqao" (Dubois 1994: 

44). Aqui a fotogrefia aparece como transformadora do real por revelcl-la para alem da sua aparencia, como 

urn corte profunda que intenciona codificar a realidade. 

A fotografia como espelho ou transform(l900 do real, nos seculos XIX e parte do XX, traz urn valor 

absoluto (Dubois) em si mesmo, por afirmar certa analogia com a realidade, seja na cren9<1 da verdade 

aparente, ou na interior. 

Se na primeira proposiqao - a imagem como reproduc;;ao fie! do real-, a sua reproduc;;ao mimetica - a 

fotogrefia apresenta-se como urn leone; na segunda, a imagem parece transcender o objeto real que passa a 

ser analisado em sua dimensao social e psiquica, e busca uma carta verdade interior, aquila que nao mostra, 

mas constitui-se como essencia e materia, transformando a fotogrefia num simbolo. 

Ainda no percurso de Charies Sanders Pierce (1839-1914), fil6sofo e semi6tico norte-americana, a 

terceira discussao recupera a fotogrefia enquanto urn indica. Nesta classificac;;ao, o referente - o real empirico 

de Dubois - toma-se a pr6pria existencia da imagem. 

A fotografia e uma toto-indica (Dubois), isto e, apresenta uma represent(l900 imagetica de urn 

objeto/conteUdo, entretanto nada diz a respeito desta representac;;ao. A foto-indice apresenta como referente 

uma "realidade empirica", que para ser registrada passou por urn processo de produc;;ao que compreende 

basicamente "urn antes"- a selec;;ao do assunto, o equipamento (desde a camerae outros acess6rios) -, bern 

como, a luz, o angulo, etc., e "urn depois"- a forma de exibic;;ao. 0 indica aparece exatamente entre o antes 

eo depois. Ai, reside o trac;;o indiciarto que acaba por revelar a dimensao pragmatica (Dubois) da fotogrefia: o 

sentido da imagem encontra-se num campo exterior que dependera da relac;;8o entre o objeto e a sua 

enunciac;;ao, a imagem aqui parece ocupar a "categoria de signa'. 

Assim, o discurso da imagem indiciaria, nos ultimos trtnta anos, remonta a figure do indica: o trac;;o 

de urn real para o estudo e interpret(l900 da fotogrefia que, segundo Dubois, traz urn valor singular, vinculado 

e determinado por seu referente. 
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" ... nao a coisa facultativamente real a que remete uma imagem ou um signa, mas a coisa necessariamente 

real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual nao haveria fotografia' 

(Barthes 1984: 114). 

Apesar de Roland Barthes afirmarque a fotografia e uma mensagem sem c6digo (1990), reconhece 

que este mesmo objeto e contrufdo atraves de distintos c6digos, todos eles relacionados aos seus referentes 

39 

Vale aqui diferenciar entao o primeiro do segundo: a fotografia para o autor nao determina, a principia, 

nenhuma interpretagao; esta dependera quase que exclusivamente da capacidade do leitor em decodificar os 

c6digos construfdos, uma vez que estes influenciam a leitura da imagem. Por outro lado, o referente e 

organizado plasticamente por seus outros c6digos: trucagem, pose, objeto, fotogenia, estetica e sintaxe, 

relacionados e definidos por Barthes (1990). Segundo o autor, a fotografia pode conter urn ou mais destes 

elementos plasticos que saltam do seu referents, e assim acabam indicando, dizendo, apontando, 

relacionando, enfim, uma possfvel interpreta!;iio. 

"Tal toto ... jamais se distingue de seu referente (do que ela representa), ou pelo menos nao se distingue dele 

de imediato ... '(Barthes 1984: 14). 

Para Dubois, Barthes quase foi tornado pelo perigo da generalizagao, uma vez que M a 

necessidade em relativizar, numa perspectiva antropol6gica, pois a elaboragao da imagem e historicamente 

construfda e sua leituralinterpretagao depende do saber e poder de reflexao do observador. Oaf, tanto a 

conot!ll;iio quanto a denot!ll;iio passarem primeiramente pela cultura que permeia todas as fases da imagem 

fotografica, desde o fazer ate a sua exposigaolcirculagao. 

Barthes em LaChambre Claire (1984) procura entender a fotografia atraves da essencia deste objeto, 

apesar das suas caracterfsticas ontol6gicas, a luz de Bazin 40: o conteudo plastico do referents e a sua 

pr6pria invisibilidade. 

39 Dubois lanca a discussao que contradiz a afirmacao de Roland Barthes de que a fotografia e uma mensagem sem 
c6digo. Entre o 'antes' eo 'depois' do ato fotografico reside o Iugar para o 'sem c6digo', mas s6 neste espaco, pois 
posteriormente a imagem fotogn!lfica como 'impressao luminosa, marca, traco e registro (Dubois 1994), toma-se urn 
referente, urn Iodice que nao diz, mas indica 'algo'. 
40 Bazin, Andre. Ontologia da lmagem Fotografica. In: A Experiencia do Cinema. Antologia. Sao Paulo: Editora 
Graai/Embrafilme, 1983. (Colecao Arte e Cultura, v. 5). 
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Em sua obsessao intelectual, construiu um "quase metoda" para entender a fotogralia, entretanto 

parece estabelecer base para uma leitura ainda particular e subjetiva 41. Assim, formula os temas: studium e 

punctum. 0 primeiro, esta no plano do saber cultural, do conhecido e do familiar; enquanto o punctum 

apresenta a propria plastica fotogra!ica, genericamente. 

Quando nos deparamos com uma imagem, rapidamente, ativamos o studium, como uma forma de 

procurer elementos hist6ricos e cutturais nao s6 para uma poss fvel interpretagao, mas tambem para uma 

identi1ica((OO. 

'E pelo studium que me interesse per muitas fotografias, quer as receba como testemunhos politicos, quer 

as aprecie como bons quadros hist6ricos: poise culturalmente ( ... ) que participo das figuras, das casas, dos 

gestos, dos cenarios, das aq5es" (Barthes 1994: 46). 

Ja o punctum traz a arte fotografica propriamente dita, isto e, exibe os elementos da composigao que 

estruturam a estetica da imagem. Aqui, o fot6grafo mostra nao s6 a tecnica em registrar a luz, com tambem a 

organizaqao plastica dos conteUdos no espavo do plano fotografico. 

Studium e Punctum estao sempre presentes em uma fotogralia - sao 'co-presentes' -, entretanto 

diferem entre si: o studium e da ordem do "gostar", pois pode aoontecer uma identificag8o cultural entre o 

observador e o fot6grafo, isto e, ha uma possivel descoberta das inten9(ies do operator 42. Enquanto o 

punctum e o acaso, o inesperado, a surpresa, a descoberta, um detalhe que pontua e punge, o memento que 

reune tanto o conteudo previamente selecionado, quanta o equilfbrio dos elementos que comp5em a 

linguagem fotografica e tambem a condiVOO de luminosidade. 

Basicamente, o studium e codificado, uma vez que o contetido e decifrado hist6rica e culturalmente, 

o punctum nao. 0 punctum e tambem da ordem da subjetividade, o que lhe confere uma caracteristica 

ontol6gica: a invisibilidade, posto que nao esta na ordem da compreensao imediata, da associagao, 

comparaqao e classificagao, enfim, des elementos necessaries a interpreta98o. 

'0 punctum e, portanto, uma especie de extracampo suti/, como se a imagem lanqasse o desejo para a/em 

daquilo que ela da a ver .. ."(Barthes 1984: 89). 

41 Dubois assinala que Barthes ~ .. ni!o consegue, em momento a/gum de seu percurso, pensar a fotografia fora da 
re/aqilo que mantem com ela, ou seja, fora de sua inscriqilo nela e por ela ... ·(Dubois 1994: 78). 
4

' Barthes (1984) define o fot6grafo como operator. 
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0 tempo e uma outre parte ou defin~ de punctum, como coloca Barthes. 0 operator trabalha entre 

os estados vida e morte. Enquanto vida, ha o acontecimento, a a9ao, o ritmo; ja a morte, traz apenas aquilo 

que foi, a paraliz8900 e/ou o congelamento do movimento. Neste tema, ha o "isso-foi", o que confere a a9i3o 

do passado. 

Ante isto, podemos deduzir que o studium e o punctum colaboram com a afirm89i3o de que a 

imagem fotografica traz uma mensagem polissemica, visto que a fotografia, propriamente o seu referente, 

apesar de unico e singular, permite infinttas leituras e significados. Uma detenminada fotografia pode dizer algo 

para uns e nada para outros. A leitura sempre sera privada, uma especie de interpret~ unica que esta fora 

do coletivo e publico, em meio ao individual e subjetivo. 

"A Fotografia torna-se entao, para mim, um medium estranho, uma nova forma de alucinar;ao: falsa no nfvel 

da percepr;ao, verdadeira no nfvel do tempo: uma alucina9i3a temperada, de cerlo modo, modest a, partilhada 

(de um /ado, "nao esta Ia", do outro, "mas isso rea/mente esteve?: imagem louca, com tinturas de real" 

(Barthes 1984: 169). 

Entende-se que o fo!Ografo age como urn c89ador. Nao urn C89ador qualquer, urn ca9ador de 

imagens que a partir de urn fate dado o (re)organiza esteticamente, segundo os elementos da linguagem, 

inserindo-lhes assim urn sentido cultural (social, politico, hist6rico e artlstico), lmprimindo ainda urn olhar 

singular, diferenciado e incomum. Alem disso, traz as vistas de todos urn referents unico em conformidade 

com a natureza pragmatica da fotografia, que s6 encontra sentido em sua reterencia. 

"Em data recente, um ramo da foto "artistica' especializou-se na exibiqao do poder temporal da fotografia, 

seja ao buscar apreender instantes particularmente reveladores (Robert Frank), seja, ao contrario, ao 

registrar deliberadamente instantes banais para neles "encontrar" o tempo em estado puro ( .. .), podendo em 

seguida, tornar asses instantes banais em instantes singulares, etiquetados por data e Iugar especificos, 

com base na recordar;ao" (Aumont 1993: 167). 

0 ato de fotografar, portanto, e quase urn ato de sedu9ao, posto que o fot6grafo primeiro deve sentir

se seduzido pelo assunto, para depois conseguir seduzir aquele que sera fotografado. Ha assim urn 

sentimento mU!uo: uma cumplicidade movida pela seduc;:ao. Sem mencionar urn outre nlvel de seduc;:ao 
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exercida quando da exibigao da imagem. AI, teremos a fotografia e o observador, que uma vez seduzido 

tentara desvendci-la. 

0 ato fotografico, isto e, a ocasiao da tomada da fotografia, e precedido de mementos anteriores e 

posteriores ( o antes e o depois) a impressao da luminosidade, portanto, do registro da imagem latente. 0 

antes e composto por uma serie de passes, quase etapas necessarias ao perfetto registro da cena: a selegao 

do assuntoltema/agao; a escolha da camera fotografica (pequeno, mooio e grande formatos) e dos aoess6rios 

(especialmente as lentes: padrao, granda-angulares e teleobjetivas), assim como da pelicula, em relagao a 
sensibilidade da luz (baixo, mooio e alto ISO). Segua-se a estas "escolhas" e/ou "op9(les", a manipulagao 

dos recursos mecanicos da camera: o obturador, que controla o tempo de exposicao do filme; o diafiragma, 

responsavel por determinar a quantidade de luz, a profundidade de campo e o foco, atraves do qual se 

trabalha a nttidez no plano. Alem destes mecanismos, o fot6grafo deve fazer ainda, antes do "ato fotograficc" 

propriamente dtto, a fotometria da luz, o que determinara a exposicao correta ou incorreta, como por exemplo, 

no caso uma super ou subexposicao, o que afetara a qualidade e definicao da imagem. Atraves destes 

passos, chega-se finalmente ao momento decisive de Henri Cartier-Bresson. 

0 depois e compreendido no laborat6rio fotograficc, desde a revelacao do filme a ampliacao do 

negativo, e eventual edigao e montagem para posterior publicacao e exposigao, naquilo que Dubois chamou 

por redes e circuitos culturais (1994). 

Contudo, entre o antes e o depois, ha aquele momenta que reside a "mensagem sem c6digo" de 

Barthes, ha urn vazio infintto, pouco visivel ou mesmo invisivel: e o espaco que o olho humane nao 

apreende totalmente em seus muHiplos detalhes. Neste Iugar, atraves de urn processo mecanico, o visor da 

camera fotografica ofusca-se, pois quando o propulsor e acionado, o espelho que desloca a imagem para este 

mesmo visor sobe para dar passagem a luz que atingira o filme. Este espacoltempo nao e observado pelo 

fot6grafo, e justamente o que ele nao ve. Esta assim para o acaso, a surpresa e o inesperado, que sera 

somente observado e simultaneamente desvendado quando da ampliagao desta matriz: o negative. 

"Como diz John Berger, entre o memento recolhido na pelicula e o momento presente do olhar que se leva a 
fotografia, sempre existe um abismo" (Dubois 1994: 90). 

Esse abismo de Berger pode revelar na fase posterior algo belo ou terrivelmente feio e, ainda, urn 

fato ccmpletamente estranho e desconhecido ao fot6grafo. Mesmo para o seu autor, a imagem fotografica 

sempre contera urn "elemento surpresa". 
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Apesar do fato, relatado por varies fot6grafos, entre eles Diane Arbus 43, existem polemicas: alguns 

discursos parecem contester o registro desta surpresa ao lan99r as ideias de atestar;ao e/ou design99ao em 

relacao as fotograflas. 

A atestar;ao tern a imagem como uma testemunha, isto e, uma quase prova ontol6gica da "coisa que 

existiu", do "isso-foi'. E a designagao apresenta o proprio "indica fotograflco'. Para Peirce, "o indice nada 

afirma, s6 diz: ali' (Dubois 1994: 76). E como apontar para algo que existe e faz parte da imagem, pois o 

indica e da ordem da existencia: isso-foi e nao isso quer dizer. A fotogratia s6 apresenta, nao fala, e 

completamente muda. Ambos os conceitos revelam urn pouco do ato fotogranco, ou seja, da pr6pria 

constnugao do fot6grafo. 

Assim, para alguns estudiosos, a fotogratia e uma prova; enquanto para outros, a imagem e a 

impressao de urn icone, que em sua genese diz sobre o ato de produr;ao e, num segundo memento, ode 

recepgao, do ponte de vista de quem apenas observe. 

Peirce em seus estudos semi6ticos elaborou urn conjunto concaitual para examinar uma imagem: o 

leone, o indica e o simbo/o 44, ja citados anteriormente, que constituem urn conjunto cientifico, portanto, 

plenamente racional. 

Se para Barthes, "a imagem e a morte em pessoa', isto e, a apreensao de algo no tempo, ou 

mesmo o pr6prio tempo, ele acaba por apresentar urn fato objetivo, entretanto, em sua analise lanc;:a mao de 

uma certa irracionalidade, movida por uma fof99 subjetiva, tomando a fotogratia urn "objeto de crenc;:a' 45 

(Dubois 1994). 

A proposta de Barthes contempla uma quase oposic;:OO a de Peirce, apesar de fazer algumas 

referencias aos concaitos peirceanos. 

Para Vilem Flusser (1920-1991), estudioso tcheco, o aparelho fotogranco, isto e, a pr6pria 

camera/maquina, e urn complexo jogo previamente programado e, nesta determin99ao inesgotavel e 

inquestionavel, carrega uma ordem tecnica que articula os mecanismos e, consequentemente, a atividade do 

43 Diane Arbus buscou em seus retratos revelar a subjetividade dos sujettos e dos lugares fotografados. A fot6grafa saia 
em busca de 'gente esquistta'. 0 elemento surpresa esta presente em suas imagens, embora Arb us niio conte com ele, 
uma vez que os conteudos captados sao arranjados/organizados no espa(:o da fotografia. Consultar: Bosworth, Patricia. 
Diane Arbus. A Biography. New York: Norton, 1984. 
44 Ante a perspectiva te6rica de que a fotografia e um signa, Peirce elaborou as categorias - icone, indice e simbolo -, 
no universo da ciencia dos signos: a semi6tica. 0 icone e um signo que se remete ao objeto representado por ter 
alguma semelhan(:a e caracteristica comum a este rne5iiiO conteudo. 0 indice tambem e um signo que traz o 'corpo fisico' 
do objeto. E a pr6pria representa{:iio do conteudo e/ou objeto registrado, e tern uma rela(:iio estreita com o referente. E 
por firn, o simbolo que enquanto signo opera por associayiio, as vezes arbitnlna, de ideias referentes ao objeto 
representado. Para alargar a discussiio acerca da indicialidade fotografica consultar Jean-Marie Schaeffer (1996). 
45 A fotografia e entendida enquanto um obje!o de crenya quando acredlta-se que ela e aquilo que representa. 
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fot6grafo. 0 fot6grafo, assim, age segundo as categories tecnicas programadas na maquina, o que, de certa 

forma, define a sua pratica, posto que, apesar de manipulcl-la muito bern, desconheoe o que realmente esta 

em seu interior. Este passara toda a vida tentando enganar o instrumento a partir da idealiz~o do acaso e 

do imprevisto, numa perfeita permut~ de simbolos definidos pelo aparelho, ou seja, pelos limites impastos, 

todavia, sem sucesso, uma vez que parece "inconscienteda sua praxis", segundo Flusser (1998). 

"0 fot6grafo nao pode inventar novas categorias a nao ser que deixe de fotografar e passe a funcionar na 

fabrica que programa os aparelhos" (Fiusser 1998: 51). 

Nosso entendimento contraria, em alguns pontos, os argumentos de Flusser, apesar de 

consideramnos sua coerencia. Para n6s, a maquina fotografica deve sempre ser tomada como urn 

instrumento utilizado pelo fot6grafo em sua criagao: a fotografia. Podemos comparcl-la ao pincel do pintor que 

tern os limites do espago da tela para desenvolver a sua ideia. Para o fot6grafo, a camera e urn dos 

elementos responsaveis pela "originalidade" de sua obra. Quando fotografa de forma consciente, em primeiro 

Iugar, deve eleger urn conteudo; em segundo, a forma de fotografar: o uso da tecnica do aparelho, tambem e 

detemninante. Serao estes os fatores decisivos para a diferenga, ou seja, para a "originalidade" de sua obra. 

A maquina fotografica ou o aparelho , como foi definido por Flusser, nao pode ocupar o Iugar do 

fot6grafo, caso contrario, fara tudo, como aconteoe quando utilizada por amadores e turistas. Esse "tudo" e 

determinado pela propria camera automatica. 

Ainda de acordo com Flusser, qualquer filosofia trata acerca do tema "liberdade". Qual seria entao a 

liberdade do fot6grafo? 

0 "a to fotografico", aqui definido pelo movimento intencional e tecnico do fot6grafo, e a condigao para 

u~rapassar o que ja esta determinado. 0 fot6grafo, consciente de seu papel, dos processes cu~urais e 

potencialidades de criagao, alcangara a sua liberdade, tomando a fotografia uma forma real de expressao. 

Depreende-se que, a fotografia pode ser original, transpondo as imposi9(ies nao s6 do aparelho, mas do 

mundo das imagens, onde tudo parece ja ter sido fotografado. 

A imagem fotografica, tomada como urn fato social e hist6rico, tambem podera propor algum tipo de 

discussao. Lewis W. Hine, Dorothea Lange, entre outros, e mais recentemente o brasileiro Sebastiao 

Salgado, podem ser apontados como fot6grafos que langaram mao desta prauca. 

Dai, nao s6 "o que", "como", mas tambem "o que se quer dizer" com a fotografia tomam-se 

aspectos fundamentais quando se quer originalidade e criatividade. 
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Para concluir, Flusser tambem diz da quase impossibilidade em decifi"ar, entender ou decodificar as 

imagens fotograficas, pais para tal, ha a necessidade em saber das condig5es cutturais em que elas foram 

produzidas. 

Aqui podemos ler, mais uma vez, a contradit6ria afirmacao de que 'a imagem fala mais que mil 

palavras" corrente no cotidiano, no sense comum, e pontuado nos anos 70, pelos menos aqui no Brasil. 

'Os homens ja niio decifram as imagens como significados do mundo, mas o pr6prio mundo vai sendo 

vivenciado como um conjunto de imagens" (Fiusser 1998: 15). 

De uma maneira geral, contudo, a escrita, sob a forma de legendas 46, orienta o olhar a leitura des 

imagens, negligenciando desta forma a pr6pria linguagem fotografica constituida basicamente per linhas, 

superficies e tonalidades. A palavra, nos diferentes meios de comuni~ao, assume o sentido de 'certeza". 

Assim, imprime a imagem fotografica um determinismo verbal. Enfim, ignorando o seu pr6prio estatuto visual. 

Freund (1976) ja prop6s a discussao acerca das legendas junto as fotografias, todavia, e um assunto extenso 

e para uma outra oportunidade. 

'" E comum na grande imprensa vera legenda abaixo das fotografias. Elas dizem do conteudo representado, indicando 
olema trabalhado. Nas revistas e nos jornais, a fotografia parece ser sustentada por uma frase que a identifica. Nestes 
veiculos, a fotografia parece perder a sua aura misteriosa, posto que deve dizer e apenas dizer. 
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1.4. A Linguagem Fotografica: a autonomia da fotografia 

A partir do evento "fotografia", isto e, da possibilidade em registrar/captar uma imagem, seja de uma 

pessoa em uma sttuagao planejada ou de urn acontecimento qualquer, etemiza-se assim mementos que 

passam instantaneamente a fazer parte do passado hist6rico; no futuro, provavelmente, tais fotografias 

constituirao urn tipo de "memoria" acarca do que nao existe mais. 0 homem, nao s6 o "produtor" das 

fotografias, mas o observador comum, passou aver o mundo sob uma nova linguagem visual: a fotografica, 

como escreveu Etienne Samain, a fotografia inaugura " ... uma nova ordem de visualidade entre os homens" 

(Samain 1994: 50). 

A linguagem fotografica, que se constttui como uma "gramatica da fotografia", foi sendo construida a 

partir dos usos socials e do desenvolvimento tecnico: mecanico, 6tico, quimico e, contemporaneamente, 

eletr6nico e digital. A imagem fotografica desencadeou form as de conceber a realidade social, antes s6 

representadas pela pintura, ou seja, a perceP900 do cotidiano foi transformada com a reprodlJ900 tecnica deste 

universe humane e natural. 

A linguagem fotografica e composta por elementos visuals que sao organizados no espago 

fotografico, segundo a intengao do fotografo. Esses elementos podem representar objetivamente a realidade 

exposta, entretanto sao elaborados a partir de criterios subjetivos. 

Assim, a fotografia e quase um objeto dissimulado, pois traz em sua essencia dois aspectos 

aparentemente opostos: objetividade e subjetividade. Contudo, do primeiro resufia o segundo, isto e, o 

aspecto cultural, lembrando aqui Sebastiao Salgado entre muitos outros fot6grafos, e exclusive ao autor da 

imagem que a organizara segundo uma visao singular. 

Este aspecto cultural e como uma referencia a organizagiio estetica dos elementos graficos, mas 

antes merece a atengiio do autor para com o conteudo reflexive e nao s6 plastico. Assim, a imagem 

fotografica passa a ser entendida como uma somat6ria de elementos graficos, compondo por fim uma criagao 

estetica, que forma a "gramatica da fotografia" e do pr6prio "ato fotografico". Entao, quais sao os elementos 

que comptiem o espa~ fotografico (a imagem fotografica), que e organizada segundo a peroepgao 

individual e cultural do seu autor, o fotografo? 47 

47 Utilizamos aqui a literatura A Fotografia e a sua Linguagem de Ivan Lima (1988), posto que a entendemos como um 
estudo essencial e sintetico capaz de tratar da complexa linguagem do objeto fotografia. 
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0 espago fotografico nos formatos retangular e quadrado 48 pede ser dividido em cinco areas 

distintas: centro, lado direito superior e inferior, lado esquerdo superior e inferior. 

A partir desta divisao quase imaginana, o fot6grafo deve tentar buscar certa simetria e 

proporcionalidade entre as conteUclos registrados, que par sua vez pedem ser classificados como principal 

e secundario. Dependendo da intef198o do fot6grafo, as conteUclos ocuparao espagos distintos na fotografia. 

Nem sempre o fato principal deve ocupar o centro da imagem, mas urn espago que lhe garanta evidencia e 

possa apontci-lo como "flo condutor" de uma possivellenura. Ainda ha a possibilidade da inexistencia de urn 

objelo principal, pais pede-se contar com uma conjungao de inumeros motives. Contudo, estes assuntos 

devem ser organizados privilegiando-se o equilibrio da imagem fotografica 49. 

0 equilibria depende nao s6 dos volumes dos objetos divididos pelo espago fotografico, mas 

tambem do 'movimento dos olhos" realizado par urn observador comum. Os olhos tendem a caminhar na 

"cultura ocidental" no mesmo sentido que a linguagem escrita: da esquerda para a direita. E s6 depois deste 

prtmeiro movimento e que o olhar tende a "perder-se" diante do objeto visual proposto so. 

No espavo fotografico, h8 sempre alga que prende, provoca e chama. Este alga e conhecido par 

ponto e muitas vezes revel a o ass unto principal: o ponto principal pede ortentar o olhar em dire<;ao aos 

conte(Jdos trabalhados na imagem, pais ocupa uma posf9ao aurea 51. 

A fotografia pede trazer urn au mais pontes que ocupam posigaes diferentes no espago, o que 

entretanto nao significa maior ou menor valor, apenas atuam como parte s61ida e plastica do discurso proposto 

52 

Ha ainda no espago fotografico retangular dais centres: o geometrico e o perceptivo que sao 

interiigados. 0 geometrico e produzido pelo cruzamento dos eixos centrals, enquanto o perceptive - o centro 

48 Oformato retangular, conhecido como retangulo aureo no filme 35mm (24x36mm), apresenta a proporgao de 2 para 
3, criando a sensacao de rnaior harmonia e movimento na composicao. Ao contrario, segundo Ivan Lime, o formato 
quadrado exige urn equilibria absolute, isto e, uma definigao precisa do espago fotografico, que nem sempre e 
conseguida, principalmente se levarmos em conta o exercicio do fotojornalismo que trabalha com o tempo ja esgotado. 
/ls atividades em estudios fotograficos que nao contam com imprevisibilidades fazem maior uso do formato, uma vez que 
todo o cenario, os objetos e os personagens da cena sao operados no local. E tambem porque o still life requer o 
maximo de definigao e a area quadrada corresponde a tal exigencia, especialmente nos trabalhos publicitarios. Ja o 
acaso, o inesperado sao elementos da "performance" da fotorreportagem. E neste caso, o formato retangular, 
considerado a 'quantidade de variacoes de relacoes geometricas", e o mais usado na 'composigao do plano" (Lima 
1988). 
" Ver o conjunto de fotografias apresentado na primeira parte de A Republica das Mil Faces - urn diario de campo 
narrative e fotografico. no Capitulo Tres deste trabalho. 
50 t: uma constatacao relatada por inumeros fot6grafos no exercicio tanto da composicao imagetica, quanta da sua 
leitura. 
51 Fala-se au rea para definir o 'melhor', o 'magnifico'. Neste caso, a posicao aurea: a malhor posigao. 
52 Ver o conjunto de fotografias apresentado em Os Estrangeiros no Capitulo Tres deste trabalho. 
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visual perceptive da area - estara quase sempre acima do prtmeiro, como fonna de equilibrar os volumes do 

conteudo. 

Ambos estao presentes em qualquer espago fotogrcliico, contudo nao podem ser pffi.<Jetenninados, 

uma vez que o fot6grafo contara com a sua pr6pria perce!lQOO na construgao da imagem, isto e, ha uma forte 

carga subjetiva mesmo quando reconhecemos teortca e racionalmente estes centres. Os pontes alem de 

traduzirem os assuntos principais e secundarios, tambem confundem-se com os conteUdos que estao nos 

centres geometrico e perceptive 53. 

Os conteUdos retratados podem esbo\:ar altemada ou simultaneamente linhas horizontais, 

verticais e diagonais. Estas linhas acabam tambem por conferir equilfbrio e estabilidade a composi9ao da 

fotografia. 

As linhas horizontais sao as linhas retas que medem a extensao da imagem e representam o 

horizonte, proporcionando ao olhar certa tranquilidade, alem de imprimir a profundidade de campo, isto e, o 

espago fotograiico. 0 exemplo mais comum de tal sensagao e a linha do mar. Contudo, as horizontais 

consaguem certo equilibrio se conjugadas com as linhas verticais, que contraries as primeiras, trazem a 

altura dos objetos registrados 54. 

Se a horizontal acalma, a vertical agride, posto que exp6e tensao, movimento e avao. 
As linhas diagonais sao as intennediarias entre as horizontais e as verticais. Ocupam uma posi900 

entre o estado passive e o ativo. E dividem-se em ascendente: a extensao do angulo inferior esquerdo ao 

angulo superior direito; e em descendente: a extensao do angulo superior esquerdo ao angulo inferior direito. 

De baixo para cima e de cima para baixo, a linha diagonal divide o retangulo ou o quadrado em duas 

metades iguais, como dois trangulos. 0 primeiro sentido parace ser mais hannonioso, ja o descendente 

necessita de uma reterencia que corte a for9a empreendida. 

Ha ainda na fotografia o espago para a desordem, isto e, para as linhas obliquas que nao 

participam da composi900 geometrica (linhas horizontal, vertical e diagonal) do plano. Sao linhas que 

emergem das arestas limites da imagem fotogrcliica, ocasionando assim certa confusao. Neste case, as 

linhas verticais e horizontais fazem-se necessarias ao encontro destas linhas autonomas, caso queira-se 

certo equilfbrio na cena 55. 

53 Ver o conjunto de fotografias apresentado em 0 Fim das Feiras: Arte e Artesanato e Artesanato no Capitulo Tr6s deste 
trabalho. 
54 A linha do horizonte pode dividir o espa9o fotografico em duas partes, por exemplo nas paisagens, uma escura e 
outra clara, como o ceu e a terra. Sea divis&o tiver a mesma propor9ao haven!!, consequentemente, maior equilibria. 
55 Ver o conjunto de fotografias apresentado em 0 Entomo no Capitulo Tr~s deste trabalho. 
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No plano, podemos encontrarfiguras geometricas, isto e, urn triangulo, urn circulo, urn quadrado ou 

urn retangulo que podem ser definidos atraves da representavao visual dos conteUdos das imagens. Cada 

urn deles carrega alguns significados: o triangulo, por exemplo, transmite a ideia de movimento; o circulo 

simboliza a ausencia de urn comeco e de urn fim, e por isso, parece ser a figura de maior perfeigao; o 

quadrado caractertza-se como urn contraponto de equibrto no espaco retangular; e o retangulo e a figura mais 

presente na composigao por ser mais facilmente encontrado, e tambem por permitir urn maior numero de 

combin(l(fOes 56 . 

Entretanto, apesar da existencia destas formas geometricas, o fot6grafo eo unico responsavel por 

transfert-las do espa~;:o exterior para o espaco fotografico. Muitas vezes, a figura s6 e definida na composigao 

da imagem, em outros casos o formate completa-se no extra campo 57 da fotografia. lsto permite-nos pensar 

que a imagem nao encontra o seu limite nas arestas do suporte fotografico, seja o papel, em sua forma 

positiva, ou no filme, o nagativo. 

0 contraste tambem e urn dos elementos presentes na linguagem fotografica, todavia pode ser 

entendido a partir da tecnica e do conteudo. Na tecnica, inclui-se a gama de tonalidades entre o preto e o 

branco, e tambem na escalade cores, resuttando a saturagao, quando das pelfculas coloridas. 

Ja o conte(Jdo e trabalhado nao s6 em sua forma plastica atraves dos pontes, volumes, linhas, 

figures geometricas, mas principalmente, em seu discurso reflexive que expressa as ideias e exprime os 

valores culturais e subjetivos. 

Ha que se considerar tambem as lentes/objetivas 58 que alem de controlarem a quantidade de luz 

atraves do diafragma e o foco podem "deformar" a imagem fotografada, seja acentuando ou atenuando urn 

aspecto, devido a complexidade dos elementos que formam a estrutura 6tica 59. 

T ambem devemos contar com certa relatividade entre os elementos que participam da construcao da 

imagem fotografica. Por exemplo, os pontes e as linhas estao sempre presentes e nunca isolados, e neste 

caso ha uma maior probabilidade da existencia de equilibria. 

"' Ver o conjunto de fotografias apresentado na primeira parte de A Republica das Mil Faces - urn diario de campo 
narrative e fotografico, no Capitulo Tres deste trabalho. 
57 Oextra campo da fotografia eo espaco exterior completamente invisivel a imagem fotografica; eo nao retratado, mas 
contido. 
58 As lentes/objetivas estao divididas em tres grandes grupos: a grande-angular (20-35mm) capaz de captar grandes 
angulos e maier profundidade de campo; a normal ou padrao (50-55mm) que imita o olho humane e registra urn angulo 
entre 45' a 50'; e as teleobjetivas (acima de 60mm) usadas para aproximar o assunto, documentando pequenos 
angulos e realizando recortes na cena registrada. As grande-angulares e as teleobjetivas sao chamadas por 'lentes 
bizarras', pois podem alterar ou eliminar a cena registrada. E as especiais, tais como: macro, micro, zoom efl:., e ainda os 
filtros de todos os generos. 
"Ver o conjunto de fotografias apresentado em 0 Entorno no Capitulo Tres deste trabalho. 
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A luz, materia prima fundamental da arte fotogr81ica, tamoom e urn expressive elemento de 

linguagem 6o. A quantidade e a di~ da luz pode alterar completamente o sentido, a textura, a nftidez, a 

sombra, o contrasts e a dramaticidade da imagem 61. 

Quando o obturadoresta aberto, a pelfcula sensfvel e atingida por raios de luz que sao refletidos palo 

objeto fotografado. 0 obturador e o dispositive encontrado no corpo das cameras de pequeno formate 

responsavel pelo tempo de exposi~o do filme. Populannente, fala-se em controls da velocidade. Este 

recurso pennite o congelamento ou nao da agao 62. 

"As superficies escuras absorvem mais particulas do que refletem enquanto as superficies claras ref/etem 

mais do que absorvem" (Lima 1988: 85). 

Assim, a imagem do objeto, da cena registrada, e fonnada no negative: as areas escuras 

sensibilizam menos, enquanto as areas claras sensibilizam mais. 0 negative da imagem tern uma 

composigao contraria ao real. 

Os fot6grafos, de uma fonna geral, sabem ler a "luz natural". 

"Para se fotografar preto e branco com boa luz, os dias mais indicados para exterior sao os dias nub/ados. 

Para os dias de sol, e aconselhavel fotografar nas zonas de sombras mais claras. Para as cenas extemas, 

entre o nascer do sol e as dez horas pela manhii, e entre as quinze horas e o p6r~o-sol a tarde. Entre as 

dez e quinze horas, periodo de excesso de luz e de luz "dura" que vem de cima para baixo, e aconselhavel 

fotografar interiores" (Lima 1988: 87). 

E a partir daf, sabem quais sao os melhores perfodos para sacar uma fotografia, para acentuar o 

contrasts entre as superficies claras e escuras, e resgatar a textura real do objeto. 

"A luz eo que da o clima (atmosfera) de uma toto, e isso ja e informar;ao" 

(Guran 1992: 33). 

60 Ver o conjunto de fotografias apresentado em A Notte no Capitulo Tres deste trabalho. 
61 Paralelamente a Juz, ha que se considerar o tipo e a sensibilidade (ISO) do filme. Os filmes preto e branco tern urn 
"comportarnento plastico" mutto diferente dos coloridos. E vice-versa. 
62 Ver o conjunto de fotografias apresentado em A Religiosidade no Capitulo Tres, com especial aten9ao ao Gilliard, o 
vendedor de mandalas, deste trabalho. 
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T ados os elementos aqui colocados sao organizados na composit;iio 63 da imagem. 0 fot6grafo 

lan9<1 mao da tecnica e de clitertos objetivos e subjetivos na construvao da imagem fotografica. A 

composivoo e praticamente a es!I1Jtura plastica da fotografia. 0 produto final, entretanto, compOe-se nao s6 

dos elementos graficos que movem o ato fotografico, mas, essencialmente, dos conteudos vistos e 

enquadrados atraves do visor da camera. 

Segundo Henri Cartier-Bresson, ·uma fotografia e ( .. .) o reconhecimento simultaneo, numa mesma 

fraqao de segundo, do significado de um fato e tambem de uma organizaqao rigorosa das formas percebidas 

visua/mente que exprimem esse fato" (Guran 1992: 24). 

0 fot6grafo acaba por atribuir valor a urn memento qualquer quando seleciona urn recorte da 

realidade, numa fraViio de segundo, de uma avao. A imagem da cena ganhara fof98 e importancia, e 

representara, possivelmente, 0 unico registro daquele instante. 

63 Nesta "gramatica fotogn\fica", no processo seguinte ao "click' do fot6grafo, segue-se o trabalho quimico no 
laborat6rio: a revela~ao do filme e a amplia~ao do negative. Tanto a revela~ao do filme e do papel pode ser alterada, o 
que deve significar uma inten~o. Dai, nao s6 o ato fotografico, mas tambtim a manipula~ao quimica pode conter 
plasticidade, inform~ao e expressao. 
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1.5. Perspectivas T e6ricas para interpretar a Fotografia 

Desde 1839, pessoas e paisagens foram etemizadas neste objeto fotografia, que apreendendo o 

tempo, encarregou-se de registrar fragmentos de hist6rias e cufiuras ( o tempo vivido) encontradas em 

diferentes lugares, tomando-se assim urn "espelho do mundo". 

A fotografia e urn espelho construfdo por urn olhar diferenciado, subjetivo e particular. Apesar de 

muitas vezes confundida com a pr6pria realidade, esta mais para urn objeto dissimulado, por mostrar o que 

de fato nao e. A imagem no espelho nunca e uma representagao perfetta e fiel, e apenas uma representagao 

que, no mfnimo, conta com a varia~o da intensidade da luz, portanto, hci sempre qualquer distorc;ao. Daf, a 

fotografia como "espelho do mundo" tamoom trazer qualquer irrealismo selecionado pelo olhar do fot6grafo e 

enquadrado pelo visor da camera, impondo uma organiza~ e revelando a intenvao do seu autor, que se 

completara nas fases posteriores. 

Enquanto signo, a fotografia assume a sua ausencia: nao esta nela o sentido, mas fora dela. A sua 

aparencia confirma o que nao pode dizer, mas apenas indicar. 

Quando uma cena e extraida de urn acontecimento qualquer a partir de urn angulo de tomada, sua 

imagem preenche todo o espa((O fotogrcifico, isto e, o espa((O do negative na pelfcula sensivel. 0 fot6grafo 

acaba por transformar "intencionalmente" o sentido do evento, imprimindo nele urn ponto de vista unico. A 

contextualizac;ao pode ou nao depender de urn eventual dialogo estabelecido entre as imagens e as 

informac;Oes verbals; hci que se considerar as possiveis interpretac;Oes e diferentes formas de 'ler" as 

fotografias, por exemplo, as legendas que sustentam a imagem num texto qualquer e acabam direcionando a 

lettura, quase "revelando" o que a fotografia "quer dizer". Neste caso, e imposto a fotografia urn significado, 

visto que num jomal dialio nada pode ficar por profelir. 

Boris Kossoy, historiador brasileiro, assinala que uma fotografia !em alguns elementos constitutivos 

responsaveis por sua concretude. 0 assunto, a tecnica e o fot6grafo formam o tripe da sua existencia. Para 

o autor, hci que se considerar tambem o espa((O e o tempo, chamados por coordenadas de situa~o, como 

referencias que permitem identificar a epoca, isto e, o contexte hist6rico de sua realizac;ao (Kossoy 1999). 

0 fot6grafo praticamente assina a criac;ao da representagao fotogrcifica, isto e, a imagem que se 

comp5e por dois fatores opostos, mas complementares: o assunto e a tecnica da ordem do naturat, e o como 

fazer da ordem do imateria/, posto que depende quase exclusivamente de seu criador que conta com as suas 

referencias culturais e mentais no processo de clia~o. 
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"A imagem fotografica e, enfim, uma representaqao resultante do processo de criaqaolconstruqao do 

fot6grefo" (Kossoy 1999: 30). 

Quando o fot6grafo langa mao, isto e, constr6i uma representagao imagetica, nao ha neste memento 

qualquer preocupagao em tomar a imagem urn 'documento". Quando a fotografia alcanga alguma visibilidade, 

por exemplo em uma publicagao ou como parte de urn acervo publico ou privado, ha grande possibilidade de 

transformar-se num fato hist6rico, enquanto marca do passado cristalizado, etemizado por urn instante. 

Entao, como entender este "objeto fotografia"? 

Alguns autores prop5em quase "metodos de leituras" das fotografias. Sao formas que pretendem 

uma maior revelaqao destes objetos naturalmente polissemicos, contudo, existem dificuldades em elaborar 

analises mais objetivas, havendo urn verdadeiro perigo em julgar ou generalizar as imagens. 

Apesar de Raul Beceyro, intelectual mexicano, afirmar que os estudiosos das ciencias humanas e 

artes tomam as leituras das imagens mais esclarecedoras por contribuirem com suas especialidades: 

Hist6ria, Sociologia, Estetica e Semiologia, o autor acaba propondo uma lettura fora destas perspectivas 

(Beceyro 1978). Beceyro !rata a fotografia como urn texto visual de onde procure extrair os elementos 

essenciais e comuns a todas as imagens pare a sua interpretagao. 

Neste texto imagetico e representative, o autor encontra a altura e o ponto da camera que 

relacionam-se diretamente com o objetivo do fot6grafo, incluindo a profundidade de campo; a posigao da 

camera com relagao a luz que molda o volume e influencia a atmosfera, contando tambem com o contraluz; 

o olhar do fot6grafo com relagao a composiqao ou seja o proprio enquadramento que apresenta os objetos e 

as pessoas, e todos aqueles que permanecem fora do campo: o extre campo; e o carater estetico da 

fotografia (Beceyro 1978). 

Enfim, sao os elementos que existem em qualquer fotografia, desde a mais elaborada ate a familiar, 

pois para o autor nao ha modelos completes de analise das imagens, que sao constru9(ies singulares. Da 

mesma forma que nao hci urn metodo para sacar fotografias, nao ha tambem, para Beceyro, uma tecnica 

unica de interpretagao dos produtos visuais, todavia existe em todas as fotografias urn elemento central que 

elucida a construgao estetica e ideol6gica, fundamentais para a sua leitura. 

Beceyro tenta recuperar os elementos que constituem a linguagem fotografica, numa tentativa de 

trazer uma interpretagao a partir da propria fotografia, sem langar mao de discursos cientificos. Para o autor, a 

luz, o enquadramento, a distancia, a atttude do personagem, o aspecto de urn objeto, entre outros, significam 

sempre mais que uma mera aparencia (Beceyro 1978). 
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As possiveis leituras sao bastante relativas, dependem quase que exclusivamente do uso que se 

faz da fotografia. Raul Beceyro tern a imagem como urn objeto estetico, assim trabalha com a pr6pria 

linguagem fotografica para analisa-la. Ha pesquisadores, por exemplo, que tratam a fotografia como urn 

documento historico, como uma represent89W de urn feto historico e, portal motive, a imagem se une a 

outros documentos, pictoricos e escritos de uma analise mais complexa. Os pesquisadores tendem a uscl-la 

a fim de urn exame extra campo imagetico. 0 que esta em jogo nao e a imagem em si, mas talvez, urn 

percurso historico ainda desconhecido. A fotografia ai oferecera subsidies para a analise. 

A historiadora Ana Maria Maud de Sousa Andrade Essus 64 estudou a fotografia enquanto uma 

constru~ de uma memoria acerca do conflito polfiico e social em Canudos 65. Oeste periodo da historia 

brasileira, Essus reuniu fotografias e construiu categories de analise para poder entender nao so a memoria, 

mas o pr6prio conflito. 

"Ao se/ecionar um recorte espaqo-temporal precise, a fotografia comp6e, constr6i e filtra determinados 

aspectos de uma realidade multiple, cuja imagem finale retirada de um conjunto de escolhas possiveis" 

(Essus 1993: 27). 

La~ assim os espagos: fotografico, geografico, do objeto, da figuraqao e das vivencias. A partir 

destas categories, classifica as imagens, buscando nelas uma unidade e tambem possiveis relc¢es para fim 

de uma interpretac;ao plausivel. 

0 espar;o fotografico e estruturado atraves da tecnica utilizada. Leva-se em conta o tamanho da 

imagem, visto a deta do conflito 66; o tipo de foto (panoramica, paisagem, retrato entre outros); o 

enquadramento (aqui Essus o dividiu em: sentido, direcao, distribuiyao dos pianos, arranjo e objeto central); e 

por fim, a nitidez, item essencial para o exame da iluminar;ao e principalmente do foco. 

0 espar;o geometrico e exatamente o Iugar, na pesquisa a regiao sertaneja, em que as imagens 

foram tiradas. Mesmo sendo em uma (mica area, h8 difere~ segundo o status social: a hierarquia esta 

presente nas imagens, por exemplo, os militares aparecem principalmente nos acampamentos, nas 

trincheiras, enquanto os cidadaos comuns, "o outre" na descrigao de Essus, ficou restrito ao arraial da cidade 

64 Professora do Departamento de Hist6ria da Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro. 
ss A Guerra de Canudos, como ficou conhecida, foi uma rebeliao popular no sertao bahiano entre os anos de 1896 e 
1897. 0 escritor e militar brasileiro Euclides da Cunha (1866-1909) colocou em Os Sertiles (1902) o conftito vivenciado 
na Campanha de Canudos. 
"A historiadora trabalhou com urn conjunto de fotografias de Flavio de Barros, expedicionario da quarta estada militar 
emCanudos em 1897. 
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de Belo Monte, na Bahia. Enfim, urn conjunto de imagens pode revelar atraves destes espacos geograficos 

as diferenvas sociais e ideol6gicas. 

0 espaqo do objeto e propriamente o conteUdo da imagem. Num oonjunto de fotogra1ias, o que 

aparece e o que mais aparece? Tambern aqui cabe urn exame das inten9(les: qual mensagem se quis 

transmitir? 

Essus ainda buscou dividir os espacos questionando a presenca das pessoas no Iugar. 0 espaqo 

da figuraqao, ou melhor, o espaco das pessoas: quais foram fotografadas? Entre cidadaos comuns e milfiares 

que representavam o podere a forca, como aparecenn e quantas vezes aparecem? Na fotogra1ia evidencia

se uma representacao hierarquizada? Enfim, ha mufio o que perguntar neste espaco do homem. 

A historiadora entao procura determiner o espaco da vivencia, ou melhor da convivencia, entre os 

atores sociais envolvidos naquele cenario, bern como, sues atua9(les, desejos e resu~ados. 

Enfim, Essus procurou analisar aquele perfodo da hist6ria brasileira atraves da fotogra1ia, enquanto 

urn documento hist6rico, para tal, teceu catagorias e classifica9(les em busca de uma leitura mais proxima 

daquele aoontecimento que maroou a existencia de uma regiao serteneja e nordestina, e de uma organizacao 

popular movida pela forca, crenca e fe. 

Embora Essus tenha alcancacto sucesso em sua pesquisa, nao se pode afirmar que os mesmos 

resu~ados sejam obtidos em trabalhos que privilegiem outros campos do conhecimento, que nao o hist6rico. 

Mesmo assim, e uma porta que se abriu, posto que e uma forma de analise que pode, sem duvida, conlribuir 

com outras formes de leitura. 

Tambern John Berger prop(ie em Modos de Ver 67 uma forma de analisar a arte, as representa9(les 

esteticas, desde o Renascimento ate a Fotogra1ia Publicitaria ja no seculo XX. 

0 autor examina as principais pinturas a partir dos temas expostos, tais como: a nudez, o sexo, a 

tradicao, a religiao e o misterio, entre outros, publicadas e portanto conhecidas, tentando oontextualizar as 

imagens hist6rica e socialmente. Fica clara que as represente9(les pict6ricas e fotografias sao resu~os das 

ideias que se movimentam pelas sociedades. Estas ideias produzem e reproduzem valores eticos, 

religiosos, politicos, culturais, enfim ideol6gicos. 

Para Berger nao cabe a analise da obra de arte desoontextualizada, por vezes, enoontramos sua 

raiz num passado remote. Assim, concluimos, a partir do autor, que presents e passado sao tempos reais. 

67 Berger, John. Modos de Ver. Tradugao de Ana Maria Alves. Sao Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1987. (Arte 

e Comunicagao, v. 3). 

70 



Outros estudiosos como Lucrecia D'Aiessio Ferrara (1997)68 estendem a analise semi6tica 59 

tambem as fotografias. Entende-se em seus apontamentos que o estudo dos c6digos impresses nas imagens 

fotograficas podem produzir urn exame mais racional e menos subjetivo, deixando para tras a ideia de que a 

arte e mere produto de uma conce~ somente imaginaria, irraal, restrita ao plano dos sonhos e alucina¢es, 

como algo impalpavel 10. 

A escola semi6tica americana 71 defende a ideia de que e impossivel pensar sem signos, sendo a 

fotografia urn destes produtos ou mesmo urn signo especifico: o da representagao. Portanto, os c6digos 

presentes na fotografia sao constituidos basicamente por signos, que aliados a sintaxe definem nao s6 estes 

mesmos c6digos, mas tambem determinam uma daoodificagao, isto e, uma possivel leitura. Assim, 

daoodificar e conhecer o instrumento de codificagao: o signo - as representa9(ies e a sintaxe -, o que 

identifica e caracteriza o seu modo de representar. 

'Trata-se de um texto feito de residues signicos, de um Uxo de linguagem, e seu nome e, de certa forma, 

impr6prio, porque nele tambem a palavra surge, porem sem datermina-lo. 0 nome nao-verbal se justifica 

exatamente porque nele a palavra nao apresenta aquela 16gica central que caracteriza o texto verbal" 

(Ferrara 1997: 16). 

Como a fotografia e plural e polissemica, esse texto nao-verbal, como escreveu a autora, e 

plurissignico (Ferrara 1997). 

E a antropologia como percebe a fotografia? 

Este eo assunto do proximo capitulo. 

68 Ferrara, Lucrecia D'Aiessio. Leitura sem Palavras. Sl!o Paulo: Ed. Atica, 1997. (8erie Principios, v. 1 00). 
69 Asemi6tica procura entender principalmente os textos nao-verbais - a comunicayao implicita -. ou seja, a linguagem 
presente no cotidiano na forma de sons, palavras, luz, sombras, cores, tra9os, tamanhos, texturas, posturas, expressoes, 
cheiros, gestos, eli:.; uma linguagemlcomunica9ao aparentemente sem c6digo (Ferrara 1997). 
7° Ferrara nl!o faz um estudo especifico acerca da fotografia. mas procurou transportar para o ambiente urbano, a 
cidade paulistana propriamente, a leona semiotica. Consideramos aqui aplicavel ao assunto fotografia, como ja fizeram 
outros autores. Ateoria peirceana, reproduzida pela autora, e umestudo da linguagem e enquanto tal contribui para o 
nosso objeto de estudo: a fotografia, ja tendo indicado nas paginas anteriores. 
71 Ja elucidamos, em "0 Objeto Fotografico", as categorias da teoria peirceana: leone, indice e simbolo que constituem 
umsigno. 
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Capitulo Dois 

A Antropologia e a Fotografia: 
nos passos da visualidade 
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2.1. Antecedentes Hist6ricos 

A Antropologia e a Fotografia sao contemporaneas. A Antropologia enquanto disciplina das ciencias 

humanas, atividade intelectual e estudo, inicialmente, do "outro", raclama o seu status de ciencia no seculo 

XIX, aproximadamente trezentos anos ap6s a Europa alcancar as tenras atras do Atlantico, quando nao s6 a 

n~o de mundo cresceria como tambem a diversidade cultural. 

Paralelamente a conquista da America, a fotografia ja despontava como ideia em entender a 

realidade, a sua pr&hist6ria, em oposigao aos dogmas religiosos. Com as cameras obscuras e lucidas, 

respectivamente, primeiros mecanismos para apreender o exterior, a fotografia proclamaria a sua fon;a 

tecnol6gica na cultura ocidental tambem tres seculos depois. 

Em mile novecentos, os estudiosos da vida social e porque nao dizer do homem, e ate mesmo os 

curiosos ja nao contentavam-se com os inumeros relatos narrados e escritos pelos oficiais das colonies 

europeias, dos missionaries religiosos e dos viajantes/aventureiros que traziam nas suas bagagens hist6rias 

e objetos no minimo incomuns e, algumas vezes, "selvagens" para serem analisados e expostos nos 

"gabinetes cientfficos" 1. Raros estudiosos langaram-se ao mar e encontraram pessoalmente aquelas "aim as 

coloridas e gafanhotos gigantes" descritos nos documentos oficiais. A viagem longa, incerta e cara, 

desanimava qualquer um, mesmo porque tal aventura nao fazia parte do seu perfil. Os "gabinetes de 

curtosidades" foram por muito tempo, ate inicio do seulo XIX, o cenario das atividades intelectuais. 

Se aqueles que povoavam aquelas "terras paradisiacas" nao eram gente, entao o que eram? 

Ate mesmo o Velho Mundo vi via momentos de muitos qun!ionamentos relativos ao homem e a sua 

propria sociedade que foram enfatizados diante da grandeza do descobrtmento daquele que vi ria a ser o Novo 

1 Os gabinetes cientificos foram por muito tempo chamados por "gabinetes de curiosidades', formados por todos e 
quaisquer objetos achados, trocados e ate mesmo roubados durante as viagens dos oficiais das col6nias, 
viajantes/aventureiros, desenhistas, entre outros que nao possuiam nenhuma intenyao antropol6gica. Eram apenas 
observadores e coletores casuals. Os artigos preciosos ou nao eram recolhidos aleatoriamente, bern como todos os 
apontamentos e anotayoes escritos que narravam os aspectos socials, sexuais, econ6micos, religiosos e politicos dos 
povos contactados. Ao Iongo dos anos, ap6s a colonizayao da Arl'lerica, ceramicas, vestimentas rituals, adornos 
coloridos, entre outros pertences indigenas, por exemplo, seguiram num unico sentido: as sales de estudos dos 
gabinetes de curiosidades. Ate mesmo varies etnias foram levadas aos paises europeus. Segundo Pinney, o australia no 
J. W. Lindt reconstruiu cenograficamente ambientes naturals no est(Jdio para fotografar os aborigenes em 1883 (Pinney 
1996: 39). E em 1905, urn grupo de pigmeus africanos foram a Londres (Street 1992: 129). Nesta ocasiao, os londrinos 
aproveitaram para fazer uma analise antropometrica. Durante quase quatro seculos, o valor de uso no cotidiano destes 
objetos foi substituido pelo valor etnico cujo significado determinava o sentido e a funyao da sua existencia. No seculo 
XIX, os gabinetes ja contavam com inumeras peyas "culturais', uma vez que o "status' de selvagem , classificayao 
atribuida aos povos desconhecidos, fora substituido por primitive, portanto humane, assim acabaram formando acervos e 
coleylies valiosas de gran des museus europeus. 
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Mundo. Os homens das ciencias, a epoca, debru9C!vam-se em tomo do homem civilizado para nao s6 

entende-lo fisicamente, mas essencialmente os seus comportamentos e emog6es. 

Se por urn lado, a antropologia firmaria-se como o estudo do outro, os daguerre6tipos, num plimeiro 

momento, marcariam a representavao da sociedade civilizada com os retratos da burguesia e vistas das 

cidades. A medida que os espagos geograficos foram sendo colonizados e ocupados, os habitantes 

aut6ctones eram fotografados, bem como todas as transform~ empreendidas pelos colonizadores. 

Contudo, esta disciplina humana s6 contava, naquele momento, com conteudos sociais e culturais coletados 

aleatoriamente. As ciencias biol6gicas pareciam estar mais desenvolvidas teolicamente e assim acabaram 

emprestando aquela area de estudo do homem alguns pensamentos estruturados que podeliam ser aplicados 

sem muitos problemas, a primeira vista, as inoertezas daquele ex6tico e distante. 

0 Evolucionismo trouxe a primeira tentativa de classificaifao e compreensao do homem. Se 

anteriormente, o outro foi descrito como um selvagem, aqui na sucessao evolutiva ele foi retirado do estado 

natural para ser colocado no estado social, agora como um primitivo, isto e, no estagio inicial do homem no 

prooesso civilizat6rio. Assim, deduzia-se que o europeu, branco e civilizado do presente teria sido o primitivo 

de ontem. Dar, tambem a legttimavao das al{6es colonizadoras. 

A antropologia passaria grande parte do seculo XIX tentanto entender o outro a distancia e elaborando 

teorias, no minimo, equivocadas. 

Paralelamente aos questionamentos antropol6gicos e etnocentricos, a fotografia confiaria a sua 

tecnica de 'registro da realidade' as mais diversas areas, isto e, a imagem nao ficaria restrita aos ateliers dos 

retratistas, ao contrario, funcionaria como ferramenta indispensavel as analises criminalisticas, mooicas e 

tambem antropol6gicas, o que chamaram de utilizal{6es cientrficas. 

a) a fotografia aplicada a area criminal 

0 retrato foi o meio fisico que contava com os principals elementos constitutivos- cabe9'1, rosto, 

olhos, boca e maos -, e que possibilttou a elaboral{iio deste procadimento pr&modemo, que por sua vez 

delimttou classific~ e catalog~ que resu~ariam numa tipologia do homem tao bem utilizada pela area 

criminal, especialmente na Fran9'1, lnglaterra, Estados Unidos e depois aterrissando em paises perifericos. 

Nas cidades cosmopolitas, o anonimato, caracteristica comum as urbes que perderam a dimensao 

de comunidade, subtrai o homem que passa a fazer parte da massa. A roupa antes associada a atividade 

profissional e classe social na metr6pole, priva-se da sua eficacia e da Iugar as tecnicas de identific8900 e 
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decifraf,:aodas faces humanas. Falou-se, no seculo XIX, em "antropologia criminal", uma area especifica 

da criminalistica. 

Aqui, a criminalistica, em sua vertente antropo16gica, nao estudaria uma etnia exotica e distante, mas 

sim urn grupo de delinquentes insufiadores da violencia urbana pr6prtos do mesmo Iugar que os "homens de 

bern". 

A imagem fotogranca ja era no seculo XIX urn dispositive tecnico e anal6gico no processo de 

identific~ que compreendia basicamente dois mementos: o reconhecimento e o autoreconhecimento. 

Para a classifie8900 e consequente tipologia humana, alguns "estudiosos" estruturaram metodos que 

acreditavam capazes de tal "progresso": a identific~ da fisiologia do delinquente e a sua predisposic;ao 

para o vicio e o crime. Cesare Lombroso (1836-1909), italianc e professor de medicina legal, foi urn dos 

primeiros em meados dos anos 80 a usar a fotografla para tal fim. Os retratos eram colocados urn ao lado do 

outro como num album. Pretendia-se a partir dai o reconhecimento do "desviante social". 

Para Lombroso, " ... as pessoas nao se tornam loucas ou criminosas; nascem /oucas, criminosas" 

(Samain 1993: 29). 

Para defender a sua lese, Lombroso lanc;ou os exames de algumas partes do corpo: cranio, cerebro, 

corac;ao, entre outros, para tentar encontrar as marcas do crime. E tambem, a partir de trac;os extemos, 

somados aos internes, acabou por construir urn quadro sociobiol6gico do delinquente. 

A pr6pria crtminalistica a epoca tambem estarta passando por reformas, especialmente, o modele de 

punic;ao que transformou o coletivo em secrete, o publico em solitario, o significante no corporal ate tomar-se 

completamente coercitivo. 0 corpo padeceria na prisao. A dor do corpo passarta a ser a pena minima e 

maxima do homem sem liberdade, sem o direito de ire vir. 

0 daguerre6tipo foi o primeiro suporte dos retratos dos suspeitos. Entretento, o alto custo desta 

tecnica impediu o uso mais corrtqueiro na policia. A partir dos anos 50, agora com as chapas umidas de 

col6dio, a fotografla proliferarta tambem no meio criminal. As cidades de Bruxelas, New York, Birmigham, 

Lausanne faziam usos das imagens, postertormente guardadas em albuns e galerias. A pratica fotogranca na 

area criminal legitimou-se com a publicac;8o do livro Mecanisme da Fisionomia Humana ou analise 

eletrolisio16gica da expressao das paix6es de Guillaume Douchenne Boulogne em 1892 2. 

2 Guillaume Douchenne Boulogne (1806-1875) retomou as antigas iconografias da insania, e atraves da aplicayl!O de 
eletrodos nos vanes nerves e musculos do rosto humane procurou estabelecer a sua teoria e tecnica. A partir dos seus 
experimentos, sempre munida com imagens fotograficas, descreveu uma tipologia das expressoes: alegria, tristeza, 
desprezo, dor, medo, agresslio, pavor (Peixoto 1996). 
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" ... procura ( ... ), ler sabre o rosto os signos da linguagem muda da alma e, assim, constituir um corpus 

classificador e uma ortografia das emoqees induzidas pelos afetos" (Samain 1993: 26). 

Benjamin afirmou que a fotografia " ... para a criminalistica, ela nao significou menos que a invenqao 

da imprensa significou para a escrita .. .' (Benjamin 1991: 76). De fato, a fotografia tomou-se uma prova de 

urn passive! reconhecimento, alem disso, o autoreconhecimento quando do confronto entre o delinquente e a 

sua pr6pria imagem. Acreditou-se neste momenta nao haver hip6tese para qualquer negagao, uma vez que a 

fotografia atestaria a identidade do suspeito. A imagem fotografica assim passou a ser uma tecnica da policia. 

"0 programa estava definido: reconhecer no suspeito o delinquente; no criminoso de hoje, o condenado de 

ontem; no individuo, sua carreira de crimes" (Ussovsky 1993: 60). 

Contudo, foi Alphonse Bertillon (1853-1914) em 1879, escrivao da policia, que prop6s ao Servico de 

ldentificagao Judiciaria, onde trabalhava, a antropologia na sua vertente antropometria, especificamente, uma 

especie de mensuragao do corpo humano a partir do comprimento dos olhos, da cabeca e dos membros, 

como forma de identificar a pessoa, o delinquente, enfim o criminoso 3. 

A polfcia parisiense ja a epoca estava usando a fotografia para detectar criminosos, para isso lancou 

o registro fotografico sistematico de qualquer ingressante nos presidios de Paris. A antropometria de Bertillon, 

conhecida por bertillonagem, reforcou a pratica deste tipo de identificagllo, nao s6 quando adotada em carater 

experimental, mas oficialmente em 1888. 

A fotografia enquanto tecnica deveria trazer nao s6 a identificacao dos suspeitos, como tambem, as 

raz5es que levaram o delinquente as praticas criminosas. A imagem fotografica deveria cooter nao s6 o 

corpo fisico, mas tambem as marcas do desvio social ou seja as caracteristicas emocionais e psicol6gicas. 

Bertillon conjugou a estatistica, a antropologia e a fotografia na busca de urn metoda de tipificacao que 

pensava ser infalivel. A fotografia atraves das medidas de diferentes partes do corpo humano poderia 

descrever e reconhecer urn individuo a partir das fichas catalogadas com o primeiro retrato do criminoso no 

formato frente e perfil 4. 

3 Segundo Peixoto, ja em 1830, a "antropologia' passa a medir os criminosos e as prostitutas (Peixoto 1996). 
' Bertillon alem de elaborar uma ficha com descri9(Ses precisas de identificacao de cada indivfduo (a descricao do rosto 
do criminoso, partindo dos olhos, boca, nariz, cabeca, entre todos os outros elementos da face da pessoa, deu origem 
ao 'retrato falado', ainda hoje, final do seculo XX, muito usado nas delegacias de policia), construiu urn aparelho para 
fotografias metricas: fotogrametrica, urn processo que resulta na medicao de todos os elementos relacionados, por 
exemplo, a urn suposto crime, desta forma procurou tornar o reconhecimento mais eficaz. Paralelamente, recorreu a 

78 



Se por urn lade, o 'indice" da imagem de fate auxiliava na identifica<;ao dos sujeitos, por outre, as 

caracteristicas psicol6gicas nao encontradas na fotografia atestaliam a sua ineftcacia. Todavia a tecnica 

fotografica ainda era atraente para tais fins, levando Francis Galton (1822-1911), antrop61ogo e estatistico, a 

produzir urn "retrato generico' dos criminosos. Alem de propor a antropometlia em Londres, criou a 'fotografia 

OU retrato comp6sito' (Peixoto 1996) 5, denominagiio do metodo que buscava demonstrar OS trac;os 

semelhantes dos rostos atraves da superposicao de varies retratos. A partir dai, subtraia-se as caracteristicas 

comuns e distintas das marcas extemas, deftnidoras de perfis e padr6es de comportamentos, compondo 

assim urn grande quadro geral s. 

Medicos, climinalistas e etn6grafos fizeram uso das fotografias. As posi~iies frente, perfil direito e 

perfil esquerdo foram as mais registradas e constituiram a base para os albuns e galerias de delinquentes. 

Falou-se, a epoca, em "imagens antropol6gicas" (Lissovsky 1993), visto OS diferentes tipos humanos 

classiftcados e catalogados. E em "albuns de antropologia criminal' (Lissovsky 1993), que tambem traziam 

diferentes series de fotografias, tais como: ca~ larga, ca~a estreita, testa longa, testa estreita, enfim entre 

outras partes do rosto, analisadas para compor os perfis dos criminosos. 

b) a fotografia aplicada a area medica 

A fotografia que transformou o homem num objeto, o elemento vivo numa superficie fixa, tambem foi 

uma tecnica usada nas ciencias medicas, especificamente no "universe das doen~s nervosas" (Samain 

1993). 

Os sanat6rios de Springfield, em Londres, e de Salpetriere, em Paris, marcam uma produgao 

fotografica das fisionomias dos doentes mentais Ia recluses. 

Mesmo sem o reconhecimento inicial da fotografia enquanto tecnica cientifica, a imagem colaborou de 

certa fonna com as teolias fonnuladas acerca das debilidades psiquicas. Como na criminalistica, a fotografia 

arquitetura, a geometria, a astronomia, para elaborar um vocabulario necessaria as explicacoes catalognificas, tais 
como: continuo, quebrada, paralelo, anguloso, arqueado, semilinear, entre outros (Lissovsky 1993). 
5 A fisionomia ja havia sido elemento decisive na classificacao do comportamento humano. 0 rosto somado aos gestos da 
pessoa, acredttava-se no seculo XVIII, eram reveladores das tendencias nocivas e misericordiosas. 
'Apesar de todo o 'aparato" de Bertillon, o metodo nao conseguiria o resultado desejado. Ainda, a orelha - urn orgao 
humane quase imutavel- foi selecionada para comprovar as suas teses, entretanto nao representou algo significative. 
Mais tarde, o dedo, propriamente a impressao digital, foi proposto por Galton como elemento decisive no processo de 
identificacao. 0 dedo tomaria o Iugar da orelha e acabou de uma vez por todas com a uniformizacao dos trayos 
pessoais. E ate hoje, fimdo seculo XX, junto ao retrato fotografico nos documentos de identificacao, pelo menos no Brasil, 
e figura maxima no processo de reconhecimento do homem social. 
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nao era tida somente como uma identificac;:ao burocratica do doente, mas, principalmente, poderia determinar 

os tipos de doen9(ls a partir das fisionomias. 

Sistematicamente eram tornados ratratos dos alienados, desde o primeiro contato com os 

manic6mios, bern como durante toda a sua estada, como forma de identificar as diferentes fases da evolugao 

da doen9(l. Acreditava-se que uma vez conhecido o processo da doenga, confiado a fotografia, poderiam 

chegar a uma possivel cura. 

Como aconteceria na antropologia por volta do fim daquele seculo, a "observagao direta", na 

medicine o intense exame clinico, seria o primeiro metodo mais consagrado e tradicional na "pesquisa de 

campo' e no tratamento medico 

Assim, o metodc elevou a fotografia e o olho clinico como dois instrumentos no prooesso de 

identificac;:ao das doengas. E nao s6, a fotografia tambem seria usada como "fototerapia': um processo que 

levava o doente a ver a sua pr6pria imagem, uma forma de valorizcl-lo e estimulcl-lo a cura 7. 

A produgao fotografica inglesa foi dominada pelo trabalho de Hugh Welch Diamond (1809-1886). 0 

fot6grafo amador langou mao da calotipia, o processo fotografico produzido por Fox Talbot ap6s a 

daguerreotipia, e catalogou os pacientes intemos em Springfield. A edf\:00 publicada- The Face of Madness 

- trouxe o recenseamento fotografico de Diamond, bern como o seu reconhecimento diante da classe medica. 

A produgao fotografica francesa ficou a cargo de Albert Londe (1858-1917). Com os suportes 

emulsionados- gelatina-brometo de prata -, e a tecnica da cronografia, Londe, tambem entusiasta da fotografia, 

iniciou um Iongo percurso documentando e registrando os diferentes pacientes em Salpetriere. Ao lado do 

medico Jean-Martin Charcot (1825-1893), procurou registrar todos os movimentos do doente e especialmente 

aqueles imperceptiveis ao olho humano. Assim, a fotografia foi tomada como um instrumento que revelaria as 

faoes obscures das doen9(ls a. 

A fotografia tanto para as ciencias medicas, para a criminalistica e ate mesmo para a antropologia 

representava dois aspectos fundamentals: certa capacidade de descrigao e a apreensao do instante, portanto 

da memoria, o que sem ela estaria no plano da inconsciencia e Ionge da realidade, como prova do 

acontecido, portanto, da verdade. 

7 A fot6grafa Evelyn Ruman desenvolveu um trabalho fotognitico com mulheres esquizofrenicas do lnstituto Psiquiatrico 
Jose Barack Hortwitz em Santiago do Chile entre os anos de 1993 e 1997. 0 ensaio apresenta um trabalho singular, 
vista que as fotos tern algumas intervengoes das pr6prias "loucas". Assim, como uma "via de mao-dupla": fot6grafa e 
fotografadas, as imagens revelam nao s6 o que a fot6grafa desejou captar, mas a pr6pria auto-imagem, atraves de cores 
e lin has sobrepostas as fotografias das mulheres (Ruman 1998). 
8 Albert Londe publicou a obra "Fotografia Medica" nao s6 para exibir o seu trabalho no manicomio, mas tambem para 
defender a ideia da fotografia como ferramenta cientifica. 
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Felizmente ou infelizmente, de qualquer forma, a psiquiatria naquela altura seria influenciada pelas 

teorias freudianas. A psicanalise se estabeleceria e a escuta tomaria o Iugar da observavao, assim como o 

verbal substituiria o visual na antropologia social (Samain 1993). 

c) a fotografia aplicada a antropologia 

Varias Societes 9 foram formadas na Franca ao Iongo do seculo passado. Estas sociedades 

reuniam profissionais de diversas areas de atuavao: naturalistas, ge6grafos, viajantes, historiadores, 

arque61ogos e tamoom etn61ogos. Estes homens das ciencias tinham urn objetivo comum: entender, num 

primeire momenta, as populag(ies consideradas ex6ticas, e a abordagem pluridisciplinar, que marca a 

formavao da etnologia francesa, par certo, poderia facilitar a compreensao de tal complexidade social e 

humana que estaria par vir. 

Vista as intimeras expediif(ies cientificas, militares e religiosas, bern como as viagens explorat6rias, 

o "outre" tomava-se cada vez mais presente no imaginario e no cotidiano da sociedade eurepeia, branca e 

civilizada. 

A imagem do exotica ate 1839, quando Francois Arago (1786-1853) apresenta a Academia de 

Ciencias de Paris o mais novo invento: a fotografia 10, era construida especificamente par relates narrados e 

escritos par homens enviados oficialmente as colonias, aventureiros, missionaries e tambem pintores que nao 

escreviam exatamente, mas contratados para desenhar a diversidade da faunae da flora, e que, par vezes, 

tambem colocaram os novas povos contactados sabre o papel. Entretanto, como ja foi dito, as informaif(ies e 

os objetos trazidos do alem-mar eram coletados de forma aleat6ria, partanto sem qualquer criteria cientifico. E 

se os estudos sociais e humanos, especialmente, a etnologia que estava par formar-se, almejavam o 

reconhecimento como ciencia, nao poderiam continuar tratando o "outre" a distancia ou atraves de 

9 As "societes" relacionadas por Pierre-Jerome Jehel (1998) foram: 
• 1799- Societe de Observateurs de !'Homme 
• 1821 -Societe de Geographie 
• 1839 - Societe Ethnologique de Paris 
• 1851 - SocieteHeliographique 
• 1854- Societe Franyaise de Photographie 
• 1859- Societe d'Ethnographie de Paris 
• 1859 - Societe d'Anthropologie de Pans 

10 Franyois Arago, politico frances, apresentou o invento fotografico, mais exatamente, as modalidades tecnicas do 
daguerre6tipo, a Camara dos Deputados em 03 de julho e a Academia de Cillncias em 19 de agosto de 1839. Nestas 
ocasiees, falou da contribuiyao da descoberta a ciencia, especialmente, a astronomia e a arqueologia (Arago 1987). 
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documentos trazidos por terceiros, e tambem se desejavam entender o homem fisica e oomportamentalmente, 

a observacao in loco fazia-se necessaria. 

Ja estava na hora da antropologia libertar-se das quatro paredes dos gabinetes e dos laborat6rios. 

Contudo, as plimeiras viagens que tomaram o trabalho no "campo de pesquisa" uma condiyao sine qua non 

na atnografia ainda demoralia algumas decadas. 

Paralelamente a crescente formayao da etnologia, por volta dos anos 50, a fotografia comeyalia a 

ser praticada pelos profissionais que participavam daquelas societes. A Societe Franc;aise de Photographie, 

especificamente, ja contava em sua formayao, em 1854, com uma coleyaa numerosa e valiosa de imagens 

em placas de vidro. 0 Museum d'Histoire Naturel/e, urn pouco depois, em 1793, tambem apropliou-se da 

fotografia como um instrumento de pesquisa e estudo do homem 11 . 

Entre os antrop61ogos citados par Jehel, Etienne Serres (178S-1868) adquiliu uma maquina para 

realizar os plimeiros retratos considerados etnicos atraves da tecnica do daguerre6tipo, logo ap6s a 

divulgac;ao da fotografia. Louis Rousseau, alem de tar registrado animais em trabalhos zootecnicos, participou 

de uma expediyao cientifica em 1856 e da Islandia trouxe as plimeiras fotografias de um povo esquim6. 

Phillippe-Jacques Potteau tamoom fotografou OS objetos que pertenciam a coleyao do Museum d'Histoire 

Naturel/e. E paralelamente retratou os estrangeiros e os indigenes que "visitavam" a capital firancesa, 

revelando certos cuidados com relayao a iluminacao. Como um born retratista, trabalhou a luz, os acess61ios 

para uma longa exposicao e um fundo neutro (Jehel1998). 

Aqui podemos perceber a tentativa de aliar as preocupac;iies te6ricas e as tecnicas fotograficas. 

Acreditava-se que a fotografia era urn instrumento ideal e que superava a pintura em vista da qualidade da 

representaqao do corpo humano. 

Contudo, outros dados se somavam ao retrato (a impressao da imagem fotografica): a referenda ao 

museu ou societe; o nome da tribo (quando esta era conhecida); o numero na colac;ao e a data de sua 

insercao. Assim, estas referencias aliadas a imagem consagraria uma forma de catalogar e classificar os 

retratos que passavam a fazer parte de um arquivo. 

11 Vale lembrar que o Museum d'Histoire Naturelle transformou-se no Musee de L'Homme em 1937 e detem a guarda da 
cole~ao fotogratica produzida ao Iongo do seculo XIX. Urn dos daguerre6tipos mais antigos do Musee de L'Homme traz 
um portrait de um indio Botocudo, etnia brasileira, de 1844 (L 'Ethonographie 1991: 15). 
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0 still fotografico seria o instrumento de registro, estudo e analise. A Antropologia Britanica, por 

exemplo, entre os anos de 1860 e 1920, lan~u a imagem fotografica para estudar, essencialmente, os 

negros das suas ex-colonias (Edwards 1992) 12. 

Estas fotografias hist6ricas e antropol6gicas eram tidas como um registro revelador da realidade e 

portanto da verdade. A tecnica fotografica emprestaria, assim, o seu veredicto aquela area humana em 

desenvolvimento. 

Se por um grande periodo, a antropologia firmaria-se tambem atraves da 'expansao e da 

manuten<;iio do podercolonial europeu' (Edwards 1992), por outro, a nQ9iio do "estranho" tamoom alteraria

se. 

Aqui, a peroe~ao visual aproxima a arte da verossimilhanca e a realidade da verdade. Como um 

divisor de aguas, a fotografia marca o antes e o depois: a era da civiliz(39ao ocidental baseada na ocularidade 

(Pinney 1992). 

Os trabalhos fotografioos em antropologia no seculo passado oferecem atualmente a base para os 

empreendimentos imagetioos nos estudos antropol6gicos. A ideia da descri<;ao a partir da visualidade, por 

exemplo, dos povos indigenes em rituais ou em atMdades cotidianas, o registro da culture material de 

diversas etnias que estao em acervos privados e em museus, solidificou-se nas pesquisas. 

0 metodo da antropometria nao foi s6 utilizado nas areas criminais e medicas, a antropologia tamoom 

serviu-se, em seu perourso hist6rico, da tecnica para conheoer, classificar, definir tipos, especies e generos 

humanos 13. Felizmente, hoje nao sao mais realizados estudos antropomemoos aplicados ao homem, mesmo 

porque o relativismo cultural e condic;ao para qualquer analise em antropologia social14. 

A antropometria praticada sistematicamente definiu um homem, um tipo ideal, para comparar e 

classificar os demais. Qualquer diferenca apresentada significaria uma patologia, um desvio. Adolphe 

Quetelet (1796-1874), estatistico e astronomo, foi um dos principais responsaveis pela invenc;ao deste 

objeto/parametro: o homem medio. 

A fotografia, considerada um instrumento ideal, deu a sua contribuic;iio ao estudioso, alem de 

funcionar tamoom como prova da verdade. 

12 0 material hist6rico fotografico que caracteriza urn forte documento visual e representa a ideologia de uma epoca, 
infelizmente, parece ate o memento ter sido pouco estudado sob o ponto de vista da antropologia. 
13 AAntropologia Ffsica, area da antropologia ligada as ciencias biol6gicas, encarregou-se de analisar os cranios de 
homens de diferentes cu~uras. A antropometria nesta area era considerada fundamental nas classificay5es e 
comparayiies etnicas. 
14 Aarqueologia parece utilizar o metodo antropometrico, contudo a leitura afasta-se de uma visao etnocentrica (Faria 
1998). 
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" ... Quetelet indicou a fotografia como sendo um instrument a ideal para o cientista em raziio de sua 

incomparave/ precisiio e da rapidez de sua utilizaqiio.' (Jehel1998: 128) 

0 seculo XIX marcou urn tempo povoado por teorias e praticas etnocentricas: o metodo 

antropometrico e a fotografia como testamento de verdade. A cria900 do "homem medic" acaba por 

estabeleoer uma rela980 assimetrica e desigual: melhor/pior; born/mal; inteligentelburro; enfim 

dominante/dominado. 

Apesar da insistencla no metodo, a antoprometria nao conseguiria se estabeleoer fora dos gabinetes 

de estudos, uma vez que a sua sistematizaqao nas expedig(ies clentificas encontrou infinitas complicag(ies, 

face a isto, "os povos ex6ticos" resistiam a aplica900 das medig(ies 1s. 

Se a antropometria vislumbrava urn pretense sucesso nos laborat6rios cientificos, fora deles, varies 

estudiosos argumentavam que alguns aspectos escapavam ao metodo, por exemplo, os cabelos. Em terras 

estrangeiras s6 encontrou o fracasso. 

Enfim, antes dos metodos, os pr6prios objetivos e teorias nas pesquisas de novas etnias 

necessitavam ser revistos, case contrario, nem a etnografia, nem a etnologia sobreviveriam. 

A rela980 entre a etnologia e a fotografia, apesar de escreverem o contrario, nao foi urn fracasse. A 

fotografia, a epoca, nunca foi pensada como linguagem, mas foi colocada como urn instrumento capaz de 

registrar tude o que estivesse frente a camera, nenhum detalhe escaparia, o que asseguraria, de certa forma, 

uma reprodu980 fiel, e tal tecnica socorreria o etn6grafo. Contudo, a pr6pria antropologia partiu de uma 

suposi900 te6rica etnocentrica que inviabilizou todo o seu projeto. E uma vez tendo langado a tecnica 

fotografica como recurso maximo a comprovagao de hip6teses e teses, e em vista de tantas incertezas, a 

tomou como, por fim, ineficlente e incapaz. 

E nao s6 isso, apesar da fotografia ter sido tomada com urn objeto revelador do real, a sua leitura 

desde a sua origem, sempre fora plural, polissemica. Tal caracteristica, alem de gerar certa desconflanga, nao 

contempla o status de ciencia pretendida pelas humanidades e, particularmente, pela antropologia 16. 

A antropologia, sem esquecer o seu objetivo cientiflco, voltou-se para a escrita, uma vez que os 

conteudos brutes coletados na imagem fotogrcifica necessitariam, de qualquer forma, passar por um processo 

15 Franz Boas realizaria por volta de 1890 estudos antropometricos com os indios kwakiutl. Tambem fez uso dos formatos 
fotograticos frente e perfil. 
16 r.s ciencias humanas e, especialmente, a antropologia no seculo XIX, almejavam o status de ci€mcia, o 
reconhecimento enquanto campos dos saberes e portanto cientificos. Atualmente, a discussao evoluiu, o que nao 
significa a admissao das areas como ciencias, entretanto, as humanidades nao mais preocupam-se. e o que parece, e 
nao se limitam a tal aceita9i!o. 
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de lapid~. Visto ainda que a fotografia s6 indica, relembrando Dubois 17, toda a contextualiza9ao 

dependera, num plimeiro momento, exclusivamente do pesquisador. 

Alem desta caractelistica intrinseca a imagem fotogr8fica, a antropologia tambem mudalia os temes 

trabalhados. Agora, em pleno final do seculo XIX, a visualidade representalia apenas uma das caracteristicas 

analisadas, voltando a aten900 aos estudos das organiz~aes sociais que tern muito mais das estruturas nao 

visiveis. As fotografies nas monografies etnografices seliam substituides por longas descli9iies detalhades de 

todos os aspectos e acontecimentos de uma culture definida. A etnografia, assim, parece ter assumido a 

"fun98o" da fotografia, sua forma tecnica e especialmente a descri98o, bem como a etnologia que atraves da 

produ9ao de seus textos ocufia e aprisiona a visualidade fotogr8fica. 0 antrop61ogo acabou por assumir mais 

um papel: o fot6grafo que registra com o lapis. Contudo, as imagens nao desapareceriam totalmente, pois 

junto as outras ferramentas de pesquisa, tomou-se mais uma oP900 no trabalho de campo. 

'A antropologia, para adquirir seus titulos de nobreza cientffica, parece ter sido obrigada a vo/tar-se para 

uma pratica da escrita, em detrimento da imagem"(Jehel1998: 134). 

Todavia, sea fotografia nos assuntos potencialmente de interesse antropol6gico fora descartada como 

meio exclusivo no processo de pesquisa e analise, no inicio do seculo XX, encontramos fot6grafos 

envolvidos com temes tamoom etnograficos e etnol6gicos. Vale lembrar que a prcitica fotogr8fica nas esferas 

do cotidiano, das artes e da tecnica desenvolveu-se numa velocidade superior a rela98o entre a antropologia 

e a fotografia. 

Edward S. Curtis (1868-1952) fez o primeiro portrait de um indio norte-americano em 1896. A partir 

dai empreendeu um projeto fotografico junto aos povos indigenes dos Estados Unidos e Alaska, e, 

posterionnente, Canada e Mexico, em uma missao de quese trinta anos. 

Curtis nao era um antrop61ogo e nem tivera qualquer pretensao neste sentido, entretanto o seu 

interesse pelas cufiuras indigenes iniciado atraves da fotografia revelaria uma voca9ao espontanea a atividade 

etnogrcifica. Tal empreendimento o desligou definitivamente dos trabalhos comerciais realizados em diferentes 

estUdios. 0 indio norte-americano tomaria-se assim o seu assunto fotografico e a sua pr6pria vida. 

No inicio do seculo XX, o fot6grafo iniciou um projeto de registro sistematico dos modos de vida dos 

indios norte-americanos. Contou na sua empreitada sempre com patrocinios e donativos, que nao o 

17 Dubois, Philippe. 0 ato fotografico e outros ensaios. Tradu~ao Marina Appenzeller. Campinas, SP: Papirus, 1994. 
(Col~ao oficio de arte e forma). 
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impediram de acumular diversas dividas. Teve tambem uma equips formada por assistentes e auxiliares, 

entre eles George Hunt, um xama kwakiut/, que igualmente trabalhou com Franz Boas. 

Apesar do projeto visar o registro de imagens fotograficas, Curtis e sua equips trabalharam 

intensamente na coleta de informacoes sobre os costumes, as religi6es, as musicas, as medicinas 

tradicionais, as cu~uras materiais e corporais, as alimentacoes, as cerimonias, enfim, tudo que revelasse as 

cu~uras indigenas. 

Curtis atravessou o pais e tomou mais de 40.000 fotos; escreveu quatro livros e supsrvisionou 

dezesseis outros; colecionou mais de 350 hist6rias indigenas tradicionais e fez mais de dez mil gravacQes de 

vozes e musicas (Adam 1999) 1a. 

A partir do metodo etnografico, a observa98<> direta e constants, o fot6grafo acabou por privilegiar 

certa objetividade. Contudo, nao limitou-se a um registro fotografico puramente tecnico: imprimiu a estetica 

pictorialista e fez uso da fotogravura nas imagens. 

Curtis produziu uma documenta98<> fotografica com imagens evocadas por ceus carregados, 

contraluz, grandes pianos, retratos dos rostos numa composigao singular, revelando assim certa tendencia 

romantica nas fotografias. Paralelamente a sua estetica fotografica, o fo!6grafo demonstrou total preocupa98<> 

com a preservacao das cutturas indigenas. Assim, as imagens alem da plasticidade, revelam a nobreza dos 

povos ali retratados 19. 

Os indios norte-americanos foram acu~urados segundo o movimento acelerado da sociedade 

capitalista, todavia as suas imagens "originais" podem ser vistas nos vinte volumes publicados The Nath 

American Indian 20. A enciclop6dia exibe fotografias das etnias encontradas por Curtis: Sioux, Hopi, Apache, 

Navajo, Cheyenne, as mais conhecidas, e muitas outras. 

Enquanto o antrop61ogo estava envolvido em pesquisas e elaborando teorias, ja despidas do 

universe das ciencias biol6gicas, quadros comparat6rios, classificacoes e categorias mais pr6ximas das 

etnias em estudo, enfim tentando compreender as estruturas sociais daquelas sociedades diferentes, 

18 Grande parte do trabalho de Edward S. Curtis encontra-se na Biblioteca do Congresso Americana em Washington 
Distrito Federal nos Estados Unidos (Adam 1999). 
19 Edward S. Curtis enfatizou a vida tradicional e natural dos indios americanos. Procurou fotografa-los e preserva-los de 
quaisquer influencias. Numa imagern podernos visualizar a presen~a de urn rel6gio, ja em outra, todavia corn o rnesrno 
cenario, talvez segundos depois, o rel6gio fora extraido. Aqui, observarnos urna certa ideologia do fot6grafo em rnostrar 
a cultura indigena em seu estado original (Adam 1999: 79). 
20 "The North American Indian, being a series of volumes picturing and describing the Indians of the United States and 
Alaska, written, illustrated and published by EdwardS. Curtis, edited by Frederick Webb Hodge, foreword by Theodore 
Rooseveff, field research conducted under the patronage of J. Pierpont Morgan, in twenty volumes ( 1907-1930 )" (Adam 
1999: 23). 



simultaneamente, homens e profissionais comuns desenvolviam inumeros trabalhos fotograficos e, por sua 

vez, tinham na visualidade o objeto maximo e o seu fio condutor, a exemplo de Edward S, Curtis. 

Os primeiros - os estudiosos da vida social - foram motivados pelo funcionamento das sociedades, 

sem esquecer o seu objetivo cientifico que perpassava qualquer analise etno16gica; e os segundos - os 

fot6grafos profissionais - foram estimulados muito mais pela visualidade tamoom distinta daqueles povos. 



2.2. Os Precursores Conhecidos 

Acabo por intitular esta parte do texto como - Os Precursores Conhecidos ·, pois como dina 

Etienne Samain 21, talvez, a hist6ria da antropologia visual, especificamente aqui, o contato entre a etnologia 

e a fotografia, ainda esta para ser desvendado e portanto construido. 

Uma duvida que paira ainda il esta quase cisao na antropologia, particularmente, a antropologia 

visual: todo assunto fotografado que e potencialmente objeto antropol6gico, o seu autor estaria desenvolvendo 

antropologia? E especificamente, antropologia visual? T alvez a primeira pergunta seja facilmente respondida, 

mas em relac;ao a segunda a incerteza se mantem. Outras questaes alargariam a problematica acerca, de 

fate, de qual material visual foi produzido num contexte de preocupaQao antropol6gica. 

Sabemos que fatta il antropologia analisar mais profundamente as imagens fotograficas registradas no 

percurso da sua pr6pria form~o. As fotografias nao s6 das "sociedades ex6ticas", tidas por Iongo tempo 

como "primitivas", em oposic;ao as "sociedades complexas", tambem registradas desde o aparecimento 

mecanico, fisico e quimico da imagem fotografica, permanecem ainda fora do real interesse an!ropol6gico que 

parece nao os reconhecer como materiais unicos e capazes de proper discussao e dialogo com outras areas 

des estudos sociais 22. 

Sabemos que a Hist6ria, outra area das Ciencias Humanas, ao contrario, ja dettou-se intensamente 

sabre a produc;ao imagetica por considera-la "documento" minimamente hist6rico 23. Aqui podemos 

reconhecer o passe a frente desta perspectiva de estudo do homem, embora a antropologia ja apresente 

trabalhos que tern a fotografia como ponte de partida na pesquisa. 

Se num esforco conjunto abrirmos as "gavetas" des acervos fotograficos publicos e privados 

teremos grandes chances de respondermos as primeiras interroga(:Oes e, provavelmente, formulariamos 

outras, desde que recoressemos ac arcabougo te6rico an!ropol6gico. 

" Etienne Samain e pesquisador e professor do Departamento de Multimeios do lnstituto de Artes/UNICAMP. 
" Atualmente, podemos encontrar dois grupos distintos de pesquisadores da Antropologia Visual: o primeiro, busca 
estudar as fotografias que foram ou nao captadas num contexte de pesquisa antropol6gica. 0 segundo, 
produzifotografa num contexte potencialmente antropol6gico. Contudo, os empreendimentos ainda sao timidos, 
principalmente, o do grupo pesquisadorlfot6grafo. Enfim, hi! muitos problemas a serem resolvidos, visto que a area esta 
em desenvolvimento. 
"Podemos destacar duas publicacaes recentes que trataram a fotografia como documento hist6rico: em "Retratos de 
Familia' (1993), a historiadora Miriam Moreira Leite procurou responder acerca dos valores sociais expresses pelas 
familias no seculo XIX atraves das colecaes fotograficas pesquisadas. E em "Fotografia e Cidade" (1997), as 
pesquisadoras Solange Ferraz de Lima e Vania Carneiro de Carvalho partiram de referencias visuais, especificamente, 
fotografias guardadas em albuns {1887 e 1951 ), para compor parte da hist6ria da cidade de Sao Paulo. 
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Aqui a nossa preocup~ao e conseguir pinif8r no proprio percurso da antropologia as imagens 

fotograficas "tomadas" num contexte de pesquisa. Entre as fonnas de represent~ - pict6rica, 

cinematografica e videogrcifica- privilegiamos a fotogrcifica, pois a lanl{8mos no nosso trabalho, e tambem 

em ful1900 da impossibilidade em tratar de todas estas express6es imageticas. Assim, como a fotografia nao 

surge naturalmente, e resuttado de um ato humane anterior e decisive, toma-se obrigat6rio identificar o autcr 

destas imagens, bern como suas inten9(ies ao confecciona-las. Por oerto, muitos ficarilo de fora, mesmo 

porque nos so objetivo nao e construir a Hist6ria da Antropologia Visual, mas encontrar estudos que nos 

oferel{8m algumas indic~ de como tratar a fotografia numa pesquisa com perspective antropol6gica. E 

tambem porque muitas obras publicadas e os respectivos pesquisadores ainda permanecem desconhecidos 

e/ou estao ha pouco tempo sendo analisados. Ao contrario do que foi proposto: pareoe que as gavetas nos 

arquivos fotograficos ainda estao fechadas. 

Nesta perspective, encontramos o traballho fotografico "encomendado" por Franz Boas (1858-1942), 

ge6grafo e antrop61ogo alemao, que empreendeu varias expedi96es, sendo a primeira a viagem as terras 

dos esquim6s- Baffin/and Eskimo (1883-1884) 24. Uma vez vivendo nos Estados Unidos, escolheu a 

cultura dos indios norte-americanos para dar continuidade as pesquisas antropo16gicas que iniciaria na ultima 

decada do seculo dezenove. Muitos estudiosos tern Franz Boas nao s6 como o pai da Medema 

Antropologia, mas tambem como da Antropologia Visual. 

Boas foi um grande entusiasta das cameras fotograficas e cinematograficas. Antes da sua estada 

entre os esquim6s, ele mesmo procurou por um profissional para tomar aulas de fotografia, nao s6 para 

aprender a manusear o equipamento, como tambem preparar as placas de vidro e revela-las. 

A epoca, a fotografia, como ja dissemos, era s6 uma tecnica, um objeto cuja fun9ao seria 

determinada a partir dos usos que fizessem do mecanisme. As discuss5es acerca da fotografia enquanto 

expressao estetica estava Ionge das praticas cientificas, e assim, os pesquisadores enfatizariam a 

veracidade, bern como a represent~ao fiel da vida exterior. Aliada a esta conoeP9ao, estava a cren9a no 

fazer, ver e entender as imagens fotograficas (Jacknis 1984). 

Para Boas, os filmes e os negatives eram bons como fonte etnogrcifica, portanto os registros 

ofereoeriam ao pesquisador conteUdos descritivos que seriam analisados posteriormente e somados aos 

temas te6ricos. 

24 Franz Boas foi a Baffinland no Artico realizar estudos geograficos, sua primeira formacao. Estava interessado em 
compreender a percepc1io esquim6 acerca do meio ambiente. 
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Apesar da etnografia parecer urn detalhamento simples da culture, segundo o autor, a descrigao que 

se da a partir dos temas te6ricos, acaba por determinar a ordem e a estrutura do trabalho, promovendo 

tambem comentarios analfiicos dos fates sociais que contem (Jacknis 1984). 

Apesar do esfo~ de Boas, em procurer remover o atestado menor da fotografia nos trabalhos 

antropol6gicos e tambem por ter a camera como urn instrumento de gravacao cientifica, a imagern fotogrcifica 

seria como window-dressing 25 por Iongo tempo. 

Ira Jacknis 26, antrop61ogo norte-americana, coloca que a escrita tambem traz algum problema, pais 

em trabalhos de ordem antropol6gica onde o pesquisador procure traduzir a culture do outre acaba o fazendo 

por meio da sua propria linguagem. Ha preocupac;ao em abler uma proximidade com a cultura estudada, 

mas, de qualquer forma, a palavra, formulada por uma culture distants e diferente da analisada, comporta..se 

como uma representagao da realidade. 

A dificuldade reside aqui, contudo parece nao mais ser objeto de discussao e crftica, uma vez que a 

escrita e seu complexo vocabulario fora eleito como forma racional e, portanto, objetiva de transmitir 

conhecimento. Com o tempo tomou-se sin6nimo de credibilidade. 

"The ethnographer is a kind of "culture broker" ou "marginal man"- shuWng between two cultures, by tradition 

making them comprehensible to us, and, more recenthy, recycling his or her efforts back into the native 

culture" (Jacknis 1984: 03) 21. 

Boas captou algumas imagens da culture eskimo, entretanto quando resolveu estudar os kwakiutl 

exigiu a presenca de urn fot6grafo prolissional. Parece que a "parafiemalia fotogralica", que compreendia 

tambem as limitar;Oes tecnol6gicas da epoca, o impediria de se movimentar com maier rapidez em Fort 

Rupert, Viloria, Columbia Britanica 2s, uma vez que coletaria nao so a culture material - artefalos e 

artesanatos -, como tambem, historias, musicas, expressaes linguisticas, vocabularios, entre outros. 

Oregon Collumbus Hastings, fot6grafo prolissional com experiencia adquirida em estudios 

comerciais, o seguiu no trabalho com os kwakiutl fazendo uma satisfaloria documentagao cientifica a partir de 

"0 termo ilustra!(ao e a melhor tradu!(ao para a expressao window-dressing. 
" Ira Jacknis, antrop61ogo norte-americana, desenvolve junto a Universidade de Chicago pesquisas acerca da 
produ!(ao fotogratica de Franz Boas. E neste contexto descobriu George Hunt urn kwakiutl fot6grafo. 
v ·o etn6grafo e urn tipo de "trocador/cambista de cultura" ou "urn homem marginal" - entre duas cutturas, fazendo o 
tradicional compreensivel para n6s, e, mais recentemente, reciclando os seus ou os esfor!(os dela junto a cultura nativa" 
(tradu!(iiO livre). 
28 A Columbia Britanica e urn estado canadense e a cidade de Vit6ria encontra-se entre o Canada e os Estados Unidos. 
Oskwakiutl viviam naquela regiiio entre os dois paises. 
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1894 29. Estabeleceram assim urn trabalho conjunto: Boas selecionava os assuntos e Hastings tratava da luz 

e da composi~o. 

Franz Boas chegou a criar urn metodo: o photo-elicitation 30 que consistia em mostrar fotografias aos 

natives como forma de identificar a iconografia e encontrar as propriedades e os usos dos conteudos ali 

expostos (Jacknis 1984). Entretanto, nao obteve muitos resultados. 

Apesar do fot6grafo contratado, Boas tambem sacava algumas fotografias. A arquitetura e os 

monumentos eram os seus assuntos preferidos. E a empregou tambem em estudos antropometricos. Alem 

de coletar cranios e esqueletos, a fotografia tambem serviu ao estudo do homem ffsico. As poses - corpo 

inteiro (necessaria para a medi~o da altura), perfil, a vista frontal eo three-quarters view (observa-se o rosto 

tridimensionalmente: meio, perfil e meiolfrente) - foram aplicadas aos kwakiutl, o que denominaram por 

physical anthropology research. 

lndependente dos objetos coletados e objetivos etnol6gicos, era presente em Boas a preocupa~ 

com rela~ a introd~ de uma equipe no campo de trabalho, mesmo sendo apenas ele e o fot6grafo, no 

caso da pesquisa em Fort Rupert, e de urn equipamento no mfnimo estranho a aldeia com moradores que, a 

principio, estavam recluses das sociedades industriais americanas e canadenses. 

'The kwakiutlwere afraid of the camera, thinking it was a gun"(Jacknis 1984: 13) 31. 

Entretanto, os natives - os kwakiutl - expressaram certa curiosidade e, com o passar do tempo e a 

constante presen<;:a de Boas e das cameras, aceitaram as visitas longas e frequentes. 

Seguindo a tradi~o etnografica norte-americana, urn dos primeiros estudiosos da culture material, 

Boas treinaria alguns natives para coletar informag(ies acerca de todas as instancias da vida social. Entre 

eles, destacaria-se George Hunt (1854-1933). 

Hunt aprendeu a falar ingles com seu pai que nao era indio, contudo foi educado segundo as 

tradi¢es cuHurais de sua mae e mais tarde casaria-se com uma mulher kwakiutl. E Ia em Fort Rupert 

participaria de potlatches, rituais e tomaria-se xama. 0 que nao o impediu de trabalhar como interprete da 

lingua kwakiutl para pesquisadores e orgaos publicos. 

29 Hastings usava cameras comchapas de vidro grandes e lentes grande-angulares e teleobjetivas (Jacknis 1984). 
30 Na decada de 60, John Collier Jr. recuperaria o metoda - mostrar fotografias -, como uma fonma de 'abrir a lata" ou 
seja de obter maiores informacaes acerca do que se pesquisa a partir do proprio pesquisado. 
" 'Os kwakiuti tinham receio da camera, pensavam que era uma anma" (traducao livre). 
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A partir de 1894, tomarta-se um assistente vital, tendosido instruido por Boas a escrever textos em 

seu pr6prio idioma. Hunt coletaria inumeros objetos da sua cultura material, bem como seguiria fazendo 

anota¢es descritivas de todos e quaisquer accntecimentos: cerirn6nia e cotidiano. lnicialmente, s6 

descrevia-os ate que passou a interrogar-se acerca do usc da camera fotogranca. lniciaria-se assim uma 

correspondencia intense entre Boas e Hunt, por quatro decades, ate a sua morte. 

"for lots of this things is Done and I cant Explain it" (Jacknis 1984: 08) 32. 

Assim, recorreu a um fot6grafo profissional para aprender a usar as cameras e os negatives de 

vidro. Hunt pensava que uma vez fotografando nao precisarta explicar e descrever os aspectos cunurais Ia 

gravados, mesmo porque, segundo ele, nao poderia justificar tude. 

George Hunt parece ser o primeiro native a usar em seu trabalho etnogra1ico uma camera fotografica. 

Apesar do entusiasmo de Boas com rel(l900 a fotografia, a iniciativa em usa-la partiu de Hunt que 

dedicou grande parte do trabalho etnografico a captar a confec900 das canoes e de diferentes artefatos, as 

mascaras, os vestuartos, as cerimonias potlatches, os totens, mas essecialmente, os lugares de encontros 

mitol6gicos, os rituais xamanisticos e sagrados, uma vez que era xama. Ainda fez varies retratos dos 

homens importantes das cerim6nias. Em nenhum memento parece terse preocupado em registrar tipos 

humanos apropriados para a Antropologia Fisica. 

Parece haver uma diferenc;a acentuada entre as fotografias de 0. C. Hastings e G. Hunt. Enquanto 

o primeiro limHaria-se aos aspectos cunurais aparentes e diretos, Hunt unrapassaria estes limites e lanc;:aria a 

sua influencia de xama para registrar cenas rituals, talvez proibidas aos estrangeiros da cultura kwakiutl. 

Alem disso, nota-se nas fotografias de Hunt a sua sensibilidade para com as categortas nativas como marca 

de distinc;:ao cultural. Hasting dedicaria-se quase que exclusivamente aos retratos 33, enquanto Hunt as cenas 

fortes de transe nos rituals sagrados (Jacknis 1992)34• 

George Hunt, paralelamente ao trabalho com Boas, tambem fez assistencia a Edward S. Curtis. Foi 

um informante que alem de estabelacer um dialogo entre o fot6grafo e a sua comunidade, tambem atuou como 

protagonista- Hunte sua familia- nos filmes produzidos. Contudo, como ali s6 havia o interesse estetico das 

"'Muitas coisas sao feitas e eu nao posso explica-las· (tradu9ao livre). 
33 Soma-se 168 fotografias, sendo 91 de tipos ftsicos (Jacknis 1984\). 
34 Grande parte do trabalho fotografico de Hasting, Hunte de todos os outros assistentes de Franz Boas encontra-se no 
American Museum of Natural History, urn dos mantenedores das pesquisas do antrop61ogo. Vale lembrar que G. Hunt 
tambem colaborou com a forma9ao de varios museus americanos, entre eles o Museum of the American Indian. 
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imagens e nao etnogrcifico, como afinnaria em uma carta a Boas, Hunt logo desistiu de Curtis. (Jacknis 

1992). 

George Hunt produziu uma verdadeira documentac;ao etnogrcifica que ainda esta para ser identificada 

e reconhecida. Em resposta as cartas enviadas a Boas, o antrop61ogo fez o comentario: 

'Early in his career Hunt realized the vital role of the phonograph and camera in preserving what the written 

word could not• (Jacknis 1992: 146) 35. 

Apesar de varias publicagOes apresentarem as fotografias de Hunt, o seu nome nao fora creditado a 

elas. Parece que o cuidado que este fot6grafo disp6s as imagens - identificac8o do tipo de cerimonia, o 

estagio, a a<;:ao, os participantes e o Iugar- nao foi confiado a ele. 

Hunt fotografou a sua culture e a sua pr6pria hist6ria, talvez receasse o desaparecimento do povo 

Kwakiutl. 

Por volta de 1900, Franz Boas passou a priorizar menos as fotografias, que ja estavam sendo 

sacadas por Hunt, em vista do seu crescente interesse pelo materiallinguistico coletado e, posterionnente, 

pelas organiza9(les sociais e elaboracao de textos metodol6gicos, mesmo porque o seu maier projeto 

imagetico nas montanhas canadenses, em Fort Rupert e Alert Bay, na Columbia Britanica, foi realizado 

algum tempo antes, onde ele gravou com uma camera de cinema e outra fotografica sequencias tecnicas, 

dan~, rituais, paisagens, pessoas, totens, cenas de ruas, entre outros. Nao signif~cava que Boas estaria 

descartando as imagens, ao contrario, os conteUdos etnogrcificos ali contidos, e, essencialmente, os rituais 

xamanisticos captados exclusivamente por Hunt, que continuaria enviando pictures, enriqueceriam a analise 

antropo16gica. Estas imagens traduzidas em infonna9(ies etnograficas foram referencias as teorias de Boas. 

Apesar das fotografias aparecerem nas publicaqaes The Social Organization and Secret Societeis of 

Kwakiutl" (1897) e The Kwakiutl of Vancouver Island (1909), e em comunicagOes e seminaries 36, nao 

constam em outras edic;aes. Mesmo nestas publica9(ies, as fotografias de 1894 nao estao no corpo do texto, 

mas no fonnato suplemento ao livro. 

" 'Hunt desempenhou urn papel vital com o fon6grafo e a camera, preservando assim o que a palavra escrtta nao 
poderia tazer' (traduvao livre). 
"'Ala meeting of the New York Academy of Sciences in 1889, Boas exhibited several photographs of Northwest Coast 
natives depicting the physical features he was explaining' (Jacknis 1984: 31 ). Traduvao livre: 'No Encontro da New York 
Academy of Sciences em 1889, Boas mostrou diversas fotografias dos natives da costa noroeste revelando assim os 
aspectos fisicos que ele explanava". 
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t certo que Franz Boas colaborou ativamente com a form~o de cola;Oes de "fotografias 

antropol6gicas' nos museus amelicanos, como tamoom tomaram-se referencias aos trabalhos te6ricos e 

metodol6gicos do estudioso, e agora, como acervo podem voltar a ser analisadas em outros 

empreendimentos academicos, pois as imagens fotograficas quando cliadas ganham vida pr6plia. 

Folheando a L'Ethnographie (1991: 41) 37, deparamo-nos com o retrato de Bronislaw Malinowski 

( 1884-1942). 0 antrop61ogo polones estava Ia olhando atentamente para um trobliandes e, por certo, tamoom 

sendo observado por tantos outros nativos. 

A fotografia, um auto retrato, marca a estada do estudioso nas llhas T robliand, um arquipelago da 

Nova Guine, o campo de trabalho onde esteve por varias vezes durante os anos dez. 

Malinowski deixou a lnglaterra, onde vivia, para estudar os trobliandeses: um povo nativo que 

habitava varias ilhas ao sui do Pacifico. Se Franz Boas trocalia os esquim6s pelos indios norte-amelicanos, 

Malinowski optalia por pesquisar um povo totalmente desconhecido e/ou s6 visto a distancia pelos militares 

blitanicos nas paragens malinhas. 

Malinowski deixaria o "mundo civilizado" para penetrar com sua Ia fundada "observagao 

participante" num outro universo social. 0 antrop61ogo defenderia a ideia de que para conhecer o outro era 

necessalio despir-se de todos os valores adquilidos culturalmente, colocando a condigao do aprendizado da 

lingua, o idioma, a ponto de "pensar e sentir" como os nativos estudados. 

"A observar;ao participativa, transcrita em textos monograficos, aprendia a alma de uma pessoa" 

(Pinney 1996: 39). 

0 antrop61ogo partiu munido com "papeis e penas" para descrever em profundidade os detalhes de 

todos os aspectos da vida trobliandesa e tamoom, talvez contraliadamente, levou consigo alguns 

equipamentos de fotografia: uma Graflex e outra Zeiss Kodak Anasugmat, filmes e placas de vidro. Contudo, 

durante a sua permanencia entre os trobliandeses nao praticou a fotografia espontaneamente. Muitas vezes 

as cameras, companhias assiduas, representaliam um certo estorvo as andangas de Malinowski no campo 

de trabalho. 

37 L'Ethnographie. Numero Special. Ethnographie et Photographie. Paris: Societe d'Ethnographie, Tome LXXXVII, v. 1, n. 
109, 1991. 

95 



Tal dificuldade o impediu de exercit8-la tao bern quanto o fez com as palavras. E certo que o 

antrcp61ogo formou-se na tradit;ao academica da escrita e seu projeto versaria sobre a "organizagao social", 

portanto a visualidade estaria Ionge das suas expectativas. 

"Malinowski nao e um amante da fotografia" (Samain 1995: 24). 

Entretanto, de certa forma, Malinowski pensou a fotografia. Foi frequente a preocupac;ao sobre o que 

deveria fotografar e por vezes fez anota¢es das situag6es e objetos para serem registrados, e assim 

planejaria as suas imagens paralelamente as precisas descri¢es etnograficas. 

E importante notar que em seu trabalho a fotografia adquiriu certa independencia com relagao nao s6 

ao texto publicado, mas tambem na forma com que desenvolveu a sua pesquisa em campo e, 

oonsequentemente, no seu jeito de captar imagens. 

Em Malinowski, nao encontraremos o sentido de 'etnografia do resgate" e nem tampouoo urn 

material produzido para ser analisado posteriormente. E muito menos, a fotografia substituindo o cademo de 

campo. 

As fotografias da cuitura trobriandesa foram publicadas nas tres edi¢es que seguiram a sua 

pesquisa de campo: Argonautas do Pacifico Ocidental (1922), a celebre monografia etnografica, A vida 

sexual dos se/vagens ( 1929) e Jardins de Coral ( 1935), os dois trabalhos etnol6gicos do autor. E segundo 

Etienne Samain (1995), nenhuma imagem foi publicada duas vezes, isto e, todas as obras apresentam 

fotografias originais. 

A qui, esta a autonomia da sua fotografia que revelara "intuitivamente" quando elaborou uma leitura 

triangular: texto, fotografia, !agenda. Nestas obras publicadas, estas diferentes estruturas acabaram sendo 

refef'Emcias umas as outras, de forma que, o texto nao perde a imagem, que por sua vez nao desvincula-se 

da legenda, e, esta refere-se ao texto e, portanto, volta-sa a ele, fechando assim os pontos da figura 

geometrica, pensada nesta ocasiao abstratamente. 

Apesar de oonsiderar a fotografia oomo uma tecnica de registrc do aparente e da superficialidade, 

Malinowski percorreu as llhas Trobriand captando cenas ootidianas e cerimoniais "previamente escritas", 

uma vez que o autor oomentava o que poderia e deveria ser fotografado (Edwards 1992). 
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A publicavao brasileira dos Argonautas do Pacifico Ocidental 38 abra o conjunto de "llustragao e 

Mapas mencionados no texto", conforme o titulo, com a imagem que mostra a cerim6nia Kula 39. E logo traz 

um mapa com as varias ilhas que comp6em o arquipelago da Nova Guine. Seguindo, sao e:xibidas vistas 

das casas e do abrigo das canoas no percurso e a partir do mar. Os trobriandeses sao vistos s6s e em 

grupos por entre as cabanas. Observa-se que a agua e fundamental: homens, mulheras e criangas 

participam das atfvidades que comegam e temninam na prala. 

As imagens sao intercaladas com cenas gerais e particularas. Por exemplo, uma fotografia traz as 

casas e as pessoas sentadas nas portas e nas ruas, em outra Malinowski faz um ratralo onde ve-se de perto 

a fisionomia, neste caso, dos homens trobriandeses. Em seguida, aparace o ratralo de uma mulher, cuja 

legenda a identifica como solteira, e nas outras, agora um grupo de adolescentes, e enfatizado os adomos 

corporais que trazem no corpo e, especialmente, na face. Novamente, um grupo de homens aparace 

dangando (raydebu) paramentados com diademas e enfeites manuais. Entre esta e a fotogralia de diferentes 

braceletes, M a de uma familia tipica: pai, mae e filhos. 

Vale ver as fotografias atentamente. Nas cenas das canoas podemos visualizar a aventura do 

antrop61ogo, pois para conseguir tal angulo de visao era necessario estar em outra canoa no meio do mar 40. 

E assim, entre mapas, ratratos, adomos, rituais, o leiter tem a oportunidade de peroeber aquele que 

foi o povo trobriand~. 

Se num memento parace ter odiado a fotogralia, em outro Malinowski lamentaria nao ter se dedicado 

mais a ela. 

"Tratei a fotografia como se fosse uma atividade secundaria, uma maneira -de certo modo menor- de 

agrupar "testemunhos~ "provas", "evidencias". Foi um seno erro da minha parte, escreveu Malinowski" 

(Samain 1995: 33). 

Mesmo raconhecendo talvez um problema cometido, Malinowski parace nao ter langado a imagem 

fotografica como simples ilustragao. Ao contrario, abriu espai{O no seu rico texto, tanto o monografico quanto o 

38 Malinowski, Bronislaw Kasper. Argonautas do Pacifico Ocidental: urn relato do empreendimento e da aventura dos 
nativos nos arguipelagos da Nova Guine melanesia. Prefacio de Sir James George Frazer. Tradu,:ao de Anton P. Carr e 
Ugia Aparecida Cardieri Mendon,:a. Revista por Eunice Ribeiro Durham. 3' ed. Sao Paulo: Abril Cultural, 1984. (Os 
pensadores). 
39 E importante saber que a edi,:ao inglesa e original dos Argonautas do Pacifico Ocidental de 1922 traz o conjunto de 
fotografias no interior do corpo do texto, enquanto a brasileira o coloca no fim do livro como urn apendice. 
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etnol6gico, as fotografias. E legitima a sensagao, ao estabelecer urn gancho a partir da legenda elaborada, 

que alem de canter urn titulo, traz urn comentartio que acaba tomando a fotografia nao s6 uma referencia, mas 

parte da etnografia, enfim do trabalho. 

Bronislaw Malinowski pertenceu a geragao da esclita que sem esquecer o projeto cientifico das 

ciencias humanas, particularmente da antropologia, enfatizaria assim a observa9ilo, a classificagao e o 

registro. Tanto e que o antrop61ogo definiria a forma de ver- a observa<;ao direta e participante na pesquisa de 

campo 41 - e elaborou praticamente a segunda teoria antropol6gica aceita - o funcionalismo -, atraves da qual 

captaria com maestria os aspectos cutturais que definiriam e diferenciariam os Trobriandeses. 

Malinowski, praticamente ap6s a experiencia diferenciada de Franz Boas, relangaria a fotografia no 

trabalho de campo. A imagem fotografica agora assumiria na antropologia uma posigao diferente das 

fotografias de viagens. Mesmo porque o estar Ionge de cas a, num Iugar quase "remota", oposto a sociedade 

do etn6grafo, teria urn sentido diverse: assimilar a culture do outre. A disciplina assim imporia uma relagilo 

entre o texto e a fotografia no "discurso antropol6gico" (Samain 1995). 

Nesta perspectiva, encontramos a antrop61oga Margaret Mead que junto a Gregory Bateson 

langaram The Balinese Character: A Photographic Analysis (1942), uma publicagilo precursora e tamoom 

polemica no universe academico, fruto do trabalho conjunto destes pesquisadores em Bali, uma das ilhas da 

Indonesia no Oceano fndico. 

Mead e Bateson estavam interessados em estudar a culture, o objeto da antropologia, entretanto 

diferentemente de Boas e Malinowski, a partir de elementos relacionados diretamente a psicologia. Neste 

ethos considerariam o comportamento, o temperamento, o genera, os gestos, enfim o eidos para a 

identifica<;ao da personalidade do povo balines. Assim, a culture e a personalidade tomaram-se os aspectos 

essenciais no trabalho destes antrop61ogos 42. 

40 Segundo Etienne Samain, Malinowski em sua "aventura fotografica" contou com o auxilio de Billy Hancok, fot6grafo 
profissional (Samain 1995). 
41 Tanto Franz Boas como Bronislaw Malinowski estabeleceriam o trabalho de campo como prauca central da pesquisa 
antropol6gica. 
42 Margaret Mead (1901-1977) e Gregory Bateson (1904-1980), talvez, tenham sido os pioneiros na aproxima9iio entre 
a antropologia e a psicologia- a antropologia psicol6gica. E um estudo que esta para ser realizado, visto, infelizmeme, o 
desconhecimento dos trabalhos de Bateson por parte dos antrop61ogos. Depois da sua experi£mcia em Bali parece ter 
se voHado completamente a psiquiatria e psicanatise onde e mais do que uma referencia te6rica. E tambem, porque a 
psicanalise nao constitui base as preocupa9oes dos antrop61ogos. 
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"Estavam ambos preocupados com os estudos da culture como um sistema de conhecimento e 

comportamento e, simultaneamente, como uma expressao de experiencia pessoa/ e de personalidade' 

(Becker 1996: 137) 

Os estudiosos que tinham olema- culture e personalidade- como norte dos seus trabalhos estavam 

insatisfeitos com os resu~ados das pesquisas anteriores. A epoca, Mead colecionava algumas inform895es 

sobre Bali que segundo alguns ocidentais - artistas, intelectuais e_ turistas - representava uma explosao e 

paraiso cultural, ainda pouco estudado. A culture balinesa, livre de influencias extemas, ofereceria aos 

pesquisadores materia-prima original para futures analises. 

Na bagagem, o casallevaria cademos de anotagiSes e cameras de fotografar e filmar: as novas 

tecnicas etnograficas que inspiraram Mead desde quando fora aluna de Franz Boas. 

Os modeios metodol6gicos que tratavam a imagem filmica e a fotografica - o como fazer -

praticamente inexistiam, apesar dos trabalhos de Boas, Malinowski e Flaherty 43. Vis to isto, Mead e Bateson 

inventariam e/ou descobririam a forma mais adequada de integrar a tecnica e o material visual no percurso e 

nos resuttados da pesquisa. As imagens - fixa e em movimento - seriam integradas aos estudos da cuttura 

como instrumentos de registro do comportamento cotidiano e cerimonial, com vistas a captar certos tra\X)S 

psicol6gicos e recuperar alguns aspectos e padr5es culturais, pois, segundo a autora, a fotografia, por 

exemplo, preserva objetivamente os conteUdos registrados e revelados. 

Entre 1936 e 1939, Meade Bateson realizariam uma profunda analise da culture balinesa trabalhando 

juntos: enquanto a pesquisadora anotava, ele filmava ou fotografava. Em cada imagem seria identificada a 

"0 filme Nanook of the North de Robert Flaherty em 1922 ganharia visibilidade internacional. E e considerado junto a 
Dziga Vertov, cineasta russo, com o seu Um Homem com uma C!lmera, urn marco na Hist6ria do Filme Etnogratico e 
Documentario, respectivamente. A hist6ria do filme etnogratico desenvolveu-se paralelamente a fotografia. Flaherty, com 
o seu processo de filme de reconslituigao, tornou-se urn icone deste tipo de narrativa, influenciando tanto os cineastas 
europeus, quanto os americanos envolvidos em trabalhos antropol6gicos. Jean Rouch, por exemplo, o pai do cine
verite, apesar de viver ao lado de realizadores do porte de Godard e Rosellini, assumiu a influencia de Nanook of the 
North em seus filmes em Africa, principalmente no que lange a cllmera participativa no campo de pesquisa e filmagem 
(Colleyn 1995). Tal qual a fotografia, o cinema foi pensado, e ainda e, como tecnica de registro absoluto, tambem para 
alem da exploragao - no inquerito etnogrilfico -, alcangando assim a exposigao, conforme a metodologia de Claudine 
De France referente a antropologia fflmica, dimensionando a figura do etn61ogo cineasta. Do outro lado do Aftantico, 
nos EUA, o cinema tambem seduziria os pesquisadores laurence K. Marshall, Robert Gardner, Timothy Asch, que 
envolveram-se intensamente com produgoes filrnicas etnogrilficas (Heider 1995). No Brasil, as experiencias de Major 
luis Thomaz Reis, na decada de 1 0, remonta as primeiras imagens fflmicas no interior do pais quando das expedigoes 
de Rondon e do contato cometnias indigenas. Em Angola, vamosencontrar Ruy Duarte de Carvalho que problematiza a 
antropologia filmica e a traz para o cenario politico da reconstitui9ao da mem6ria e da identidade daquele pais recem 
libertado do poderio colonialista portugues. A produr;ao de Nelisita busca a alma do povo angolano (Carvalho 1984). 
Atualmente, a discussao acerca da tecnologia nas pesquisas antropol6gicas continua, especialmente, com a introdugao 
do videc, urn recurso audiovisual economicamente mais viavel. Ver MONT -MOR, Patricia; PARENTE, Jose lnilcio. Cinema 
e Antropologia. Horizontes e Caminhos da Antropologia Visual. Rio de Janeiro: Interior Produyaes, 1994. 
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pessoa, bem como o que fazia e falava. E assim o material era reunido e analisado durante o pr6prio 

desenvolvimento da pesquisa (Becker 1996). 

Podemos perceber que a coleta das infonma9(ies, bem como o registro das imagens resultavam de 

um constants dialogo entre os estudiosos e da observagao intensa de Mead que, por vezes, determinaria o 

que Bateson captaria com as suas maquinas e lentes. 

A equipe de pesquisa no campo de trabalho foi formada basicamente por Mead e Bateson, e com a 

colaboragao de um interprets balines, seguindo o modelo iniciado por Boas entre os Kwakiutl 44. Contudo, 

Bali tamoom receberia outros pesquisadores e estes estabeleceriam uma constants troca de dados e 

informa9(ies, o que fazia Mead e Bateson sentirem-se em casa, mesmo estando a milhares de qui!Ometros 

dos Estados Unidos. 

Apesar de Bateson atuar como fot6grafo e cineasta, especi1icamente cameraman, nao esqueceria a 

investigagao acerca da personalidade e da cultura. E Mead, entre todos os aspectos do povo balines, 

debruc;aria-se atentamente ao desenvolvimento da crianga, as rela9(les afetivas entre maes e filhos, a 

dinamica materna, ao transe e tambem aos aspectos relatives a esquizofrenia 45, interagindo ativamente com 

a comunidade balinesa. 

Nesta "invengao metodol6gica", Mead e Bateson criaram o running field notes, um metodo que 

descreveria cronologicamente todas as observa9(ies e nanrativas paralelamente as fotografias e/ou o filme. 

Para cada foto e/ou sequencia filmica, os pesquisadores, particularmente Mead, descreveriam a ocasiao 

relatando tambem todos os aspectos registrados ou nao pelas peliculas. E o film elicitation, a exibigao das 

sequencias filmicas para os nativos. Neste momento, Mead anotaria as eventuais rea9(ies e os comentarios 

dos Balineses a partir da projegao das imagens 46. 

Mead tambem lanc;aria um metodo de indugao das agoes das pessoas, segundo uma perspectiva 

psicol6gica. A partir dai, coletaria informa9(ies, especialmente nos transes. 

44 Em alguns momentos, Mead trocou inform~aes acerca do trabalho com outros pesquisadores que lambem estavam 
em Bali, entre eles, destaca-se Jane Belo, ex-aluna da antrop61oga que realizou pesquisa com os balineses tendo 
publicado "Trance in Bali" em 1960, segundo Ira Jacknis (1988). E ainda iniciaria uma intensa correspondimcia 
enviando e recebendo cartas. Consta que foi publicado em franc~s urn volume que contem exclusivamente as cartas de 
Margaret Mead. 
45 Os patrocinadores dos estudiosos no campo de pesquisa foram o American Museam of Natural History e o Committee 
for the Study of Dementia Praecox, isto e, estudos da esquizofrenia, entre outros (Jacknis 1988). 
46 Este metodo Can-Opener diz-se que funciona como urn abridor de latas. Na pesquisa, parece reativar a mem6ria dos 
pesquisados, trazendo assim aspec1os subjetivos, esquecidos no inconsciente ou guardados a 'sete chaves' e 
fundamentals a analise antropol6gica. Atualmente, muitos trabalhos recorrem a esta aplicagao nas investig~aes junto 
aos povos estudados. 

100 



Seguindo a tradic;ao da observac;ao participante no campo de trabalho, isla e, pesquisadores 

convivendo com as nativos, apesar de Mead e Bateson mais observarem do que participarem das 

atividades, como Winkin (1998) 47 affrmaria: "um trabalho de imersao discreto", as balineses logo 

acostumaram-se com os equipamentos e as abordagens da dupla. No dia-a-dia, as balineses nao se 

incomodavam com as cameras e nem com as pedidos dos pesquisadores. 

Varias vezes foram "encomendados" aos nativos alguns rituais, especialmente, as danc;as. Por 

exemplo, no filme Trance and Dance in BaH ( captado em 1937), a cerimania que habitualmente aconteceria a 

none foi realizada a luz do dia, a pedido de Mead e Bateson, uma vez que as pesquisadores contavam com 

as dificuldades tecnicas de iluminac;ao. Nesta ocasiao, as mulheres velhas foram substttuidas pelas jovens: 

as netas representavam as suas avos. 

Entretanto, estas situac;Oes foram identiffcadas par Bateson que tambem indicara as fotografias em 

que as sujeitos posaram propositalmente, bern como as cenas induzidas. Os pesquisadores acreditavam 

que, este ultimo recurso, quase artificial, Ionge da espontaneidade, nao afetaria de fato as futuras analises. 

Gregory Batesen trabalharia com o maximo de objetividade e honestidade passive!, construindo assim urn 

documento etnografico e nao ficcional. 

Mead, alem de tersido influenciada par Boas, assistia criticamente urn momenta hist6rico nao s6 no 

seu pais, como extemamente a ele, que promovia em nome do "progresso" a explorat;ao dos povos 

aut6ctones em diferentes areas. Acreditava que logo esta politica capitalista chegaria a Bali e, 

consequentemente, a cultura balinesa nao resistiria ao ataque do 'desenvolvimento". Desta forma, tudo 

deveria ser registrado par meio da tecnologia, isto e, do cinema e da fotografia, para que as diferentes etnias 

nao fossem esquecidas e pudessem constituir no futuro objetos de estudos para outros pesquisadores, 

mesmo que atraves de urn arquivo 48. 

Assim, Margaret Mead lanc;aria uma forma de pesquisa, quase desesperada, a "etnograffa de 

resgate" que defenderia, especialmente, no IX Congresso de Ciencias Antropol6gicas e Etnol6gicas em 

1973 49. 

47 Balinese Character (1942): o surgimento da Antropologia Visual, semimirio apresentado pelo Prof. Dr. Yves Winkin 
(Universidade de Liege-Belgica) no Institute de Artes/Programa de P6s-Graduagao em Multimeios da UNICAMP, 
Campinas, em agosto de 1998. 
"' Para Margaret Mead, a antropologia norte-americana deveria assumir a responsabilidade em criar um grande 
arquivo de imagens (fotograticas e filmicas), para tanto preservar as representagees das cutturas extintas, quanto como 
foote de dados para futures projetos academicos, humanisticos, etc. (Mead 1975). 
49 MEAD, Margaret Visual Anthropology in a Discipline of Words. In: Principles of Visual Anthropology. Paul Hockings. 
New York: The Hague: Mouton, 1975. 
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" ... estao desaparecendo comportamentos preciosos, absolutamente insubstituiveis e definitivamente 

irreprodutiveis, enquanto os departamentos de antropologia continuam a mandar em campo, operadores sem 

nada, a/em de urn lapis, urn cademinho de anota¢es e talvez a/gum teste ou question8rio, chamados 

tambern de "instrumentos" (Mead 1975: 02). 

Esta etnografia de resgate seria urn metodo, ultimo inclusive, em preservar e conservar, mesmo que 

sob peliculas filmicas, uma culture em extinvao. Os recursos tecnol6gicos aqui seriam usados a favor da 

diversidade cultural. Entretanto, segundo Mead, os pesquisadores deveriam recorrer aos meios tecnicos, 

quase substituindo o cademo de campo pelas peliculas, tomando assim a observa<;:ao a ferramenta essencial 

e colocando a memoria dos infonnantes como urn segundo recurso, e nao mais (mico como nas pesquisas 

tradicionais, porexemplo em Claude Levi-Strauss so. Aqui, a etnografia nao dependeria exclusivamente da 

palavra, mas, alem dela, dos registros visuais e sonoros no trabalho de campo. 

Tanto a fotografia quanto o cinema recuperariam atraves da tecnica imagetica etnias em 

desaparecimento. Estes audiovisuais tomariam-se, e assim foram pensados por Mead, testemunhos de uma 

epoca. 

Apesar dos pesquisadores, aqui Mead e Bateson, especfficamente, tratarem a camera, tanto 

fotografica quanto cinematogrclfica, como instrumento no desenvolvimento da pesquisa em Bali, acabaram 

criando urn contexte no qual as anota<;:Oes escritas, as fotografias e os filmes eram realizados 

simuttaneamente, descartando a ideia ilustrativa, especialmente, da imagem fotogrclfica. As fotografias e as 

sequencias filmicas foram tratadas como matertais tanto de exploravao - donde subtrai-se infonn~ -, 

quanto de exposi<;:ao que aliados a analise aparece como produto do trabalho. 

Parecem ter acreditado que quanto maior o numero de imagens, maior a possibilidade em entender, 

analisar e teorizar acerca de urn problema e/ou tra<;:o etnico. Para isso, foram sacadas 25.000 fotografias 51 e 

filmados 22.000 metros de pelicula entre dan<;:as, transes, gestos, nascimentos, mortes, casamentos, 

doen<;:as, a contecvao da culture material, enfim, tanto o cotidiano quanto os rttuais sagrados. 

0 que a prtncipio representou urn problema - como editar e apresentar o volume de fotografias e 

metros de filmes - gerou uma "inovavao experimental". Em Balinese Character: A Photographic Analysis 

(1942), foram selecionadas 759 imagens entre os 25.000 negativos. Estas fotografias foram divididas por 

50 Claude levi-Strauss (1908), antrop61ogo frances, trabalhou arduamente com as palavras, a linguagem verbal. No 
trabalho de campo, a conversa com os nativos e a observa~ao foram as principais fontes de inforrna~6es. Apesar das 
belas fotografias feitas no Brasil parece nao te~as tratado como objeto de analise. 
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assunto, estruturando assim conjuntos tematicos. E a cada um deles, somaram um texto introdut6rto, e para 

cada fotografia um outro textoAegenda desclitivo, elaborados a partir das anotag5es de Mead e das 

observag5es analfticas de Bateson. Formando assim a "prancha", isto e, uma abordagem entre palavras e 

imagens (Becker 1996). 

A obra constitui-se por duas introdug5es: a primeira, localiza o trabalho e faz algumas generalizag5es 

acarca da metodologia utilizada; a segunda, traz um texto quase monografico com o conteUdo das series 

fotograficas que comp6em cada lema. Ha ainda uma terceira parte, escrita por Bateson, sobre a tecnica 

fotografica: equiparnentos e filmes, bern como o dialogo estabelecldo entre a antrop61oga e o fot6grafo no 

percurso da pesquisa. E, por fim, as fotografias - a apresentavao das imagens seguem um padrao -, cad a foto 

faz parte de um grupo (conjunto) de seis e oito imagens, selecionadas por um lema. Anteriormente as 

legendas, ha um texto especifico aquele conjunto. Cada imagem tern uma legenda que alem de center 

alguma considera98o explicativa - Iugar do registro, data e hora - traz algum tipo de associavao com outras 

fotografias, apontando um trace cultural comum, por exemplo. 0 trabalho segue assim, finalizando-se com 

uma pequena nota etnogratica sobre Bali. 

"The plates were grouped into ten sections: Introductory, Spatial Orientation and Levels, Learning, Integration 

and Disintegration of the Body, Orifices of the Body, Autocosmic Play, Parents and Children, Siblings, 

Stages of Child Development and Rites of the Passage" (Jacknis 1988: 169). 

Longe de ilustra980, as fotografias aparecem como parte da narrativa e da informa98o que se quer 

transmitir. Em cern pranchas, Mead e Bateson exibiram valiosamente o esfoJ'90 etnografico em Bali nos anos 

antertores a Segunda Guerra Mundial52. 

51 Segundo Yves Winkin (1953), Bateson alem de fotografar tambem revelaria os negatives no pr6prio campo de 
trabalho. As peliculas filmicas eram enviadas aos Estados Unidos (Win kin 1998). 
"As sequencias filmicas tambem originaram filmes e por vezes foram usados como materiais para representar teorias, 
por exemplo, acerca dos rituais, em seminanos, congresses e aulas dos autores. Somam-se sete filmes editados ap6s a 
estada em Bali. 
A serie 'Character Formation in Different Cultures" (1951) procedeu: 
• Bathing Babies in Three Cuftures 
• Karba's First Years 
• First Days in the Life of a New Guinea Baby 
• T ranee and Dance in Bali. 
A Balinese Family (1952) 
Childhood Rivalry in Bali and New Guinea ( 1953) 
Learning to Dance in Bali (1979) 
E alem do Balinese Character: A Photographic Analysis (1942), Mead publicou junto a Frances C. Macgregor, fot6grafo e 
antrop61ogo: Growth and Culture: A Photographic Study of Balinese Childhood (1951). 
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Niio e preciso dizer que Mead foi uma grande entusiasta dos meios audiovisuais em pesquisas 

antropol6gicas. Ate mesmo arriscarfamos afirmar que na area fotografica tambem foi inovadora e o trabalho de 

Gregory Bateson, segundo Becker, compara-se ao do Henri Cartier-Bresson. 

"A fotografia de Bateson tern a forqa visual e a complexidade que associamos aos melhores trabalhos em 

fotografia de arte: a composiqao percorre as faces, o trabalho visual complementa o trabalho dos dedos das 

mulheres envolvidos nos cabelos umas das outras"(Becker 1996: 138). 

N um outro momento, Mead e Bateson revelariam que algumas fotografias receberam um tratamento 

especial, mais especificamente, urn sombreamento no processo de ampliaviio, visto a pretensao de 'verdade 

indexical' da imagem. Contudo, tal manipulacao nao afetaria ou acrescentaria algo a fotografia. Apenas 

quiseram re~r urn lra9Q qualquer a matriz, isto e, no negativo (Pinney 1996). 

Para a estudiosa, a objetividade tanto desejada pela antropologia e, especialmente, enquanto material 

etnografico, poderia confiar a fotografia e ao cinema este aspecto. Niio s6 a observa({iio, mas as tecnicas de 

registro da realidade tomariam-se para a antropologia ferramentas essenciais a reflexiio etnol6gica. 

Ainda, Margaret Mead frisaria que o exercicio seja do cinema e/ou da fotografia em prcjetos 

etnograficos niio implicaria necessariamente urn a constru({iio de 'obras de arte'. Segundo a antrop61oga, esta 

ideia fixa pertence a uma tradi({iio europeia (Mead 1975). 

Com este discurso, Mead parece se contradizer, pois a sua experiencia em Bali e, especialmente, 

na obra The BaDnese Character: A Photographic Analysis, a autora construiu uma narrativa tanto visual 

quanto escrita, extremamente original que se tambem niio e arte aproxima-se muito deste status, mesmo 

porque a imagem preserva o seu estatuto estetico apesar de circundada por palavras. 

Nos diriamos que o objetivo do pesquisador niio e lan({ar os recursos audiovisuais com o prcp6sito 

de fazer arte, mas reconhecer que tanto a fotografia quanto a imagem em movimento sao linguagens e quanto 

tal tern uma 'gramatica" e urn 'discurso' proprio. Nao poderemos procurar neles a linguagem escrita, pols 

assim estarfamos transformando-os em apenas tecnicas, ou num uso no minimo primario e pobre. 

Tanto Mead quanta Bateson ap6s a estada em Bali passaram um tempo consideravel analisando os materiais visuais e 
trabalhando sobre as informayOes e conteudos coletados em campo (Jacknis 1988: 170). 0s fllmes nao representarn 
registros de viagens e nem sao comerciais. Trazem os contextos sociais da cultura balinesa e acabam provocando o 
espirito critico do espectador sem necessariamente induzi-lo, segundo Winkin (1998). 
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Apesar de tudo, Margaret Mead parece ver o cinema e a fotografia como simples instrumentos que 

aliados as tecnicas tradicionais de pesquisa podem enriquecer a coleta de informag5es - um uso cientifico das 

peliculas- admitindo tambem que e melhoro cineasta eo etn61ogoserem a mesma pessoa (Mead 1975) 53. 

Contudo, o uso cientifico dos meios audiovisuais, precisamente na investig(l9Bo do homem social, 

incorre num equfvoco. A sedugao, num primeiro momenta, pela fotografia, especificamente, revela-se por sua 

capacidade em ser direta e por sua realidade aparente (Edwards 1996). Em meio a isso repousa uma falsa 

ideia. Ha uma diferenga entre registrar a realidade e um registro da realidade. Ha que se considerar, para de 

fato entender o conteudo exposto, as inteng5es hist6ricas e ideol6gicas do fot6grafo, por exemplo. Lembrando 

Sunsan Sontag tambem cttada por Edwards: 

"0 mundo fotografico encontra-se na mesma relaqao estritamente inexata com o mundo real, do mesmo 

modo que a fotografia estatica esta para o filme" (Edwards 1996: 16). 

A imagem contempla um paradoxa: e tanto do passado quanto do presente e, aqui, reside a defesa 

de Mead para com a criagao de arquivos fotografioos e filmioos. Se passado, saberemos o que foi, se 

presente, saberemos o que e. As etnias nunca estariam perdidas no tempo e no espago. Transformariam-se 

numa existencia constante e aprisionada, permttindo ao pesquisador o tempo necessaria para a sua analise. 

Na sua invengao e inovagao etnografica, Mead jamais descartaria a escrita como disse, certa vez, 

" ... a antropologia e uma disciplina de palavras ... " (Mead 1975), mas nao impede, como escreveu Samain 

(1993), de explorar a visualidade do homem e, portanto, das cu~uras. 

Nos anos 40, Margaret Mead e Gregory Bateson comungavam, de certa forma, com a vanguarda 

cultural da cidade de New York. Nao eram academioos no sentido mais estretto do tenmo e tal caracteristica 

os Ievana a marginalidade universitaria, entretanto uma "marginalidade criativa", segundo Winkin (1998). 

Eram muito modemos para a epoca. 

A principia, foram pouco entendidos, especialmente, ap6s a publicagao de Balinese Character: A 

Photographic Analysis. Nao era evidente o que estavam propondo: antropologia social, psicologia social, 

psicanalise, fotografias e mais sequencias fflmicas ainda nao editadas. 0 que queriam com todo aquele 

material etnografico? 

53 Na ocasiao do congresso ern 1973, depois tendo redigido o "paper", Mead esbocaria que o cinema enquanto 
instrumento de pesquisa etnografica apresenta os melhores rasultados por aliar imagens e sons, isto e, a linguagem 
visual e a sonora (audiovisual). 
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Win kin propiie a luz de Clifford Geertz, antrop61ogo culturalista norte-americana, uma desmontagem 

do trabalho de Batescn e Mead. 0 estudioso belga parte da hip6tese de que e necessaria saber o que esta 

atras do pensamento de urn autor, neste caso, dos autores. Para Winkin e inevitavel entrar na "cozinha". 

Tanto Mead quanta Batescn estavam interessados em estudar a cultura - o ethos, mas o pano de fundo, 

especialmente, para o ex-zo61ogo, era a comunicagao na relagao interpessoal. Para os estudiosos, a 

comunicar;ao, os aspectos emocionais, o temperamento e o carater sao assuntos inseridos e tambem 

determinados pela cultura, urn fenomeno social. Dar, a partir deste todo, achar aquila que, de fato, leva a 

formar;iio de uma "orquestra", onde cada urn participa, partilha, transmite e informa, os pressupostos 

definidores e basicos para qualquer comunicagao (Winkin 1998). 

"Este nao e um /ivro sabre os costumes balineses, mas sobre os balineses - sobre a maneira pela qual, 

como pessoas que vivem, se movimentam, levantam-se, comem, dormem, danr;am e entram em transe, 

incorporam esta abstraqao a qual chamamos de cultura" (Becker 1996: 137). 

Para estudar os balineses, Mead e Batescn exercitariam o olhar. A atengao visual seria o requistto 

fundamental tanto as descri9(5es escntas, quanta a obsarvacao naturalista 54 desdobradas em imagens. A 

fotografia, por exemplo, apesar do seu uso instrumental, nao seria apenas uma evidencia, uma 

representar;a<J, mas num sentido contrario, uma re-apresentagao. Neste caso, a imagem fotografica acaba por 

inserir-se na area da comunicar;iio, uma vez que exibe e, portanto, expressa, comunica, informa, etc. 

Winkin salienta que a nova comunicagao uttrapassa a nocao de emissor e de receptor, aquele 'ping

pong" que consagraria a velha comunicar;a<J. Agora, enquanto instituil{ao social, todos os aspectos extemos 

e intemos, tanto o corpo quanta o silencio, os elementos significantes, fazem parte da "performance da 

cultura". 

" ... aprendi a vera comunicagiio, nas multiples fa/as, gestos e a/hares da vida cotidiana" 

(Winkin 1998: 16) 

54 Gregory Bateson comecou a sua trajet6ria intelectual como estudante de zoologia onde treinaria urn olhar atento, 
pr6prio dos naturalistas na observacao dos animais, na coleta cuidadosa de plantas e insetos. Em 1925, a antropologia 
passaria a ocupar parte das preocupacoes do zo6ogo, a partir da sua prtmeira pesquisa na Nova Guine (Winkin 1998). 
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Gregory Bateson encontra-se entre os pesquisadores da prtmeira geragao ss que construiram e 

elaboraram teoricamente a nova comunic~. Num primeiro memento, com o trabalho em Bali, tentou 

determinar os padr5es cutturais do povo balines e estudar ali os elementos corporais, principalmente, 

inseridos no contexte social e definidores da comunicagao. Contudo, a partir dos anos 50, passarta a dedicar

se exclusivamente a psiquialria (psicanalise e psicoterapia), encenrando assim as sues atividedes 

etnogr81ices. 

Winkin pontua que a nova comunicagao tem besicamente dues orientagCies te6ricas: a etnogratica e 

a psiqui81rica. Bateson mesmo tendo passado pela experiencia antropol6gica acabou por optar pela segunda 

metodologia para dar continuidade aos estudos da comunicagao, isto e, da nova comunicagao. 

Este "tecido social" tem uma trama constituida por c6digos e regras que acabam por definir 

comporlamentos humanos nas relar;5es interpessoais. 0 que esta atras da agao e da rear;ao das pessoes e 

a linguagem, que tambem e um resultado deste fen6meno social - a culture. Portanto, a comunicagao aparece 

como resposta atraves das multiples fonnes de transmitir um sentido: o olhar, o gesto, a roupa, o discurso, a 

posture, enfim, as faces e atividades humanes nos espar;os coletivos. 

Bateson apesar da sua estada em Bali concentrarta-se na observar;ao de animais (lontra, polvos, 

golfinhos) junto a outros pesquisadores, tais como Don Jackson e Paul Watzlawick que lanr;aram mao de 

filmagens para estudar a comunicar;ao. Enquanto outros, Edward Hall, por exemplo, reoorreriam as tecnices 

etnograficas, tendo o principal metodo- a observar;ao direta -, como fenramenta de analise da comunicar;ao. 

Em Bali, em oompanhia de Mead, Bateson procuraria 'desenvolver tecnicas de descrigao e de 

analise do comportamento nao-verbal" (Winkin 1998). Para tal, aplicou os registros fotograficos e 

cinematogrcificos. 

"Enquanto Margaret Mead faz perguntas, conversa, toma nota, Bateson filma e fotografa" 

(Winkin 1998: 38). 

A descrir;ao escrita por Mead foi tao minuciosa e paciente quanto a observagao e registros fflmicos 

de Bateson. Ate mesmo a hora, o tempo exato, nao fugiu as anotagCies dos estudiosos. A antrop61oga 

revelaria que, mesmo depois de muitos anos da experiencia em Bali, era possivel escrever textos e 

55 Fizeram parte do grupo os estudiosos: R. Birdwhistell, E. Goffman, D. Jackson, E.T. Hall. Antrop61ogos, soci61ogos, 
linguistas, ell:. interessados em entender a comunicacao enquanto parte da "trama do tecido social', como frisaria 
Goffman (Winkin 1998). 
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legendas, como tambem identificar as sequencias filmicas e as fotografias a partir das notas redigidas em 

campo. Nada se perderia devido ao cuidado dos pesquisadores. 

Gregory Bateson prosseguiria estudando a comunicaqao, apesar de Ionge da antropclogia, vo~ando

se quase que exclusivamente a psiquiatria. Mead, per Iongo tempe, continuaria escrevendo aoerca dos 

balineses a partir de todo o conteudo etnografico apreendido em campo. E ainda defenderia, o uso dos meios 

audiovisuals, especialmente do cinema, no desenvolvimento da pesquisa. 

Nesta defesa, Mead levanta as limit89(ies da linguagem verbal na descriqao monograflca de uma 

etnia, lembrando que nem sempre o vocabulario de oerta culture e similar ao da outra e nem a substitui9i3o 

dos temnos pela linguagem nativa e satisfat6ria para a compreensao do universo analisado. Neste sentido, 

deixa implicito que as imagens eliminariam urn pcuco da dificuldade apresentada, mas nao dispensam uma 

discussao literaria. Para Mead, a visualidade e uma ali ada da escrita. 

Paralelamente ao esforgo etnograflco de Meade Bateson, Claude Levi-Strauss, antrop61ogo trances, 

encontrava-se no Brasil trabalhando ou pelo menos tentando fazer pesquisa com os indios brasileiros. 

0 antrop61ogo integrava a missao francesa organizada per Georges Dumas, estudioso frances, que 

veio auxiliar na forrna98o da recem implantada Universidade de Sao Paulo. Entre os anos de 1935 e 37, 

esteve nao s6 ministrando aulas, como viajando pelo interior do pais a procure de etnias ainda pouco 

conhecidas, e tambem fctografando. 

E certo que a fotografia 56 nunca representou uma real preocup8900 nos estudos etnol6gicos de Levi

Strauss 57. Contudo, as imagens tanto de Sao Paulo, a cidade onde fixou residencia, quanto dos pcvos 

indigenes e suas vilas distantes da urbanidade, hoje tern urn valor hist6rico per testemunharem as diferentes 

sociedades existentes no pais. Sem querer, o antrop61ogo aprisionou o tempo, a vida na cidade, os indigenes 

e o seu cotidiano. lsto e, per onde passou, movido per urn espirito genuinamente franoes, acabou fotografando 

com urn olhar atento e observador o homem brasileiro da cidade e das aldeias. 

Apesar de Levi-Strauss aflrmar que as fotograflas 'nao /he trazem a sensaqao intensa da experiencia 

que viveu' (1994), as imagens saltam das suas inten¢es etnol6gicas e como outras ganham vida pr6pria. Se 

56 Segundo a antrop61oga Patricia Mont-M6r, Claude e Dina Levi-Strauss nao s6 usaram cameras fotognificas, como 
tambem cinematograficas em suas expedivoes, tendo produzido os filmes: Festa do Divino Espirito Santo, Festejos 
Populares de Mogy das Cruzes - cavalhada, A vida de uma aldeia Bororo, Aldeia Nalike I e II (Moni-M6r 1995: 83). 
Contudo, aqui desconhecemos estes registros etnograficos visuais. 
S1 Entre dezembro de 1989 e maryo de 1990, Claude Levi-Strauss expOs as suas fotografias no Musee Niepce em 
Chalon-sur-Saone, Fran9a, cidade natal de Joseph Nicephore Niepce. A exposivao contou com retratos de indios 
brasileiros - Bororo, Kaduveo, Guarani - e tambem com alguns registros em uma vila paquistanesa (L'Ethnographie 
1991). 
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nao para ele, ao menos para n6s, as fotos nos presenteam com uma epoca que nao existe mais enos imp6e 

uma operac;ao intuitiva e sensivel, agu<;:ando a imaginayao, a nossa pr6pria hist6ria. 

As fotografias foram publicadas em dois volumes distintos: "Em Saudades do Brasil", diz da sua 

experiencia em varias terras brasileiras- as viagens pelas montanhas do Rio de Janeiro; os caboclos e os 

Kaingang no Parana; as paisagens, as zonas rurais, os Caraja em Goias; os Kaduveo e as suas pinturas 

corporals e tambem os Bororo em Mato Grosso; os Nambiquara, os Munde, os Tupi-Kawahib, e por fim, no 

ratomo do interior do pals, a cidade de Sao Paulo. Ja em "Saudades de Sao Paulo", coloca em imagens a 

textualidade da cidade paulistana. 0 arranha-ceu "Martinelli", ja em 1935, urn sfmbolo do progresso e urn 

referencial em qualquer !ado do centro urbane em oposigao ao cenario interiorano do casario a beira dos 

nachos, dos varais de roupas nos quintals e das planta;:5es de hortaligas. Nestas fotografias, as pessoas ja 

estao nas ruas movimentadas por carros, bondes, carrocas e cavalos. Os paineis publicitarios ilustram o 

topodos edificios: Cerveja Caracu, Sabonete Gessy, Creme Dental. As grandes lojas: Mappin e Mesbla, 

inexistentes neste final de seculo, ja ditavam moda nos anos 30. E ainda as longfnquas praias do literal 

santista. Enfim, a Sao Paulo do passado. Como Levi-Strauss escreveu • ... nao h8 nada no mundo de 

permanente nem de estavel em que possamos nos apoiaf' (Levi-Strauss 1996: 07). 

De fato, o antrop61ogo trilhou uma performance ltteraria que revela as suas preocupag(ies cientificas 

com relayao ao homem. Em seu percurso quebrou teorias e construiu outra. 0 Estruturalismo colocou a 

diferen<;:a entre os modos de pensar - o selvagem e o domesticado - ccexistentes no mesmo pensamento. 

Ora como bricoleur, ora como engenheiro, diz da atuayao de urn homem unico, independents da sua cultura e 

sociedade, esvaziando de vez com qualquer argumento evolucionista. 

" ... 0 presente de modo nenhum reflete condig(ies arcafcas" (Levi-Strauss 1994: 11). 

Claude Levi-Strauss nao se considera fot6grafo, nem mesmo amador. Parece s6 ter fotografado o 

Brasil. Talvez fora influenciado pelo pai pintor que tambem praticava fotografia. Ou pela ex-mulher Dina Levi

Strauss, que participou da formacao da Sociedade de Etnografia e Folclore, idealizada por Mario de Andrade, 

nos anos 30 (Mont-M6r 1995). De qualquerforma, levou consigo logo na primeira viagem uma camera Leica. 

Ambas edig(ies, como nao podia deixar de ser, trazem textos e fotos do antrop61ogo. Sao livros para 

serem vistos e lidos. Gada conjunto de imagens apresenta urn texto anterior com referencias ao conte(Jdo 

visual das fotografias. 0 contexte escondido nas imagens sao revelados atraves das palavras do autor. Nao 

tem aqui urn sentido descritivo como em Balinese Character, tampouco aquela leitura entre monografia-
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imagem-legendade Malinowski, mesmo porque as fotografias, a excer;ao em Tnstes Tr6picos 58, nao foram 

incluidas em nenhum outre texto etnografico. Sao apresentadas como num livro-portf61io artistico, em 

oposir;ao a "impressao de um vazio' (1994), escrtto por Levi-Strauss. 

Acompanha ainda, mesmo que de fonma ilustrativa, pedar;os do seu cademo de campo. Sao 

desenhos de animais, notes musicais, retratos, hist6rias, talvez mites dos indigenes contados ao antrop61ogo 

e a sua equipe expedicionaria. 

Seja como for, Claude Levi-Strauss expressa por palavras e imagens nao s6 os resuttados das 

suas expedir;Oes etnograficas, mas tambem, a sensar;ao de alguem que ja trazia a experiencia de viver num 

grande centro urbane- a Paris das primeiras decadas do seculo XX-, e se deparou, como numa das per;as 

pregadas pelo destine, em Sao Paulo, apesarda cidade mais rica do pais, uma ex-vila em desenvolvimento. 

As fotografias de Claude Levi-Strauss parecem ter maier valor para nos do que nas obras 

etnol6gicas do antrop61ogo. 

Sem querer elencar todos os etn61ogos que lanr;aram as fotografias em suas pesquisas 59, nao 

poderiamos esquecer o frances Pienre Fatumbi Verger (1902-1996). Aqui apenas como referencia ao 

babala6, pois, sem duvida merece urn lrabalho exclusive em virtude da rica coler;i!io imagetica e, apesar da 

resistencia inicial, literature etnografica e hist6rica acerca da culture, dos costumes e do inconsciente dos 

afrobrasileiros, especialmente, no Reconcavo bahiano, isto e, na Bahia de Todos os Santos. 

"Os o/hos de Xang6: aquele que tudo enxerga e tudo sabe' 

(Schwarcz 1996: 38). so 

Pienre Fatumbi Verger, que nao nasceu fatumbi, mas recebeu o titulo consagrado exclusivamente a 

)(ang6 em Benin, por ja terse iniciado no camdomble aqui mesmo no Brasil, descobriu-se etn6grafo vivendo 

na Bahia e a partir dai passou a exercitar o offcio no seu dia-a-dia. 

" Levi-Strauss, Claude. Tristes Tr6picos. Traducao de Jorge Constante Pereira. Lisboa: Edicoes 70, 1981. (Perspectivas 
do Homem, v. 7). Nesta obra, o autor relata o sua estada no Brasil, especialmente, es etnias indigenas contatadas, bern 
como es suas fotografias. 
59 Tristemente nao ha tempo aqui para escrever sobre a obra fotografica de Marcel Gautherot (191 0). Amigo de Pierre 
Verger tracou no Brasil urn trabalho semelhante ao seu: fez o Rio Sao Francisco, Salvador e o Rec6ncavo os temas 
prtncipais, apesar deter percorrido todo o pais. Bresil, ern 1959, obra conjunta com Pierre Verger e Antoine Bon, outro 
fot6grafo frances encantado como Brasil, eo seu trabalho maximo e urn pouco da nossa hist6ria cultural. 
" Schwarcz, Lilia K. M. Verger, os olhos de Xang6. In: Bahia Africa Bahia. Fotografias de Pierre Verger/Curadoria de 
Emanoel Araujo. Sao Paulo: Pinacoteca do Estado, 1996. 
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Neste exercicio, desprendido de qualquer obligavao academica, Verger ultrapassou os limites 

impastos pelo interesse intelectual quando participou ativamente dos rituais sagrados de iniciagao. E comum a 

discussao no meio universitario acerca da diferenga existente entre um pesquisador e urn frequentador de urn 

terreiro religioso, por exemplo. Ha estudiosos que defendem a neutralidade e o nao envolvimento nas 

cerimonias face ao distanciamento, objetividade e ciencia, contudo, tais pressupostos nao impediram Verger 

de conviver intensamente com o candomble. 

A observagao ja era uma caracteristica deste fot6grafo que_ chegou a etnografia atraves da Rolleiflex. 

Uma via contraria ao habitual. A fotografia o levou a explorar imageticamente outres terras, outros 

continentes. Verger tinha a profissao de andarilho - um andarilho do bern -, um viajante nato que chegou ao 

Brasil em 1946 com as referencias do romance Jubiaba de Jorge Amado, apesar de afirrnar constantemente 

que nao fora influenciado por ninguem, nem mesmo em sua fotografia. 

Folheando revistas e livros podemos identificar sem muita dificuldade as fotografias de Verger. 0 

formate quadrado da imagem em preto e branco, e o enquadramento, especialmente, do negro seja na rua, 

como urn trabalhador comum ou uma mae-de-santa que exibe nobremente a sua convicgao religiosa. 0 

angulo de visao pode trazerdesde um simples retrato ate um ponto de vista incomum. Sao fotografias que 

tratam o outro com respeito e distingao. 

A epoca, a Bahia expunha urn cenario cinematografico: rodas de samba, capoeira, festas populares, 

camaval, os terreiros de candomble, alem das hist6rias fantasticas, enfim tudo aquila que a velha Europa s6 

conhecia no seu imaginario. 

Da revista 0 Cruzeiro, onde atuou como rep6rter-fotografico, as pesquisas acerca do "Trafico de 

Escravos entre o Golfo da Guine e Bahici', titulo da lese apresentada na Sourbonne nos anos 60, instalou-se 

num antigo casarao num ponto estrategico em Salvador, de onde observava o movimento profane, fi'enetico e 

colorido do soteropolitano: a gente do povo sem maquiagem e roupa bonita. 

A principia, Verger s6 desejava fotografar, mas o envolvimento nos terreiros de candomble, bern 

como a intrinseca curiosidade, o levou a pratica da escrita, reservando assim menos tempo a fotografia, que 

contrariamente ao texto, fazia-se espontaneamente, contudo, em vista da obligavao rrente aos recursos 

financeiros de instituicaes francesas, disse ter perdido tal caracteristica. 

Aqui constatamos, mais uma vez, que o tempo da construcao da fotografia e distinto do da escrita. 

Aparentam ser tarefas de incompativel execugao parelela ou simultanea. 
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Movido por urn "instinto estetico e vivencial" (1996), Verger acabou por construir uma etnografia 

fotografica e religiosa sem !&Ia planejado, registrando tambem por meio de urn gravador, hist6rias contadas e 

faladas. Enfim, tudo o que via e convivia foi motivo para as imagens e os textos. 

" ... a grande coisa da fotografia de Pierre Verger e isso, uma grande espontaneidade que une as pessoas, 

une os homens, os individuos" (Cravo 1996: 10) 61. 

Apesar do esfo~ e do entusiasmo dos estudiosos- Boas, Malinowski, Mead e Bateson - com 

rel~o a fotografia junto aos trabalhos antropo16gioos, foi John Collier Jr. (1913-1992), fot6grafo norte

americano, que elaborou uma metodologia especffica a introd~ e uso da imagem fotografica na pesquisa 

cientffica. 

Ja nos anos 50, o fot6grafo, passou a fazer parte de grupos de pesquisadores que trabalhavam na 

area da antropologia desenvolvendo pesquisas em pequenas comunidades americanas. Neste momento, 

Collier prop6s a fotografia como urn metodo e uma tecnica na coleta e na descricao de dados, isto e, urn meio 

"objetivo", como fiisaria, aliado a etnografia. 

lmaginamos aqui que a experiencia junto ao Cornell's Stirling County Study 62, o levou nos anos 60 

a publicar a obra "Visual Anthropology: Photography as a Research Method" 63, onde apresentou a fotografia 

como urn meio eficaz e incondicional na pratica das entrevistas, prtncipalmente. 

Contudo, antes mesmo de defender a fotografia como urn metodo presente especialmente no 

processo de coleta, ordenagao e interpretagao dos conteUdos pesquisados, Collier parte da suposicao de que 

o homem ocidental e modemo, produto de uma sociedade atualmente globalizada, observa pouco ou quase 

nada. Para ele, o homem parece ter perdido o poder de ver. E se o antrop6togo precisa enxergar atraves das 

parades, alem de exercitar a observacao direta e participante, e se ainda faz parte deste time quase "cego", 

" Crave, Mario. Mario Cravo Entrevista Pierre Verger. In: Bahia Africa Bahia. Fotografias de Pierre Verger/Curadoria de 
Emanoel Araujo. Sao Paulo: Pinacoteca do Estado, 1996. 
62 John Collier Jr. relatou a sua experiencia nos anos cinquenta junto ao grupo de pesquisa "Comel/'s Stirling County 
StyrJy" que desenvolvia urn projeto interdisciplinar tendo como tema o meio ambiente e a saude mental (Collier 1957). 
"Collier, John Jr .. Visual Anthropology: Photography as a Research Method. New York: Holt Rinehart and Wiston, 1967. 
Collier, John Jr. Antropologia Visual: a fotografia como metodo de pesguisa. Tradu~ao AnOnima. Sao Paulo: Empresa 
Grafica da Revista dos Tribunais, 1973. (Col~ao Antropologia e Sociologia). 
0 livro foi traduzido e publicado no Brasil em 1973. E esta edi~ao que usamos aqui no nosso texto. Em 1986, foi 
publicado uma nova edi~ao revisada e ampliada da obra acima (Collier 1986). Neste volume, o autor incoorporou ao 
metodo a tecnica videognifica e discorreu urn pouco mais acerca do filme cinematografico - a imagem em movimento -, 
nas pesquisas antropol6gicas. 
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precisa, antes de ira campo de pesquisa, voltar a observar. Aqui a fotografia, antes de tomar-se uma tecnica 

do trabalho, teria a fu~ao de auxiliar o pesquisador, num primeiro momenta, a olhar, enxergar e ver. 

"Aprendemos a ver apenas o que praticamente precis amos ver. Atravessamos nossos dias com viseiras, 

observando somente uma frac;iio do que nos rodeia. E quando observamos criticamente, e quase sempre 

com o auxilio de a/guma tecnologia" (Collier 1973: 03). 

Tal qual Jean Rouch 64, John Collier Jr. afinma que a camera fotografica "e uma extensiio 

instrumental de nossos sentidos" (1973: 04). Mais precisamente, e um segundo olho que vem nao so 

socorrer, mas incitar a nossa perce~o, principalmente, a visual. 

Neste sentido, Collier parte do pressuposto de que a fotografia, propriamente o evento fotografico, 

registra ou e um registro da realidade, isto e, um mecanisme imparcial que apreende e organiza as contelidos 

exteriores. Assim, a fotografia, para o autor, tem um carater objetivo e exato que carrega uma ideia de 

verdade. Para Collier, a camera nao mente. 

A partir da tese do "realismo fotografico', a imagem enquanto urn "culto domestico", como afirmaria 

Pierre Bourdieu 65, por estar presente nas diferentes fases e rituais da vida humana - nascimento, batizado, 

aniversario, escola, casamento -, tambem e um meio elucidador da memoria. Portanto, em Collier podemos 

visualizar uma associac;iio entre o fot6grafo e o etn6grafo, como tambem entre o pesquisador e o pesquisado. 

Se a fotografia "abre as olhos" do estudioso, para o informants aciona a sua hist6ria de vida cravada em seu 

interior. A partir dai, Collier lanc;arta a fotografia como um instrumento de pesquisa. 

0 antrop61ogo uma vez em campo de pesquisa deve observar e descrever tudo o que encontrar, 

seguindo a tradigao de Malinowski, entretanto em Collier, como para Mead e Hunt (a auxiliar Kwakiutl de 

Boas), ha situag(ies que nao podem ser recriadas atraves da escrita. So a fotografia pode de fato representar 

o que se passou, ja que e um meio exato, segundo o autor. 

A fotografia parece apresentar inumeras vantagens para o autor, entre elas, a quase subsfituigao do 

instrumental de pesquisa anteriormente indispensavel: o cademo de campo. No processo de coleta e 

acumulo de informag(ies, a etnografia propriamente dita, tradicionalmente o pesquisador alem de descrever 

teria que contar com a sua pr6prta memoria visual. Agora com o recurso tecnol6gico, a imagem fotografica se 

encarregaria do registro dos acontencimentos. 

64 Rouch, Jean. The Camera and Man. In: Principles of Visual Anthropology. Hockings, P. ed, La Haye, Mouton, 1975. 
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Num prtmeiro memento, Collier tentaria provar a cientificidade da fotografia em pesquisas 

antropol6gicas. Alem de funcionar como urn "segundo olho" do pesquisador, auxiliand(){) essencialmente a 

observar melhor, a fotografia seria inserida nas entrevistas. Num dado trabalho 66, onde os informantes ja 

haviam sido definidos e o lema/problema previamente delimitado, o grupo de estudiosos decidiu aplicar urn 

"questionario" 67 por duas vezes na mesma familia, por exemplo, contudo em urn dos encontros, com a 

presen<;a de fotografias, urn conjunto de imagens anterionnente selecionado. 

Na primeira entrevista sem fotografias, os pesquisadores observaram que o entrevistado relatava a 

sua hist6ria tomando o conteudo mais emocional e subjetivo, quase construindo a sua autobiografia. Na 

segunda, ja com as fotografias e tambem com urn outro grupo de entrevistadores, os pesquisados emitiram 

informa¢es mais concretes e objetivas, muitas vezes exclamando express5es reveladoras das rela<;Oes 

sociais daquela comunidade especifica, permitindo assim aos pesquisadores encaminharem a entrevista de 

fonna a chegar a questao original da pesquisa, naquele caso, o processo de aculturagao entre ingleses e 

franceses. 

A conclusao que chegaram, talvez limitada aquela pesquisa especifica, e que a fotografia acaba por 

direcionar, contemplando urn flo condutor, a entrevista. De qualquer forma, a imagem parece center urn 

significado mais direto e explicavel para o informants. Segundo Collier, este fato deve-se ao "realismo 

fotografico" ser entendido inter e transculturalmente (1973). Dai, independentemente da etnia, qualquer pessoa 

pode compreender uma imagem fotogrcifica mesmo nao fazendo parte do contexte exposto. Segundo o autor, 

a fotografia uHrapassa qualquer barreira linguistica, pois e urn objeto simb61ico que permite a sua identifica<;ao 

visual. 

"As fotografias estimulam a memOria e dao a entrevista um cerater de proximidade com os objetos. ( .. .) A 

oportunidade projetiva das fotografias oferece um sentido agradavel de auto-expressao, enquanto o 

informante e capaz de explicar e identificar o conteudo e instruir o entrevistador com seu conhecimento" 

(Collier 1973: 70). 

"Bourdieu, Pierre. Un Art Moyen. Essai sur les usages sociaux de Ia photographie. 2' ed. Paris: Les Editions de Minuit, 
1965. (Le Sens Commun). 
"Nos anos 50, Collier participou das pesquisas junto ao Cornell's (como ja foi escrito) num condado canadense, com 
uma populacao entre ingleses e franceses com vistas ao processo de acu~uracao das diferentes etnias (Collier 1957). 
67 Segundo Collier, a observacao direta, primeiro instrumental de pesquisa da antropologia, e limitada. Assim, como para 
ultrapassar esta imposicao, o fot6grafo coloca a 'foto-entrevista' junto a urn 'questionario' que nunca deve ser 
elaborado com perguntas muito fechadas, ao contrario, quanta menor o numero de quest5es, maior sera o exito, pois 
espera-se que as imagens direcionem a conversa e aponte eventuais contextos. 
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Contudo, quais btogra1ias devem ser apresentadas aos entrevistados no caso de um trebalho 

cientffico? Sao imagens que registram segmentos da realidade daqueles que serao pesquisados, segundo 

Collier. Ha que se evitar fotografias que detonem algum confltto ou que contestem o modo de vida do grupo, e 

ate mesmo de rituais sagrados e proibidos sa. Collier as denominou por "foto-entrevista". 

Antes de qualquer insergao das fotografias aos pesquisados, o fot6grafo, neste caso, o pesquisador

fot6grafo, deve produzir/registrer, como num mapa cultural, os aspectos visuais importantes ao trebalho. 

Entao, o pesquisador-folografo fotografa o campo de pesquisa. 

Ja com as fotografias, o pesquisador conta com um conteUdo visual apreendido mas ainda nao 

analisado. A fotografia e praticada enquanto metoda e tecnica etnografica, contudo tambem participa como 

fonte de infonna9iio da analise posterior das caletas de dados. Junto a etnogra1ia e enquanto material 

produzido nesta fase, as fotografias nas entrevistas, nao mais como mem6fia visual, ao contrario, um 

registro fixo, acabam elucidando respostas reveladoras de conteUdos essenciais a etnologia. Collier sugere 

que a leitura da fotografia pelo nativo traz um "trago psicol6gico e social' (1973). 

0 autor trebalha com a concepvao de interpreta9iio projetiva do pesquisado, isto e, o entrevistado 

expressa-se atraves do seu ethos e eidos, respectivamente. A imagem da personalidade e o envolvimento 

com a cultura podem ser revelados, segundo Collier, atreves de tecnicas projetivas. 

"Quando o ensaio fotografico e interpretado pelo nativo, ele pode tomar-se uma perte autentica e significative 

das anotaqees de campo do antrop61ogo, pois quando as respostas as entrevistas sao estudadas frente a 

estes fotografias de projeqao, aspectos secundarios e detalhes circunstanciais podem ser avaliados 

novamente, e a total riqueza do conteudo da fotografia pode encontrar um Iugar nos dados e na literature da 

antropologia"(Collier 1973: 72). 

Ha dois momentos que obrigam e definem duas interpretc¢es distintas: o primeiro, quando da 

produc;:ao fotografica do espago estudado • os conteudos visuais sao comunicantes - acabam desvendando 

no minima regras e valores sociais; e o segundo, quando M a leitura da imagem por parte do pesquisado. 

Cabe aqui a adic;:iio entre o material visual e a interpreta9iio do nativo. 0 pesquisador encontrara dados e 

informac;:Oes suficientes para interpreter o universe cultural de uma determinada etnia, seja indigena, rural, 

litoranea ou urbana. 

68 Ha a possibilidade em resgatar fotografias antigas dos proprios entrevistados, o que dependera da disponibilidade 
deles para tal pratica. E ainda. no caso, de espa9os publicos, por exemplo, pesquisar em arquivos municipais imagens 
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Ate aqui concluimos que a fotogra1ia para o autor pode ser urn metodo aplicado a Antropologia por 

possibilitar a maior coleta de dados, descrivao visual do cotidiano, do oomportamento, do trabalho, etc., 

exercitar o olhar do pesquisador, atuar como urn passaporte para o futuro contato com a oomunidade 

estudada, faci!Har a obtenvao de informa¢es durante as entrevistas, canter o privilegio de ser entendida inter 

e transculturalmente, substituir, em parte, o cademo de campo, e tudo isso por ser, segundo Collier, urn 

registro fie! da realidade pesquisada. 

Para de fato o pesquisador usufruir de todas estas vantagens da fotogra1ia ou do metodo fotografico 

aplicado a etnografia, deve se "abstrair, verbalizar, traduzir em dados estatisticos os conteooos visuais" 

(Collier), a flm de, tomar a fotogra1ia uma fonte de pesquisa, essencialmente na fase inicial do trabalho, para 

posteriormente fazer parte dos resuttados etnol6gioos, portanto, cientrflcos. 

Collier enfatiza a diferenva entre os proflssionais - fot6grafo e antrop6logo- no exercicio fotografloo. 

Para o autor, nao ha necessidade do fot6grafo tomar-se urn antrop6logo e vice-versa, pois a atividade 

fotograflca e apenas uma tecnica capaz de registrar o real. T odavia ambos estarao envolvidos num contexte 

de pesquisa. Contraditoriarnente, o autor refere-se, ao Iongo da obra, a urn suposto antrop6logo fot6grafo sg. 

Apesar da fotogra1ia ser urn meio mecilnico e automatico, e tambem uma tecnica, paradoxalmente, 

sensivel as "atitudes do operador" (1973), isto e, 0 obturador, dispositive que permite a passagem de luz, s6 

e aberto quando o propulsor for acionado. Aqui, ha urn ato decisive que depende diretamente do pesquisador 

e/ou fot6grafo. 

Contudo, Collier diz de urn fot6grafo enquanto urn "observador participante". Para ele, o fot6grafo 

deve fotografar desde o primeiro contato com a comunidade. Atento a todos os detalhes, o proflssional deve 

movimentar-se pelo espa9o a fim de conquistar a conflanva dos pesquisados para num segundo memento, as 

pessoas lhes indicarem o que registrar, assim estabelecendo urn elo entre o grupo eo fot6grafo, a luz da 

"antropologia oompartilhada" de Rouch (1975). 

A relavao de conflanva estaria reforvada quando do retorno das fotografias ao campo de pesquisa - o 

conhecido feedback. Na proposta de Collier- a fotografia como fonte de informa980 -, o feedback e o climax 

do processo, uma vez que nesta circunstancia os fotografados interpretariam as descri9(ies visuais a partir do 

seu proprio repert6rio, identificando os conteooos, as pessoas, as casas, enfim indicando as rela¢es sociais, 

destes locals. sao atternativas para lancar a fotogralia nas entrevistas. 
69 Contudo, Collier nao descarta a preparacao do pesquisador para oom a manipulacao da camera fotogralica. Ate 
mesmo refere-se a qualidade da objetiva (as lentes), ao tipo de maquina e salienta ainda o foco - o mecanisme 
diafi'agma e anel de visibilidade - como recurso e propriedade indiscutivel, apesar de alirmar que "a percepcao faz a 
fotografia', resuttado do saber observar. Como nao poderia faltar num manual, o autor acaba por fazer algumas 
recomenda9(Ses tecnicas sobre a camera, a iluminayao natural e artificial, a organizacao sistematica dos negatvos. 
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bern como os valores da comunidade, por exemplo. 0 que Collier chamou por can-opener - enquanto 

abridor de latas, ltteralmente, urn dispositive de dialogo, lembranqa, comentarios, associaq5es e depoimentos 

70 

"A oportunidade de feedback pela fotografia, (mica especie de anotaqao etnogralica que pode raciona/mente 

voltar a beneficiar o nativo, permite uma situaqao que frequentemente recompense e alimenta o entusiasmo 

do ego dos informantes para um empenho ainda maior no estudo' 

(Collier 1973: 20). 

0 autor tambem escreve da importancia das fotografias aereas e panoramicas, contemplando a ideia 

de mapeamento fotografico para o estudo da localizaqao e disposiqao da aldeia, por exemplo. Assim, nao s6 

o detalhe cultural e importante, mas tambem a dimensao espacial da comunidade. 

Outros assuntos sao tratados por Collier que procurou trazer urn 'manual complete' para lanqar as 

fotografias nas pesquisas antropol6gicas. Desde a problematizaqao do ver, passando pelo processo de 

inserqao no campo de pesquisa, onde procurou sugerir o tema inicial de urn trabalho hipotetico- a tecnologia e 

a vida social - ate alcanqar a sua proposta: a fotografia como metodo e, especialmente, talvez o coraqao da 

metodologia, a foto-entrevista, uma tecnica projetiva que busca a interpretaqao dos sujeitos atraves da sua 

propria imagem e do seu cotidiano. 

As "respostas' da foto-entrevista, resultado de urn inventario imagetico e cultural, segundo Collier, 

devem pennitir uma "madiqao, avaliaqao, comparaqao, traduqao, elaboraqao de dados estatisticos, tabelas, 

diagramas, enfim a estruturaqao de uma amostragem e tipologia' cientifica para uma interpretaqao mais 

segura (1973). 

A fotografia e uma fonte de infonnaqao etnogr<ifica para a antropologia, segundo Collier. Entretanto, 

como ilustraqao pode fazer parte do texto, mas nao e imprescindivel, uma vez que o autor a tern como uma 

tecnica e metodo de pesquisa. Junto as anotaq5es de campo pode enriquecar a analise etnol6gica posterior, 

apesar de Copans (1981), antropol6go frances, elucidar a autonomia do meio fotografico no processo de 

investigaqao em Collier. 

70 Alern do feedback - o retorno das irnagens -, Collier tarnbem discorre acerca das fotografias produzidas durante a 
entrevista. Nesta ocasiao, as expressties facials e a gesticul~ao, por exernplo, podern ser associadas ao conteudo 
conversado. Todavia, esta fotografagao pode lernbrar urn trabalho jornalistico que diferencia-se do antropol6gico. 0 
antrop61ogo fot6grafo nao e urn rep6rter-fotogr8fico ou urn turista que passa urn dia e no outro vai ernbora, nao 
estabelecendo assim nenhurn vinculo (Collier 1973). 
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Para Copans, a fotografia nao e apenas um meio tecnico e ilustrar;ao de pesquisa, entretanto e dificil 

encontrar em Collier talleitura, uma vez que o fot6grafo norte-americana parece te-la apenas como metoda de 

investigagao por apresentarobjetivamente a "realidade concreta". 

Talvez aqui possamos encontrar o equivoco na obra de Collier. Parece que o fot6grafo s6 

vislumbrou a tecnica da fotografia, nao considerando, apesar das distintas perspectivas, a produgao 

fotografica de artistas fot6grafos que desde o inicio do seculo procuraram ressaltar a expressao estetica que ja 

delineava uma linguagem plastica. Fot6grafos como Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray, Edward Steichen, 

Alfred Stieglitz, Alexander Rodchenko, entre outros grandes names, levaram a fotografia a sua autonomia 

maxima, tentando provar o seu carater ilus6rio, criativo e dissimulado, por parecer o que de fato nao e. Sob 

nenhum aspecto apegaram-se a descrigao visivel do meio- a visibilidade -, como fez Collier. 

Tratar a fotografia como registro material e das rela¢es socials, e metoda de investig(l\:ao partindo de 

uma suposta objetividade, acaba porempobrecero meio e forca-lo a uma "ditadura cientffica". 

"Diante de uma camera, niio ha reafidade que permaneqa intacta: tudo se altera, tudo se arranja, tudo 

concorre para a ordem ideal do monumento" (Machado 1 984: 54). 

Arlinda Machado, intelectual brasileiro, ja contestou a antropologia visual a partir de Collier, pois 

tomou o seu axioma - a fotografia como descrit;:ao da realidade - para afinnar que a camera fotografica, 

portantoo equipamento tecnico, tern o poder de transfonnar o mundo visivel (1984), uma vez que tudo se 

altera diante de urn fot6grafo. A fotografia desta fonna nao e urn meio imparcial, ao contrario, toea e muda o 

que estiver a sua frente. 

Nesta perspectiva, Machado acaba por proper a antropologia, a luz de Pierre Bourdieu (1965), o 

exame da produt;:ao imagetica de urn grupo social, considerando como este mesmo grupo se manifesta nas 

imagens, pois segundo o pensador firances, o sucesso das fotografias populares encontra-se na 

representagao dos papeis socials que desempenham, contrariando aquila que realmente sao e emitindo o que 

gostariam de ser. Assim, talvez, uma quase inversao da cena. Para Bourdieu, a fotografia e um toten. 

Sem querer derramar "agua fria" no esforgo e na experiencia de Collier, afinal a sua argument~ 

demonstra certa coerencia, apesar dos equivocos, pincelamos aqui o seu metoda a "foto- entrevista". 0 autor 

ressalta o sucesso da sua aplicagao nas pesquisas sociais - antropologia e sociologia. 0 dialogo pennite a 

identificat;:iio da imagem, principalmente quando trata de fotografias hist6ricas e sugere algum assunto, 

pennitindo o pesquisador direcionar a conversa para o caminho desejado, alem de provocar emog5es no 
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sujeito pesquisado e, consequentemente, a analise do comportamento do mesmo no espac;o da entrevista. 

Contudo, tal exito e relative, pois depende diretamente da tematica, abordagem e condu900 do trabalho. 

Da proposigao de Collier - a fotografia como metodo e tecnica de pesquisa -, Copans diz que a 

Antropologia Visual nao e uma area nova da Antropologia e nem uma outra Antropologia, apenas mais uma 

experimentagao tecnica no campo de trabalho. A partir de uma concepgao culturalista do autor, entende-se "a 

sociedade como coleqao de objetos ou de individuos cujas rela¢es fisicas, evidentes, podem ser medidas" 

(Copans 1981: 72). 

Enfim, Collier trata a imagem fotografica com excessiva objetividade. Parece nao reconhecer que 

apesar da imposi900 dos recursos tecnol6gicos, a fotografia desenvolveu uma linguagem especifica, como 

tambem acaba por imp6r um outro comportamento aos individuos. 0 instnumento toma-se assim um mediador 

entre o pesquisador e a comunidade. E enquanto tal, nao s6 nao capta o real como constroi uma outra 

realidade. A partir dai, o uso da fotografia tem um outro sentido: nao s6 como meio, privilegiando aqui the 

mutual participants- o fot6grafo eo informants (Caldarola 1985) -, como tambem produto da pesquisa. Nao 

basta assim dominar a tecnica, mas principalmente ler a dialetica do objeto fotografico e da linguagem que 

dimensiona o conteUdo plasticarnente. 
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2.3. A Republica das Mil Faces 
-os primeiros passos, os informantes, a metodologia, as fotografias· 

A partir das nossas andangas pelo centro da cidade de Sao Paulo, movidas per urn espirito 

aventureiro e curiosa, pr6prtos de fot6grafos e pesquisadores, e buscando talvez uma forma de achar a nossa 

identidade, deparamo-nos com aquele pulmao verde e humane: a praga da Rep(Jblica. 

Nesta altura, ja tinhamos a formacao em antropologia, a leitura basica da literature escrita per John 

Collier Jr. e tambem certa intimidade com a camera fotografica. Aqui surgiria urn insight, urn estimulo inicial, 

uma fomna detemninante, em pesquisar aquele Iugar tao conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. 

Nosso conhecimento acerca da praga da Republica nao era diferente de qualquer outre cidadao, era 

formado, per mais que nao quisessemos, per infomnat;Oes divulgadas pela grande imprensa, sense comum 

e, ainda, per afimnat;Oes apressadas. 

'Na Praqa da Republica, nenhuma convivencia e passive/, e ate o McDonald's fecha cedo, depois de 

numerosos assa/tos. Durante o dia, e uma pr~a comum do centro, ( ... )era o paraiso dos meninos de rua. 

Eles foram expu/sos, mas sempre aparecem alguns em busca de uma boa ocaslao. Mesmo durante o dia, o 

pequeno jardim que ocupa o centro da praqa nao e recomendavel para os que nao estao acostumados. ( .. .) 

alguns desses jovens de expressao ameaqadora podem, para roubar, colocar uma faca na garganta de 

alguem, que val se considerar multo feliz se nao for ferido em virlude de um momenta de mau humor, 

agravado pela aqao de drogas de todo o tipd' (Oiivenstein 1993: 28). 

Num primeiro memento, nao podiamos ignoraros fates: o local era tide como "violento'. Per mais 

que lessemos esta violencia sob a 6tica da antropologia, isto e, como alga relative, nossa condiqao era a de 

estrangeiro. Ao oontrario do que acontece quando o antrop61ogo tern como campo de pesquisa uma etnia 

indigena. Geralmente, os "indios' sao oonsultados com certa antecadencia e nesta ocasiao passam a ter 

algumas informat;Oes acerca do pesquisador e do trabalho que sera realizado, apesar de nao deixar de ser 

urn estranho, todos sabem de onde ele vern e quem e. 

Aqui, na cidade nos eramos totalmente estranhos, nao faziamos parte do meio, nao pertenciamos a 

nenhum grupo de frequentadores da praqa. Per conta desta situagao, nao comeqariamos a pesquisa 

aoompanhados pela camera fotografica, vista que poderia chamar certa atenqao, e, num outre sentido, 

desconfianqa. Poderiamos ser confundidos com profissionais da grande imprensa. 
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Os primeiros passos 

Como s6 restava entao passar a frequenter a prac;:a, as primeiras visitas foram marcadas pela 

explorac;:ao informal do local. Nao interagimos com os frequentadores, apenas fizemos uso do primeiro 

instrumental da antropologia: a observac;ao direta. Um certo voyeurismo marcaria as nossas caminhadas pela 

Rep(Jblica. 

Durante este periodo, nao fizemos nenhuma anotac;:ao no campo de pesquisa, como tambem de 

qualquer registro fotografico, apenas captamos o que era visivel a olho nu e a nossa percepeao: nos 

restringimos a caminhar e observar. Apesar da constante preocupac;:ao em conhecer a prac;:a a partir dos 

seus atores socials 11. 

Constatamos que a Prac;:a da Rep(Jblica tem um desenho especial muito particular. Um jardim com 

murras arvores, pontes sobre lagos e varias alamedas que se cruzam, e possibilitam caminhar por toda a 

extensao. 0 ediffcio da Escola Normal Caetano de Campos s6 foi anexado a prac;:a quando da inaugurac;:ao 

da Estaqao Rep(Jblica de Metro, em 1982. Ao contrario de outras prac;:as, a Republica nao tem qualquer 

simbolo religiose, por exemplo, uma igreja tao comum em prac;:as publicas. Vale lembrar que o Iugar foi 

planejado enquanto um jardim, nos moldes dos europeus, principalmente, os parisienses e londrinos. 0 

predio da Escola, marco hist6rico e arquitet6nico, sugere a substiluic;:iio de um temple religiose. 

A partir das nossas caminhadas, observamos uma ocupaqao diferenciada no tempo e espac;:o: 

grupos sociais distintos ocupando diferentes areas da prac;:a em diversos dias da semana. 

A Rep(Jblica tem um dia-a-dia bastante singular. De segunda a quarta-feira e possfvel observar a 

amplrrude da prac;:a, por ser menos povoada, um numero menor de pessoas sao vistas naquele espac;:o. Em 

frente ao Caetano de Campos, a passagem de ligac;:iio entre a Avenida lpiranga e a rua Pedro Americo e/ou 

do Largo do Arouche a lpiranga, observa-se um palco onde transeuntes cruzam o calc;:adao de pedestres. 

Alguns hippies, como sao chamados os artesaos que exp(Jem no chao, ocupam estrategicamente este 

espac;:o onde encontram clientes em potencial. 

71 Ao contn!lrio da exclusiva busca bibliogratica por dados que compaem uma realidade em estudo, esta orientacao nao 
se caractertzou como uma altemativa, mas impos-se a medida que os diversos materials publicados - jornais diarios, 
peri6dicos e publicacaes em geral • traziam infonmacoes genencas. A Praca da Republica era retratada como um local 
de intensa violencia e marginalidade. Quando muito, era palco de manifestacao para professores da Rede Publica de 
Ensino por melhores salartos e condicoes de trabalho em frente a antiga Escola Nonmal Caetano de Campos, onde 
atualmente funciona a Secretaria Estadual de Educacao. Assim, constatamos que a literatura disponivel nao trazia dados 
suficientes para a compreensao da praca. 
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Os vendedores de frutas com seus carinhos tambem sao vistos, ao contrario, dos ambulantes, por 

exemplo, os vendedores de cafe circulam por toda a extensao da praga. 

Os engraxates, figures tradicionais da Republica, ocupam dues areas definidas: uma delas, logo 

atras da saida do metro, e a outra, na esquina da lpiranga com a rua Joaquim Gustavo. 

Os moradores de rua e/ou da praga, os residentes fixos, preferem a lateral do Caetano de Campos 

com a lpiranga. Eles formam um grupo de aproximadamente quinze pessoas na Republica, sem contar os 

amigos e outros sem-teto que povoam as ruas da cidade. 

Em um dos caminhos da Rep(Jblica, pudemos observar certo movimento em tome do crack, a droga 

mais procurada na praga durante o periodo que astivemos por Ia. Quase sempre um grupo de homens, 

mulheres e, especialmente, criangas sao vistos, em plena luz do dia, com os seus cachimbos. Um cenarto 

de dependentes do crack: de consumidores e vendedores. 

Caminhando em diregao aos jardins, no interior da praga, tambem h8 um outre grupo que se 

distingue: os miches. Geralmente, homens parades perto do monumento a Alvarez de Azevedo e nas 

pontes. A circulagao dos miches e grande. E impossivel diferenciar entre os homens que procuram e os que 

oferecem os servigos sexuais. 

Os pregadores tambem ocupam parte desta area. As vezes, colocam megafones nas grades dos 

jardins para atrair a atengao dos pedestres. Evangelicos de varias igrejas disputam o coragao da Rep(Jblica, 

atras do coreto. 

Como uma praga de uma cidade pequena, varios senhores aposentados e/ou desempregados 

distraem-se sentados nos bancos, distribuidos por todo o espago, as vezes, com jomal ou apenas 

observando o movimento frenetico das pessoas e do autom6veis. 

Na sexta-feira, o cenario permanece identico, contudo e importante observar que ha um comercio 

intense na calgada ao !ado da lpiranga durante toda a semana. Camel6s, marreteiros, ambulantes, pais de 

santo, algumas bancas de comida e artesaos dividem o espago com os pedestres. 

Aos sabados, o movimento e maior: a Feira de Doces e Salgados, que h8 alguns anos funcionava 

no Largo do Arouche, ocupa a passagem principal da praga, e um numero maior de artesaos exp5e. 

Aos domingos, todos os espagos da praga sao ocupados. T odes os expositores das cinco 

modalidades: artes plasticas, artesanato, filatelia e moedas, pedras e plantas omamentais, participam da Feira 

de Arte e Artesanato, que segundo M'Anna, artista plastica, dues mil banracas ocupam o Iugar. Alem dos 

frequentadores habituais, h8 os visitantes nos finais de semana, posto que a Prac;a da Republica faz parte do 

roteiro turistico da cidade de Sao Paulo. 
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A noite, a praif8 muda. 0 vazio toma conta do local. A iluminagao e fraca, quando nao inexistente. 

Os unicos que perrnanecem nos jardins sao os garotos de programa. 

De Ionge e possivel observar o fogo dos isqueiros acendendo provaveis cachimbos de crack. 

Nestas circunstancias, viaturas policiais com as sirenes ligadas cnuzam a praif8 em attissima velocidade. 

Segundo a pr6pria policia, apenas os mais "experientes" ousam rrequenta-la a notte. 

Poucas pessoas sao vistas cnuzando a praif8 a noite, parecem preferir a passagem subterranea do 

metr6 que permancece aberta ate as vite e quatrc horas. Sagundo os artesaos, caminhar pela praga a 

il ' " " ,;· It-" " 72 no e e ... no mtmmo ~-"'.;tr para ser assa auo... . 

A partir dos primeiros passes, elaboramos sem querer um desenho espacial e social da pra9a: do 

Caetano aos jardins, ja sabiamos identificar os rrequentadores assiduos e os eventuais, e desconhecidos, 

bem como os lugares que ocupavam. Constnuimos uma possivel etnografia urlJana da Rep(Jblica. Nessa 

perreP98o ja era outra. 

Os primeiros informantes e a metodologia proposta 

Por um periodo, ainda continuamos observando, s6 que sentados nos bancos dos jardins da 

Republica. Ao mesmo tempo que observavamos, tambem eramos observados. Passamos a visitar a Praif8 

com maier frequencia, entretanto somente a tarde ou pela manha. lnicialmente, nunca a notte. 

A principia, foi dificil realizar uma aproxima9ao, parece que nao eramos bem vindos no Iugar, 

principalmente nos jardins. 

A praif8 e um espa9Q demarcado socialmente, enquanto tal, cada gnupo parece ocupar uma area 

diferente, a exQe9ao dos policiais que circulam por toda a extensao da Rep(Jblica 73. Certa vez, fomos 

abordados pela policia que fazia uma ronda ostensiva e portava caes ferozes. A partir deste epis6dio, 

passamos a andar com uma carta de identificagao do Departamento de Multimeios, assinada pelo nosso 

orientador. 

Apesar disso, a permanencia nos dias em que nao havia a Feira de Arte e Artesanato, as segundas, 

lerif8S e quartas-feiras, era mutto "complicado", posto que a Praif8 caracteriza-se, a primeira vista, como um 

72 Extrafdo do depoimento de Abdul, expositor, em agosto de 1994. 
" A polfcia nao tern local fixo, apesar de, urn carro da PM (Polfcia Milttar) estar sempre estacionado no calgadao pr6ximo 
a Avenida lpiranga. Ate o ultimo ano da Administracao Erundina (1992) havia urn posto da Guarda Metropolitana nos 
jardins que foi desativado na gestao Paulo Maluf. Ainda hoje a sttuacao e a mesma. E possfvel ver o posto sempre 
fechado e nenhum policial por perto. 
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Iugar de passagem, e, dependendo do "pedar;:o", nossa estada era quase impossivel: os jardins eram 

ocupados per "miches, traficantes e ladr5es". 

Tinhamos certo receio de ma interpretar;:Bo, is to e, como pessoas que estivessem procurando algo 

''fora da lei". De fate estavamos procurando alguma coisa: a hist6ria da prar;:a a partir des seus 

frequentadores, enquanto um espar;:o publico construido a partir de um imaginario individual e coletivo. 

A Feira de Arte e Artesanato parece ser um evento que democratiza o espar;:o, como afirrnaria um 

artesao, pois podiamos caminhar mais livremente per todo o perimetro da prar;:a. Assim, concluimos que 

passariamos a visitar a RepUblica as quintas e sextas-feiras, e aos sabados e domingos. 

Num oerto domingo, encontramos Jairo, um fot6grafo frequentador do Museu Lasar Segall 74, e 

artesao de macrame que junto a Leni, sua mulher, divide a banca na Feira. Foram as primeiras pessoas com 

quem passel a conversar. Foram os primeiros inforrnantes. 

Percebemos que a banca do Jairo caracterizava-se como urn local de encontro, principalmente, do 

publico negro, visto que, Leni produz roupas em estilo e motives africanos. Parecia ter a preocupar;:Bo em 

atender esta demanda. A AFROLeni, nome da etiqueta, era bastante oonhecida na prar;:a. 

A partir da nossa percepr;:ao, resolvemos estabelecer uma base: nossas visitas resumiram-se, 

durante algum tempo, a banca do Jairo. Passavamos varias horas conversando e observando a prar;:a sob o 

angulo do artesao. 

No inicio, como ja e esperado, o infoonante e muito cauteloso, pois sempre M uma ponta de 

desoonfianr;:a. Jairo comer;:ou a falar aoerca da prar;:a a partir do problema que envolvia todos os expositores -

artesaos e artistes-, a credencial, a licenr;:a para expor e, consequentemente, a fiscalizar;:ao. Ao contrario do 

que iriamos constatar com os outros sujeitos: falar sobre a prar;:a era como narrar a sua pr6pria hist6ria de 

vida. 

A partir das conversas com Jairo, tomamos contato com a situar;:Bo des artistas e artesaos da Feira, 

e com outros frequantadores da prar;:a. Entre eles, o Beca e o Cip6, urn casal homossexual, artesaos que 

trabalhavam com sementes enoontradas na RepUblica. 

A partir deste contato, a nossa estada na prar;:a foi mancada pelas visitas as bancas do Jairo e do 

Beca. Assim, passamos a interagir com alguns atores socials. A pesquisa nao mais restringia-se a 

observac;:ao direta, simuttaneamente, passamos a realizar urn oerto tipo de observar;:Bo participante, segundo 

"0 Museu Laser Segall tern urn setor educativo dedicado a fotografia. Durante os anos o~enta, alguns jovens fot6grafos 
fonnaram urn grupo de fotografia sob a orientacao de Cl6vis Loureiro Jr. 0 grupo tinha o objetivo de conhecer e 
fotografar a cidade de Sao Paulo. Jairo e eu fizemos parte deste grupo. 
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instrumental metodo16gico da antropologia e que sup6e, essencialmente, uma interacao e integf'a98o com o 

grupo estudado, conforme afirma Pertongher (1987). 

A observac;ao participante, instumental de pesquisa idealizado por Bronislaw Malinowski (1884-

1942), quando entre os T robriandeses, determina que para conhecer o grupo estudado e neoessario conviver 

com ele, estar "dentro dele", como escreveria o antrop61ogo nos anos vinte: "viver com e/e e, 

essencialmente, como eles" (1984). 

Como o nosso trabalho nao objetiva estudar o "outro ex6tico e_distante", ao contrario, urn "mundo" 

no proprio contexte do pesquisador, a observac;ao participante aqui seguiu a percurso de como ter 

"Anthropological Blues" de DaMatta (1978), transformar o familiar em ex6tico, num exercicio de 

estranhamento daquilo que e supostamente conhecido, portanto, familiar. 

Uma interagao que nao sup(ie urn viver como, mas urn estar com, e, essencialmente, sem 

forrnular possiveis hip6teses, posto que o nosso objetivo era conhecer a pra9<1 a partir de seus atores sociais 

e inserir neste trabalho a fotografia nao s6 como tecnica e metodo de pesquisa, mas como uma interpretac;8o 

visual do Iugar e dos seus frequentadores. 

"Estar com" e uma estrategia de pesquisa da pr6pria observacao participante. Para tom&la eficiente 

e/ou obtermos resultados, alguns estudiosos da vida sociallancam mao de questionarios elaborados a fim de 

explorer o objeto de analise. Aqui, nao seguimos exatamente esta orientac;ao. Para iniciar uma convesa, 

quase sempre informal, algumas sendo gravadas em fitas magneticas e outras nao, perguntavamos: o que 

voce acha da pra~? 

A pergunta funcionava como urn impulse que levava o ator social a pensar o espaco e, 

principalmente, a sua presenca na pr898. A maioria das pessoas comec;ava falando aoerca da sua pr6pria 

trajet6ria de vida. Muitos remetiarn-se ao passado, nao muito distante, para explicar e entender o presente. 

Enquanto outros, muito poucos, limnavam-se a contar a sua experiencia na prac;a desvinculada da propria 

vida pessoal. 

Esta pergunta, de oerta forma, oferecia subsidies para identificanmos os atores sociais frequentadores 

da prac;a e, consequentemente, seus discursos e usos daquele espaco pUblico. Enfim, uma forma, menos 

superficial, de conhecer a Prac;a da Republica, a partir das pessoas que participam e significam este 

oenario urbano. 

A partir desta estrategia metodol6gioe, na nossa pesquisa, comec;amos a conhecer e conversar 

cada vez mais com os frequentadores/usuarios da Rep(Jblioe. 
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As fotografias 

Nao haviamos esquecido da fotografia, apenas estavamos esperando o melhor memento para inseri

la no contexte do trabalho, apesar de Collier (1973) frisar que devemos comecar a pesquisa pelas imagens. 

U rna vez conhecendo urn numero maier de frequentadores da praca, sabiamos que a camera fotograJica 

deixaria de agir como urn meio agressivo. E assim, introduzir a metodologia do fotografo: a fotografia como 

metodo e tecnica. 

U m pouco antes de comecannos a fotografar, recuperamos junto a alguns acervos publicos 75 

imagens da Rep(Jblica do inicio do seculo, tinhamos a expectativa de introduzi-las nas nossas "foto

entrevistas". Contudo, quando resolvemos aplica-las, notamos que os infonnantes fi'ente as fotografias nada 

diziam, era como se o conteudo apresentado nao revelasse aquele espaco, tampouco a pr6pria cidade de 

Sao Paulo, e nem o universe urbane do qual ele faz parte. De fate, estas imagens antigas exibem urn outre 

contexte hist6rico. 

Ante aos resultados, resolvemos retir&las de cena. Para entao, definitivamente comecannos a 

fotografar a Rep(Jblica. 

No desenvolvimento da pesquisa, constatamos que o nosso desempenho circunscrevia a atuacao 

de uma fot6grafa/pesquisadora. Contudo, per mais que objetivavamos ouvir, olhar, escrever e fotografar, 

estas atividades, pelo menos aqui no nosso trabalho, foram simultaneamente inviaveis. Parece que a atencao 

com relacao, per exemplo, a escrita, raquer uma organizacao intelectual diferente da visual. Parecem ser 

tarefas incompativeis de serem realizadas ao mesmo tempo. Assim, se fotografavamos, dificilmente 

conseguiamos ouvir atentamente os infonnantes. E vice-versa. Ao contrario, se executadas paralelamente, 

uma de cada vez, parecem criar uma sintonia hannonica, uma troca entre a palavra e a visualidade. 

Nessa pesquisa parece caracterizar-se pela multiplicidade de sujettos e de atividades comuns a 
praca, portanto nao tinhamos, per certo, como aplicar uma metodologia e tecnica rigidamente, per exemplo, 

como fonna de estudar os gestos em uma sequencia especifica. Entao, resolvemos captar as imagens a 

partir des personagens e acontecimentos socials e cutturais do Iugar. 

No inicio, nao sabiamos, de fate, como colocarltratar a fotografia, apesar de inseri-la no contexte de 

estudo, entretanto, a imagem fotografica, apesar da hip6tese colocada aqui implicttamente, revelou mais uma 

75 Os acervos fotograficos do Museu da lmagem e do Som e da Sacretaria Municipal de Cultura em Sao Paulo nos 
cederam algumas imagens. 
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vez a sua autonornia, vista que mostrou/demonstrou para nos (fot6grafos/pesquisadoras) os conte(Jdos que 

deveriam ser analisados no decorrer do trabalho. 

T odes os nossos "papeizinhos" com incontaveis anotagOes nao foram suficientes para colocar os 

temas sugeridos e apontados pela imagem fotograflca. 

Ainda se, as fotograflas antigas nao foram tambem "competentes" para elucidar nos infonnantes a 

memoria desejada, descobririamos que as nossas fotograflas, isto e, des sujeitos retratados, revelariam outra 

capacidade, aquela tratada por Collier, como urn "abridor de latas' nas foto-entrevistas. A partir daf 

colecionarfamos inumeras hist6rias privadas. 

Entao, nos deparamos com tres possibilidades de insercao da fotografla na pesquisa: a) fotograflas 

realizadas pelo fot6grafo/pesquisador, b) fotograflas hist6ricas; e c) fotograflas realizadas pelos informantes, 

aqui, os frequentadoras da Rep(Jblica. 

Tambem pensamos, a luz da pesquisa de T acca 76 - a experiencia com os sapateiros de Franca -

em entregar filmes preto e branco para os nossos informantes, na tentativa de decifrar os c6digos daquele 

esp~ publico a partir das suas pr6prias reprasentagOes imageticas. De fate, chegamos a dar peliculas para 

os nossos atoras sociais, todavia, a nossa expectativa fora frustrada, pois os filmes entregues nunca foram 

devolvidos. 

Assim, assumimos de fate o exercicio da fotografla e da pesquisa. As nossas imagens e as 

anota¢es seriam os unicos materiais no desvendamento daquela praga. 

Entre cruzar, contomar, caminhar e estar, privilegiamos a interacao, com vistas as hist6rias e 

imagens. Fornes abrindo as cortinas imaginanas daquele palco a ceu aberto, onde distintos atoras sociais 

encenam as suas pr6prias historias de vida. Vivenciariamos assim a Republica. 

Registrando urn "cause" aqui e uma imagem 'acola", fomos colecionando depoimentos que 

u~rapassam a ideia de "aldeia", revelando uma RepUblica cosmopolita. 

Seguimos, transfonnando o familiar em exotico e buscando significar a Republica a partir das 

hist6rias e des retratos devolvidos a eles na ocasiao de uma conversa muitas vezes informal. 

"Tacca, Fernando C. Sapateiro: ORetrato da Casa. A representacao da casa do openirto sapateiro francano atraves 
de seu proprio olhar fotografico. 1990. 315p. Disser~a~:ao (Mestrado em Multimeios) lnstituto de Artes, Departamento de 
Multimeios, UNICAMP, 1990. 
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Desde o nosso inquento e da exploragao do campo de pesquisa, selecionamos o filme preto e 

branco 77, posto que, a sua estetica privilegia a "realidade". E ainda, decidimos conservar todo o esp<l\XJ 

fotografico, isto e, nao coube nenhum corte no nosso negativo/matriz, contemplando assim esta mesma 

'realidade". 

Foram edttadas 192 imagens para compor o nosso diario fotografico. A edigao foi determinada pelos 

temas propostos atraves dos pr6prios conteUdos visuais, observando-se tambem a qualidade tecnica da 

fotografia. 

Das etapas que fazem parte de uma pesquisa - a insercao, a intera;:ao, o afastamento para analise e 

reflexao do objeto estudado -, o desinserir foi tao fundamental quanta a nossa estada na Republica. S6 aqui 

conseguimos visualizar o material imagetico registrado, coletado e construfdo na praga. 

Revelando os filmes e ampliando os negatives, levantamos as cortinas da Republica, um espago de 

sociabilidade e conflttos sociais. 

-Vamos a ela! 

77 0 trabalho no laborat6rio fotografico - revela9ao de filme, contato, c6pia trabalho e final - fora executado por n6s 
mesmos. 
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Capitulo Tres 

A Republica das Mil Faces 
- um diario narrativo e fotografico de uma pra~a 

no centro novo da cidade de Sao Paulo -
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3.1. A Praca 

• um espaco publico transformado • 

Uma prava, na definic;:oo mais simples, e urn Iugar publico, acesslvel a todos os transeuntes, onde 

visualiza-se em seu entomo moradas, casas comerciais e, atualmente, grandes ediflcios. Pode estar situada 

nos centres de uma grande metr6pole ou de urn bairro periferico. 

Historicamente, e urn espac;:o planejado e marcado para a vida publica nas cidades. As prac;:as na 

ldade Media e no Renascimento eram instaladas nos centres das areas de maior densidade populacional e 

quase sempre com urn marco religiose, por exemplo, a igreja. Com raras excec;:Oes, as atividades 

comerciais detenninavam o seu dia-a-dia, como tambem, reuniaes, encontros, festas e feiras, a imagem das 

"agoras gregas". 

Alem das pessoas comuns, artistas, artesaos, politicos entre outros, faziam parte do cotidiano deste 

"equipamento urbane', desde sempre, mais popular de uma cidade. 

'Civitas", "Cite' ou "Urbs" sao os tennos estudados por Jacques Le Goff (Le Goff 1988) para 

analisar a origem das cidades ocidentais e verificar as semelhanc;:as entre as contemporaneas e as 

medievais. 

As cidades, originalmente, caracterizaram-se por servirem de locais de troca de artigos agrlcolas, 

artesanatos e tambem do poder politico. Assim, as cidades tomaram-se centres urbanos e espac;:os 

privilegiados para diferentes grupos socials, como tambem, para inumeras instituiy(ies publicas e pollticas que 

fonnavam-se a medida que elas cresciam demografica e estruturalmente. 

A prac;:a enquanto espac;:o publico tomou-se essencial e presente em qualquer cidade europeia desde 

a Ana ldade Media, pois nela eram inicialmente estabelecidas as relac;:aes socials entre indivlduos de 

diferentes grupos culturais e regiaes. Caracterizava-se assim, a origem de uma sociabilidade marcadamente 

urbana. 

Se as cidades tern a func;:OO de troca de mercadorias, de produc;:ao de infonnac;:ao, de 

desenvolvimento cultural e, acima de tudo, de centralizac;:ao do poder(Le Goff 1988), a prac;:a eo espac;:o que 

possibilttara a realizac;:ao destes papeis socials. 
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" ... a lfngua da cidade vai trazer dais tipos de inovar;ao muito importante. De um !ado, a linguagem dos 

artesaos, a linguagem dos mercadores, e, de outro, a linguagem sobre a qual Bakhtin insistiu, ada prar;a 

publica" (Le Goff 1988: 60). 

A partir do sec. XVII, as cidades europeias, essencialmente Londres e Paris, com99aram a passar 

por urn Iongo periodo de reestruturar;ao em seus desenhos urbanos em fungao do amadurecimento do novo 

viver e pensar a sociedade, do crescente fluxo migrat6rio do campo para a cidade, dos espar;os vazios nao 

construidos e necessaries para abrtgar os novas moradores, da arquitetura que privilegiou a beleza estetica e 

o pr6prio desenvolvimento econ6mico que culminaria mais tarde na Revolur;ao Industrial. Assim, a ideia 

medieval e renascentista de praga enquanto urn espago de concentragao de pessoas e atividades comerciais 

e artisticas e contrariada. 

"As grandes places urbanas nao eram feitas para concentrarem todo tipo de atividade das ruas circundantes; 

a rua nao deveria ser um pOrtico para a vida da praga. (. . .) a prar;a deveria ser um monumento a si mesma, 

com atividades restritas acontecendo em seu meio, atividades constitufdas principalmente de passagem e 

de transporte" (Sennett! 1988: 75). 

A praga deixou assim de ocupar o centro da cidade, mesmo porque com o crescimento urbane a 

pr6pria cidade perdeu urn centro exclusive para ganhar inumeros outros. 

A prar;a foi destinado urn sentimento idilico. Os ingleses, por exemplo, tentaram "preservar as 

impressaes do campo" (Sennett 1988), tomando-as arborizadas e fl6ridas, assemelhando-se mais com urn 

jardim. Ja os parisienses passaram a frequentarcates, teatros e grandes parques para suprir a ausencia das 

pragas publicas nos moldes renascentistas. 

A luz de Baudelaire (1821-1867), "a forma de uma cidade muda mais depressa, lamentavelmente, 

que o corar;ao de um mortar (Le Goff 1988: 143). 

lnumeras pragas acabaram sendo substituidas por parques, verdadeiros pulmaes verdes das futures 

metr6polis, mas estes nao assimilaram as suas antigas fungOes sociais. Sao as ruas medievais, velhas, 

estreitas, assim como as novas, largas e modemas que, apesar do papel utilitario, acolhem os 

acontecimentos humanos antes s6 vistas naquele Iugar publico. 

A rua passou a funcionar nao s6 como uma arteria de meios de looomogao e de passagem de 

pedestres, mas como um ente urbana capaz de animar o anonimato e a impessoalidade destes fluxes. 
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Durante o seculo XIX, as reforrnas urbanas empreendidas nas cidades europeias, por exemplo, em 

Viena, tentaram preservar o compromisso com a estetica barroca. Entretanto, os arquitetos inverteram o 

sentido quando desenharam os edificios ao Iongo de urn plano horizontal. Desta forma, foram criadas as 

largas avenidas. 

Apesar do espirito "frio" das cidades planejadas entre as parades dos escrit6rios em opos~ • ... as 

fomnas livres de organizar;ao antiga e medieval do espaqo urbana: ruas e praqas irregulares, que nao 

surgiram na prancheta, mas in natura" (Schorske 1988: 80), estes novas projetos de urbanidade nao foram 

suficientes para matar a sociabilidade desenvolvida nos espaqos publicos, seja, a praca, a rua ou o parque. 

Segundo Argan, ha uma forte oposigiio entre a cidade ideal, o modele perfeito, classico e artistico, e 

a cidade real que reflete as dfficuldades e contradi\Xies do mundo inseridas num processo hist6rico que 

deterrnina a sua forma jamais acabada (Argan 1995). Neste sentido, a cidade real nunca correspondera aos 

modelos Ideals. 

Baudelaire na Franr;a, Poe (1809-1849) na lnglaterra e Joiio do Rio (1881-1921) no Brasil, cada urn 

em seu tempo, saborearam a rua como jamais outros revelaram. A rua para eles significou muito mais do 

que urn Iugar de passagem. Ela estava Ia para ser vivenciada, observada, experimentada e amada. 

Baudelaire declare '6dio ao domicilio" e "paixiio as viagens pelas ruas parisienses". A rua 

representa a liberdade em opos~ ao enclausuramento. 0 autor acaba experimentando a solidao do mundo 

modemo nas ruas, becos e passagens parisienses. (Baudelaire s/d). 

Poe, a seu modo, observou de perto e de Ionge diferentes transeuntes pinc;ados em meio a muttidao, 

segundo os trajes, os semblantes e as express5es fision6micas (Poe 1986). Chegou a seguir varies deles, 

desde o centro ate a periferia londrina, movido por uma curiosidade obsessiva em determiner os trajetos 

realizados por aqueles cidadiios comuns. 

·o estranho se deteve e, porum memento, pareceu imerso em reflexiies; depois, com evidentes sinais de 

agitaqao, seguiu em rapidas passadas um itinerario que nos levou aos timites da cidade, para regiiies muito 

diversas daquetas que haviamos ate entao atravessado. Era o mais esquatido bairro de Londres; nele tudo 

exibia a marca da mais deptoravet das pobrezas e do mais desesperado dos crimes"(Poe 1986: 138). 

Para o brasileiro Joao do Rio, " ... a rua e um fa/or de vida das cidades, a rua tem alma!" (Rio 1997: 

47). E esta alma e revelada por todos aqueles que direta ou indiretamente participam e constrOem a 

visualidade, as vezes, em cores, outras, em preto e branco, do asfalto. 
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Foram ciganos, negociantes, ambulantes, cocheiros, carregadores, jardineiros, prostitutes, 

tatuadores, pedintes, religiosos, loucos, mercadores de livros, pintores, operarios, jovens, entre muitos 

outros, que atraves dos seus sons e cheiros singulares despertaram interesses nestes escritores que 

"perambularam e vagabundearam com inteligencia" (Rio 1997) por diferentes ruas das suas cidades. Entre 

ruas, becos e vie! as, estes flaneurs exercitaram a arte de flanar. 

"Fianar e ser vagabundo e refletir, e ser basbaque e comentar, ter o virus da observaqao Jigado ao da 

vadiagem. Flanar e ir por ai, de manha, de dia, a noite, meter-se nas rodas da populaqa, admirer o menino 

da gaitinha ali a esquina, seguir com os garotos do lutador do Cassino vestido de turco, gozar nas praqas os 

ajuntamentos defronte das lantemas magicas"(Rio 1997: 50). 

Nada impediu estes flaneurs de observarem o movimento social das ruas. Nem mesmo a 

iluminagao, artificial ou natural, que segundo Benjamin (Benjamin 1991) interfere no espfrito das pessoas e 

tambem na apropriagao que fazem da cidade. 

Poe, frisa que confonne o dia avanca a luminosidade e outra (1986). Portal motivo a iluminagao, tao 

esperada e desejada pela populagao urbana, acaba produzindo urn sentimento de seguranga. Ate o meio do 

seculo XIX, a noite na cidade era realmente escura. 

Para Benjamin (1892-1940), a flanerie s6 foi relevante em Paris, porque as refonnas urbanas de G. 

E. Haussman, prefeito da cidade, a partir de 1859, como alargamento das ruas que as transfonnaram em 

grandes avenidas, preservou, de carlo modo, intacta as passagens. 

"A passagem ocupa uma posiqao intermadiarta entre a rua eo interior de uma residencia. (. .. ) A rua se toma 

moradia para o flaneur, que esta tao em casa entre as fachadas das casas quanto o burgues entre as suas 

quatro paredes' (Benjamin 1991: 67). 

Baudelaire, com certo olhar aleg6rico, cultuou a solidao em meio a multidao encontrada nas esquinas 

de Paris, por meio das passagens que o afastava das ruas movimentadas. Quando estas foram suoumbidas 

pela velocidade, pelo ritmo acelerado dos meios de locomog§o, a flanerie encontrou a morte. 
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" ... aqui na praqa voce sabe muito bem com quem pode fa/ar, caso contrano est a perdido ... " 1. 

Se o "viajante antigo" - nautas, corsarios, desenhistas, estudiosos - necessitava cruzar, por 

exemplo, os oceanos para encontrar o "outro", o diferente, o ex6tico, o "viajante modemo" nao precisa ir 

muito Ionge e nem sair da sua propria cidade (Rouanet 1993). E com este aspirito comum - o estranhamento -

, que a cidade toma-se o local de observacao e inquento social. 

As cidades modemas caracterizam-se, essencialmente, palo grande fluxo e rotatividade de pessoas 

das mais diversas origens sociais e geograficas que circulam por seus espacos onde manifestam as suas 

cultures. 0 espaco publico urbane e por excelencia o Iugar da manifesta;:ao da diversidade cultural. Dai, 

estas cidades serem multiculturais e em muitos casos cosmopolites, pois entre outras particularidades, ouva

se os sons de diferentes linguas. 

A diversidade cultural e uma caracteristica singular somente enoontrada nas metrOpolis. Assim, as 

cidades desde sempre funcionaram, num sentido figurado, como imas, nao s6 o desenvolvimento economico 

e industrial foi e e cepaz de determinar este aspecto, mas, principalmente, a possibilidade do diferente, do 

acaso, do imprevisto, da surpresa tomam-se fatores proeminentes ao deslocamento humane. 

Contudo, a cidade ao mesmo tempo que exerce certo poder de atracao, tambem repele. 0 homem 

urbane passa a viver sob uma forma antag6nica: a cidade desperta curtosidade, como tambem a sensacao 

de uma possivel ameaqa, oontraditoliamente, fascinio e medo convivem simultanearnente. 

" ... cidade grande, as pessoas que passam pelas ruas nao se reconhecem. Quando se veem, imaginam mil 

coisas a respeito umas das outras, os encontros que poderiam ocorrer entre etas, as converses, as 

surpresas, as caricias, as mordidas. Mas ninguem se cumprimenta, os olhares se cruzam porum segundo e 

depois se desviam, procuram outros olhares, nao se fixam· 

(Calvino 1991: 51). 

Nao s6 o homem toma-se vitima, mas a propria cidade sofre com este antagonismo, uma vez que 

em funcao de uma ordem e de um progresso planejados tecnologica e politicamente, o espaco publico cu~ural 

possivel esvazia-se. As pessoas acabam nao se relacionando, M um isolamento na multidao, a luz de 

Baudelaire. No seculo XX, o sentimento de medo instala-se entre as diferentes sociedades. 

' Extraido de uma conversa informal com urn cliente/mich~ conhecido por "japonesa fresca' e frequentador dos jardins 
da Republica, em 1996. 
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Neste lim de milenio, a rua ganha um outre sentido: o perigo. As rela¢es sociais, portanto, sao 

desenvolvidas em lugares criados para este fim. Sob luzes artificiais e um forte esquema de seguranga, o dia 

passa e o "transeunte" transformado em "cliente" nao percebe a noite chegar. Os "shoppings centers" 

substituem as prar,:as publicas por pragas de alimentagao, os coretos por quiosques de grifes badaladas, as 

ruas por alamedas e passagens com vitrinas estrategicamente colocadas para impactar o Muro consumidor. 

T odas as rela¢es sociais sao previsiveis nestes temples de consume construidos em varies pontes 

das cidades. Cada um deles e fi'equentado por uma classe social distinta. As diferengas cutturais s6 sao 

possiveis desde que expostas como artigos colocados a venda. 0 mercantilismo - a compra e venda -

acaba por pontuar as rela¢es humanas e, consequentemente, a diversidade cultural. 

"A Jegibilidade de uma cidade se expressa por sua cartografia, por sua organizaqao especial, pelos lugares e 

pe/os n8o-lugares por onde circu/am seus habitantes" (Rezende 1994: 67). 

As cidades e seus espaifOS sao organizados segundo uma "ordem social" imposta politicamente. 

Contudo, M gaps que nao seguem estas imposiif(ies politicas e, assim, sao moldados segundo os seus 

pr6prios habitantes que formam grupos nos bairros, no trabalho, na escola, definidos a partir das identidades 

cuiturais quase sempre estruturadas social e economicamente. 

Os estudlosos da vida social, com instrumentos de analises construidos pelas ciencias humanas e 

suas areas especificas, por exemplo, a antropologia, procuram por estes "pedBifOs" (Magnani 1993) 2 nas 

cidades capazes de revelar tipos de sociabilidades comuns a seus participantes e desconhecidos aos olhares 

dos estrangeiros, como escreveu Claude Olievenstein (1993). 

Qualquer Iugar publico, genericamente, e demarcado por diversos grupos sociais. Com seus 

comportamentos e c6digos que estruturam linguagens distintas transformam estes espaifOs em lugares. 

Esses lugares, ainda publicos, constituem uma quase identidade criada dia-a-dia por seus 

fi'equentadores/usuarios. Assim, o espaifO enquanto "coisa fisica", um ente que faz parte da arquitetura urbana 

oficial, transforma-se num Iugar social cuja existencia vincula-se, exclusivamente, as agiies humanas e as 

suas narrativas que o tom am vivo. 

'A categoria "pedago" foi elaborada pelo antrop61ogo Jose Guilherme Cantor Magnani em suas pesquisas e estudos 
em sociedades complexas para descrever e explicar urn tipo particular de relagao social seja nos bairros da periferia 
e/ou centros urbanos de uma cidade. Ver em: Magnani, Jose G. C. Quando o Campo e a Cidade: Fazendo Antropologia 
na Metr6pole. In: Magnani, Jose (org). Na Metr6pole. Sao Paulo: Editora da Universidade de sao Paulo; Fapesp, 1996. 
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' ... o espaqo e um Iugar praticado. Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo e transform ada 

em espaqo pelos padestres" (Certeau 1994: 202). 

Cruzando, caminhando ou contomando um Iugar publico, os cidadaos de uma cidade qualquer 

acabam "escrevendo" um texto urbane singular, segundo as suas pr6prias hist6rias de vida, e que fazem ou 

farao parte de um espago plurel marcado por individualidades, subjetividades e, tambem, pelo coletivo. 

Assim, a oonstrugao do ootidiano nas cidades esta marcada por diferentes linguagens simb61icas que 

sao expressas por meio de c6digos, quando comuns oonferem uma identidade e, consequentemente, o 

estabelecimento de uma rede social, a sociabilidade, entre os pares. Este fato acaba definindo um pedago 

circunscrito num espago urbane tambem especifioo. 

Segundo Magnani, 0 que difere 0 pedago do bairro do da cidade e ' ... OS frequentadores nao 

necessariamente se conhecem - ao menos nao por intermedio de vinculos construidos no dia-a-dia do baiTTO 

- mas sim se reoonhecem enquanto portadores dos mesmos simbolos, que remetem a gostos, orientar;i5es, 

va/ores, habitos de consumo, modes de vida semelhantes" (Magnani 1993: 50). 

Seguindo o pensamento do antrop61ogo, um Iugar especifioo, por exemplo, a Praga da Republica em 

Sao Paulo toma-se um possivel 'territ6rio" social. Entretanto, esta praga ja reoonhecida como um espago 

publico pede ser demarcada por varios grupos humanos com suas distintas linguagens simb61icas, dai um 

mesmo espago poder abrigar inumeros pedaqos. 

Aqui na nossa pesquisa, a Praga da Rep(Jblica e um Iugar publico de referenda aos seus 

frequentadores/usuanos. E tambem, uma referenda enquanto um ente urbano capaz de orientar o ddadao 

comum nos inumeros trajetos possfveis na area centrale na diregao da periferia da cidade. Apesar de se 

oonstituir como um Iugar de passagem para a maioria dos pedestres, e apropriada por varies grupos sociais 

que lhes oonferem vida e identidade. 

A luz de Sergio Paulo Rouanet (1993), "viajar e preciso", dai propomos uma viagemfinsergao ao 

centro da cidade e a Praga da Republica, em particular, um espago publico "marginal", atraves de uma 

"bricolagem' de hist6rias de vidas narradas e imagens fotograficas captadas ao Iongo da nossa pesquisa. 
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3.2. Urn pouco da hist6ria da Praca da Republica ... 

"Chegando a praqa de touros, Jose Venancio ainda conservava urn raro born humor ... saboreando 

conscientemente a expectative de aplaudir urn conterraneo ... 0 pano vermelho. 0 odor da terra remexida. 

Os gritinhos das mulheres. 0 outono, os ap/ausos. Mas, apeser da bri/hante atuaqao do Ioureiro portugues, 

no fim da tarde Jose Venancio ainda ficeria tremendamente initado ao saber que o Largo dos Curros, aque/e 

tradicional campo de treinamento de cavalos e cocheiros, seria brevemente ajardinado e rebatizado de Praqa 

da Rept)blica. Aos poucos estao liquidando com esta cidade" 3. 

Por volta das primeires decadas do sec. XIX, o grande espar;o conhecido pelos cidadaos de "Sao 

Paulo de Piratininga", atualmente Sao Paulo Capital, por Largodos Curros e/ou Prar;a dos Touros, proximo 

ao Beco do Mata-Fome, atual Avenida lpiranga, passaria porfrequentes periodos de mudanr;as. 

Do local das "cavalhadas" ou jogos de canas, dos touros, as constru<;Oes das primeires residencies 

aristocraticas no entomo, os paulistanos passam a reconhecer a prar;a em seus novos contomos segundo o 

modelo de planejamento urbano (ou de urbanizaqao) inspirado nas reformas das cidades e prar;as europ8ias. 

'Com (. . .) o animo urbanistico de Joao Theodora Xavier de Matos, regularizou-se toda a area, a partir de 

1873, respeitando-se, todavia, as determinaq6es topograficas das Postures /mperiais de 1842, re/acionadas 

mais com traqado urbano do que com a sua ordenaqao. Aquelas linhas regimentals estatuiam que as praqas 

teriam de 70 a 100 metros de tamanho, o que permite o maior erejamento da cidade ... que devessem ser 

quadradas, tanto quanto o terreno permitir (isto e, sem area predeterminada)... formando-se a sessenta (60) 

palmos das propriedades que houver em volta. "4 

E, ainda, " ... as praqas teriam a forma ... urn quadrado prolongado que pelo menos tenha de 

comprimento uma vez e meia a /argura, pois sera mais adequada para festas a cavalo e outras, seu 

tamanho sera proporcionado ao numero de vizinhos ... ". s 

'Sao Paulo (cidade) Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrim6nio Hist6rico. Pauliceias Perdidas. Sao 
Paulo: Departamento do PatrimOnio Hist6rico, 1991. (Registros, 14), p.65. 
4 JORGE, Clovis de Athayde. Consolagio • uma reportagem historica. Sao Paulo: Departamento do Patrimonio 
Hist6rico/Divisao do Arquivo Hist6rico/Secretaria Municipal de Cultura, 198? (Hist6ria dos Bairros de Sao Paulo, v. 22), 
p.51. 
'Idem. 
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Assim, os paulistanos passaram a conviver e o Largo dos Curros, renomeado em 1865 por Praga 

Sete de Abril e, ap6s a Proclamagao da Republica em 1889, como alusao ao novo regime politico do pais, foi 

rebatizado por Pra~ da Republica. 

Anteriormente a remodelagao da praga (1902..05), a Escola Normal Gaetano de Campos, em 1894, 

instalou-se no novo ediffcio planejado por Francisco de Paula Ramos de Azevedo e construido naquele 

espago, ocupando apenas uma das laterais, sobrando assim metros suffcientes para o lago, as alamedas, as 

arvores, os bancos e o coreto. 

Cidades como Sao Paulo e Rio de Janeiro sofreram influencias europeias no. desenho dos seus 

centres urbanos. Os Parques e os Jardins franceses e ingleses serviram como referencias aos brasileiros. 

A Praga da Republica e um exemplo. Nas fotografias de Guilherme Gaensly 6 podemos visualizar o jardim 

da praga eo seu entomo residencial, ap6s a sua remodelagao na primeira decada do seculo XX. Na cidade 

carioca, a praga Paris, na periferia do centro urbane, e outra representagao da forma de pensar os novos 

espavos publicos. 

Ao centro da cidade estava destinado o comercio, os servigos e neg6cios financeiros. Vale lembrar 

que a Praga da Rep(Jblica nao faz parte do 'centro velho" de Sao Paulo: Patio do Colegio, Praga da Se, 

Largo Sao Francisco, Rua Direita, Rua 15 de Novembro, Largo Sao Bento, Viaduto Santa Eiigenia, Praga do 

Patriarca, Viaduto do Cha e Largo da Mem6ria. Foi a construif8o do Viaduto do Cha que proporcionou a 

ocupagao das areas pr6ximas a praga. E, portanto, um ente urbane do 'centro novo" da metr6pole. 

"Como logradouro e jardim, a Praqa da Republica e uma das mais centrais da cidade. Reformada a partir de 

1909, tomou-se amp/a, arruada, arborizada e gramados que se proibia pisar, sob pena de mu/ta de cinco mil 

reis. Sempre foi reduto de estudantes do Caetano de Campos, ... , nao raro, gazeteavam pe/os seus 

caminhos. Tambem, a rapaziada das Arcadas, nas tradicionais comemoraqaes do 11 de Agosto, vinha para 

a Praqa, postando-se em cantorias de recitativos diante da herma de Alvares de Azevedo (1831-52), o poeta 

pau/ista- Ura des Vinte Anos - que dissera ser Sao Paulo "a cidade dos mOTtos". 7 

'k. fotografias hist6ricas apresentadas aqui fazem parte do Acervo Fotogriflfico da Divisilo de lconografia e Museus do 
Departamento do Patrim6nio Hist6rico da Secretaria Municipal de Cultura da Prefettura do Municipio de Sao Paulo. 
7 JORGE, Cl6vis de Athayde. Consola@o • uma reportagem hist6rica. Sao Paulo: Departamento do PatrimOnio 
Hist6rico/Divisilo do Arquivo Hist6rico, Secretaria Municipal de Cultura, 198? (Hist6ria dos Bairros de Sao Paulo, v. 22), p. 
134. 
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Com o desenvolvimento da economia cafeeira e a incipiente industrializ~, os aristocratas 

conhecidos por Baroes do Care sobem o Caaguac;:u e fixam residencia na atual Avenida Paulista. 

Gradualmente o entomo da Prac;:a sofre modificacoes. Uma marca da crescente verticalizac;:ao foi a 

construc;:ao do modemo Edificio Esther em 1938, com comercio, servic;:os e tamoom apartamentos 

residenciais. Nesta ocasiao, o entao prefeito Prestes Maia fez implantar o Plano das Grandes Avenidas, 

como por exemplo, a lpiranga. Logo, assiste-se ao alargamento da malha vi<3ria, o crescimento urbana e 

populacional, e, consequentemente, os indivfduos passam a fazer outros usos da cidade. 
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Na fotografia podemos observar as residencias no entorno da Praca da Republica. E ate dizer, correndo talvez urn 
grande risco, que o fot6grafo Guilherme Gaensly, par volta de 1910, tenha registrado propositalmente 'maes e filhos" no 
centro do jardim como uma fonma de destacar a convivencia social nos espacos publicos da epoca. 
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Por volta de 1 910, a Escola Normal Caetano de Campos, com apenas dois an dares, seguia a disposi9ao espacial das 
principals edificav5es da cidade. Como uma rua construida em linha quase reta- da Pra9a da Se ao Largo do Arouche -
, o fot6grafo Guilherme Gaensly destacou o imenso espa9o livre frente ao predio. ' 

a A obra fotografica de Guilherme Gaens!y encontra~se em varios arqulvO$ pUblicos, destacando·se: o Acervo Fotogn3flco da Divis6o de lconografia e 
Museus do Departamento do Patrim6nio Hist6rlco da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura do Municipio de sao Paulo; e o Arquivo Fotogratlco 
do Museu da lmagem e do Sam da Secretaria Estadual da Cultura de sao Paulo. As imagens foram por ales cedidas ao trabalho com fim exclusive de 
pesquisa academica. 
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3.3. A Republica das Mil Faces 
· urn diario narrativo e fotografico de uma praca 

no centro novo da cidade de Sao Paulo · 

Como pudemos observar neste breve hist6rico, a praca da Republica, com os seus trinta mil metros 

quadrados, foi planejada segundo uma furl900 social: urn es~ publico nao tern sentido se pensado 

somente como urn objeto fisico, urn elemento concreto entre muitos de uma cidade. Ao contrario, s6 podemos 

encontrar "poesia" num Iugar dimensionado segundo uma dinamica humana que imprimira ac Iongo do tempe, 

valores e usos que poderao particularizar, neste caso, uma praca. 

A praca da Republica, desde sua origem, pode ser entendida como urn organismo vivo, urn 

mosaico de relag(ies socials latentes, urn espa((O em constants transfonna<;:ao influenciado diretamente per urn 

entomo urbano que pulsa e co-determina a ocupagao humana. 

A extensao deste espa((O fisico e publico, seja nas alamedas, nos jardins, no entomo das grades da 

Escola Municipal de Educagao lnfantil- EMEI s , no calgadao em frente ac edificio do Caetano de Campos, 

atualmente Secretaria Estadual da Educagao, bern como em suas latera is e a localiza<;:ao no centro da 

cidade, acabam definindo espacialmente a pra<;:a, que assiste diariamente urn fluxo humano capaz de 

transform a-la num espa<;:o performatico 1 o. 

A cada dia abrem-se as cortinas imaginaries de urn palco a ceu aberto onde atores sociais 11 

encenarao enredos segundo suas proprias histories de vida. 

Entre transeuntes anonimos que em passos velozes cruzam a praca sem deixar rastros e, 

simuttaneamente, certos personagens t2 mostram determinadas e marcantes caracteristicas que conformam a 

existencia de distintos grupcs num mesmo espa((O p(Jblico. 

9 Apesar da Escola Municipal de Educayi!io lnfantiiJEMEI- Armando de Arruda Pereira- estar flsicamente na Republica, a 
instituiyi!io atua independente dela. E como se ni!io estivesse ali. Nao ha qualquer relayi!io entre a EMEI e lodes as 
atividades que acontecem na praya. 
10 Aqui definimos espaco perforrnatico com o sentido de um Iugar de acontecimentos sociais, tais como shows, atuay(ies 
teatrais entre outros, elaborados pelos frequentadores. 
"Adenominayao ator social ' ... um atormentado fabricante de impressoes envolvido na tarefa demasiado humana de 
encenar uma represenla9ao .. ." (Goffman 1985: 231), segundo o autor. 
12 A denominayao personagem ' ... tipicamente uma figura admirllvel, cujo espfrito, forr;a e outres exce/entes qualidades 
a representa9ao tinha por finalidade evocar ... " (Goffman 1985: 231), segundo o autor. 
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Sao grupos sociais que destacam-se destes fluxos humanos e vivenciam a experi€mcia do esp~ 

publico atraves das suas ac;:5es e movimentos que marcam e distinguem a Republica, em suas 

especificidades em relac;:ao a metr6pole como urn todo 13. 

13 Muitos depoimentos que foram ouvidos e gravados, em sua maiorla, trazem somente o pnmeiro nome das pessoas. 
lnumeras delas, como forma de seguran9a, nao revelaram os seus sobrenomes. E n6s respeitamos as suas posturas. 

150 



151 



153 



155 



157 



159 



161 



163 



165 



167 



169 



171 



173 



175 



177 



179 



181 



183 



185 



187 



189 



a) Os Frequentadores da Republica 

A Republica, num primeiro instante, pode expressar urn ambiente in6spito traduzido pela intensa 

poluigao visual e sonora, intema e extemamente a ela, contudo, e uma praga que atrai cidadaos de diferentes 

classes sociais que vivenciam o espago e imprimem urn "espirito" originalmente cultivado nas grandes 

cidades. 

Desde 1967, urn grupo de fot6grafos amadores formado por medicos, advogados e economistas, 

experimentam suas cameras, acess6rios fotograficos, diversos filmes na praca da Republica aos domingos. 

0 Sr. Jose faz parte deste grupo. A fotografia e o hobby destes profissionais que experimentam suas 

cameras e lentes 35mm, e testam diferentes peliculas coloridas. 

Nesta epoca, a cidade e a praga estavam no cotidiano das pessoas, nao s6 como area de 

circulagao, o ire vir entre a casa eo trabalho, mas como urn Iugar de encontro: amigos, parentes, vizinhos 

tambem participavam deste movimento e sentimento urbano. Constituindo, assim urn espago do acaso, das 

situacoes imprevisiveis. As pessoas colocavam-se a disposigao do estranho, do desconhecido, que naquela 

altura nao representava somente perigo, mas expectativas, posto que nao havia uma separagao tao rigida 

entre o publico eo privado, a luz de DaMatta, entre a casa e a rua 14. 

Aos sabados, a rua Conselheiro Crispiniano15 com as inumeras casas de equipamentos fotograficos 

e a Loja Pitta1s, especialmente, com uma colegao de cameras LEICA, e frequentada por estes fot6grafos 

amadores que trocam ideias e informagOes, e, acima de tudo, cultuam a fotografia. 

Aos domingos, o grupo tern encontro marcado na Republica. Da praga, por vezes, partiam a outro 

ponto da cidade, mas a caminhada iniciava-se sempre ali. 

Como frisou o Sr. Jose, apenas ele desenvolve urn trabalho de linguagem fotografica, nao lhe 

interessa os novos recursos tecnol6gicos, como para os outros. Depois de selecionar urn tema, o fotografa 

ate a exaustao e a praga parece continuar oferecendo muitos assuntos visuais. lndependente dos supostos 

perigos e violencia que ameacam as pessoas naquele local, os fot6grafos a utilizam realrnente como urn 

ponto de encontro e convivencia. 

14 DaMatta, Roberto. ACasa &a Rua; espaco, cidadania, mulhere morte no Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
15 A rua Conselheiro Crispiniano foi durante muito tempo a conhecida rua dos fot6grafos. Entretanto, este cenario vern 
mudando visto o fechamente de muitas lojas e a descentralizayao dos serviyos fotograticos no centro da cidade. 
16 A Loja Pitta- Boulevard do Centro na rua 24 de Maio, 188 - foi durante decadas a referencia para muitos fot6grafos, 
pois exibia uma coleyao com as rnelhores cameras fotograficas, especialrnente, as da marca LEICA Apesar do sucesso 
entre os fot6grafos, a loja fechou ha pelo menos urn ano, conforme informacoes no local. 
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Assim como eles, Armando e Ramon formam a dupla de jogadores de xadrez mais conhecida da 

Republica. 

0 Sr. Armando, morador de um edificio entre as avenidas Sao Joao e Duque de Caxias, dirige-se 

diariamente a pfa\:a munido do tabuleiro e das p99as do xadrez. Enquanto Ramon, morador na zona sui de 

Sao Paulo, dirige-se a Republica para encontrar o amigo para mais uma partida do jogo. A Pfa\:a e o seu 

esp~ de lazar. 

A amizade comec;ou ha muito tempo quando Ramon, ex-artista plastico, ainda expunha as suas 

telas na Feira de Arte e Artesanato. Entre um e outro cliente, fazia um lance com as p99as de xadrez que ele 

mesmo esculpia em madeira. Armando, nesta epoca, ja frequentava a Rep(Jblica e, como afirmou, ali havia 

muitos outros aficionados pelo xadrez. 

" ... nao sou o primeiro, nem o ultimo a jogar xadrez aqui ... "17, disse Armando. 

Ao contrario de Jose, Armando e Ramon, frequentadores abertos ao dialogo, outro grupo recusou-se 

a conversar e a contar acerca da sua vivencia na praca, como o caso dos quatro "velhos moradores do 

centro" que sentam-se diariamente na Republica, sempre na mesma localizacao e banco, apenas 

observando o ritmo da cidade e o tempo passar. 

17 Extraido do depoimento de Armando, frequentador e jogador de xadrez na Republica, em rna~ de 1998. 
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b) Os Moradores 

Alem dos transeuntes e/ou visitantes, existem na Republica pessoas que fazem da pr~ o seu lar, 

apropriando-se do espaco publico, como se ele fosse a sua propria casa e nao como urn local de encontro, 

geralmente chamados de mendigos, sem renda fixa au documentos pessoais. 

Depois de muito procurarmos, finalmente encontramos Dona Eva em uma notte fria de invemo. 

Aquela senhora alta, magra, de cabelos brancos e que ja viveu mais de 60 anos, tinha urn comportamento 

muito diferente dos demais moradores de rua e, especialmente, as da Rep(Jblica. 

Naquele mes de julho, Dona Eva nao havia viajado, como de costume, para cidades do interior e 

proximas a Sao Paulo. As pracas destes pequenos nucleos urbanos, as de ltu e Batatais par exemplo, eram 

locais visitados, como nos revelou. Entre uma e outra viagem, a pra~ da Rep(Jblica e o Iugar de maior 

permanemcia nos ultimos vinte e quatro anos, o que a faz conhecida e relativarnente respeitada pelos 

artesaos, crian~s de rua, ambulantes, jomaleiros e miches. 

" N I.. ~ d o "18 ... nao "equewo a praqa, apenas urmo aqw... . 

Ao contrario dos outros moradores da pr~, Dona Eva possui documentos, e beneficiaria do 

lnstituto Nacional de Servico Sociai/INSS e recebe correspondencia no endereco de uma farmacia/drogaria 

proxima a Republica, a Av. Dr. Vieira de Carvalho. E ainda, guarda as seus objetos de valor, tais como 

sacolas, roupas e dinheiro no santtario feminino da praca, depois dos cadeados dos port5es do banheiro ja 

terem sido violados e nesta ocasiao "as ladraes" levaram parte da sua aposentadoria. 

Quando perguntamos sabre como foi parar na praca, respondeu: 

" ... voce esta querendo saber sobre a praqa ou sobre a minha vida?"1 9• 

Ambas fizemos alguns minutos de silencio ... 

"A minha vida e secretaf"2°, disse ela com muita enfase. 

18 Extraido do depoimento de Eva, moradora da praya da Republica, emjulho de 1996. 
19 1dem. 
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A maioria dos frequentadores da PrB98 conhecem urn pouco da vida da Dona Eva. As vezes, ela 

demonstra muita agressividade e quase sempre esta postura tern alguma rela~o com as dificuldades que 

aparecem no dia-a-dia das pessoas que tern a rua como a principal ou exclusiva referencia. Naquele 

memento, trazia uma preocupacao: onde deixaria as suas coisas quando o banheiro fosse fechado? 21 

Entre o publico eo privado, a praca e a sua vida, Dona Eva coloca o que pensa: 

" ... tim par os lagos, h8 mais de tres anos que nao lavam, a agua esta podre, fedendo, as arvores com barba 

e bigode, que nunca mais podaram, a jardinagem comeqaram e largaram, ... , ah, vamos preservar ... " 22. 

Este aparente descaso da administracao municipal com rel~o a praca acaba comprometendo o 

lazer na Rep(Jblica como salientou Dona Eva: 

"0 Paulo Ma/uf, o Dr. Maluf esta fazendo os apartamentos, mas esqueceu do lazer. Ele tem lazer na casa 

dele, ne!" 23• 

Apesar de ter desejado manter urn certo misterio com rel~o a sua vida, acabou nos contando 

como chegou a Rep(Jblica: 

"Fez vinte e tres anos agora dia trinta de abril, quatro horas da tarde ... Eu nao escolhi. Acontece que o meu 

falecido filho ja era artesao e expunha aqui na lpiranga, em frente a Kopenhagen. Quando eu me vi na rua, 

fui aprender a fazer artesanato, fazer, nao comprar feito"24• 

0 filho da Dona Eva, o Eduardo, mais conhecido por Colinha foi durante algum tempo viciado em 

cola de sapateiro e esmalte. Nesta ocasiao, talvez tenha trabalhado como artesao, entretanto foi preso por 

trafico de drogas. A mae afirmava que ele era apenas usuario. Depois de alguns meses na cadeia, Colinha 

foi assassinado. E Dona Eva fez questao de dizer: 

20 1dem. 
21 Em maio de 1997, a Prefeitura Municipal de Sao Paulo nao havia pago a empresa contratada e responsavel pela 
limpeza dos sanitarios publicos da cidade, entre eles, os da Republica. Os funcionarios terceirizados estavam sem 
receber os seus salarios, e, assim, os banheiros seriam fechados por tempo indeterminado. Havia tambem uma outra 
informayao de que os sanitarios da pral(a passariam por reformas. 
22 Extraldo do depoimento de Eva, moradora da pral(a da Republica, em maio de 1997. 
23 1dem. 
24Jdem. 
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"0 Eduardo foi preso aqui na Praqa da Republica como traficante. Filho da Eva. Ele nunca foi traficante. 

Quem e o traficante e o Marcelo Sanches, que e filho de um PM que chama-se Angelo Sanches. Ele foi 

condenado por quatro anos, e inocente. E foi estrangulado na cadeia de Tremembe no dia 12 de dezembro 

de 96, as 07:00 da manha. Ele nunca foi traficante ... Eo filho do cana que e traficante, esta ai na rua. Nao 

posso fazer o enteffo, porque foi assassinado. Esta Ia na gaveta, s6 daqui h8 tres anosnz5. 

Apesar dos ultimos vinte e quatro anos "dormindo" na praga, Dona Eva sempre esteve s6. 0 filho 

nunca representou uma companhia e, ao mesmo tempo, parece nao fazer parte de nenhum grupo de 

moradores de rua, de sem-teto, o que toma a sua estada na rua mais dificil. 

Neste universe, podemos destacar tres tipos distintos de moradores da Republica: a Dona Eva, 

sempre sozinha, mesmo quando o filho estava vivo; urn grupo de homens e mulheres que ocupa a lateral do 

Caetano de Campos com a Av. lpiranga; e, aqueles, geralmente homens, que esporadicamente dormem 

pelos bancos e jardins, com maier frequencia nos finais de semana, feriados e eventos, tais como 

manifesta¢es pollticas e shows. 

Jacare, Alemao, Pesao, Andreia, Raul e sua mulher formam urn verdadeiro grupo de sem-teto da 

praga. Cada urn deles, apesar de compartilhar da mesma condigao economica e "residir" no mesmo 

"pedago", vive na Republica de maneiras distintas. 

Lourival Alves Melqueves, o Virgurrilho ou Jacare, e o mais antigo deles. Desde o inicio da 

pesquisa, das nossas primeiras observag0es em 1992, esta na praga. Contou-nos que tern familia e o pai 

sabe onde encontra-to. Trabalha carregando, montando, desrnontando e fazendo a seguranga das barracas 

usadas pelos artesaos durante a Feira de Arte e Artesanato. 

"Eu vivo aqui direto. Dia e noite. Traba/hando, tomando conta destas ban'acas todas, caffegando baffaca, e 

depois a gente da um cochilo. Agora, quando a molecada pega a gente af, ai bagunqa, bagum;a tudo, joga 

pedra e tudo que acha. E se descuidar leva tudo que e da gente. Tudo. Se quando nao leva, pega, 

espaffama tudo, joga e fica tudo espaffamado no chao. Tem que acabar com esta molecada. Eu sou a favor 

de acabar com esta molecada. Porque n6s nao ta podendo nada com isto. A gente vive na rua, mas sabe 

viver. N6s come, n6s bebe, n6s veste, n6s calqa, faz cabelo, barba. Sem precisar pagar nada pra ninguem. 

25 Idem. Na ocasiao, Dona Eva fez questoo da gravacao deste depoimento, principalrnente em relacao ao nome do 
traficante declarado. 
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Agora esta molecada chega e bagun9B, joga pedra, agua. Se ta dormindo, chega e pega a coberta e sai 

correndo. Pode uma coisa dessasf"26. 

Desde a chegacla do Alemao na Republica, Jacare e sempre visto em sua companhia. 

Parece que Alemao, ao contrario de Jacare, faz questao de esconder a atual situ~. Disse ter 

perdido todos os documentos e por isso e dificil encontrar um novo trabalho. Quando chegou a Sao Paulo, foi 

trabalhar na construcao civil, quando perdeu o emprego, tambem perdeu a casa, dai foi parar na Republica. 

Enquanto Jacare trabalha com as barracas da praca, Alemao vende aguardente, doses de 51 27 e 

outras bebidas de teor alco61ico. Quando nao esta bebado, esta dormindo. Enquanto dorme, o grupo consome 

a "pinga" 28 . 

" ... quero parecer os meninos de rua cheirando cola (. .. ) espera um pouco, vou colocar os 6culos escuros e 

ch ' "29 o apeu... . 

Apesar do Alemao estar sempre alcoolizaclo, este estado nao o impediu de "construir a sua propria 

imagem" e de relacion8-la a nossa pessoa, pois naquele momenta compartilhavamos o mesmo espaco: a 

praca. 

Quando voltei com a fotografia ampliacla limitou-se a dizer: "... se eu sou maloqueiro, voce tambem 

ef''30. 

Andreia Lourdes do Nascimento fez parte de uma "gangue" que andava pela cidade. Segundo os 

artesaos, um grupo de "trombadas" 31. T odes ja eram maiores de idacle. Alguns moravam no centro e outros 

na periferia de Sao Paulo. Depois de algum tempo, o grupo nao foi mais visto e apenas Andreia, ja com urn 

aspecto fisico comprometido, passou a dormir com certa D"equencia na praca. As vezes, sua familia aparecia 

e a irma tentava convence-la a voltar para casa, mas Andreia dizia que tinha marido, referindo-se a Pesao, e 

que deveria permanecer ali, porque ele travalhava na praca. 

Nunca soubemos o verdacleiro nome do Pesao. E chamaclo assim porque os pes sao muito 

grandes e inchados. Fazia pequenos servicos, como carregar as barracas na praca. Certa vez, desfilava 

26 Extraido do depoimento de Lourival Alves Melqueves, morador da praya da Republica, em maio de 1993. 
27 51 e uma marca de aguardente brasileira muito conhecida no mercado nacional. 
28 Pinga na linguagem popular define uma bebida de teor alco61ico. 
29 Extraido do depoimento de Alemao, morador da praya da Republica, em julho de 1997. 
30 Idem. 
31 Vocabulario popular para designar quem rouba ou furta. 

200 



com urn rel6gio dourado no pulse, nunca soubemos como conseguira. Durante a pesquisa nao conseguimos 

conversar com ele, diante de qualquer pergunta emudecia, simplesmente nao falava. Entao, limitamo-nos a 

observa-lo. 

De todos os moradores da pra98, Raul e o mais discrete. Apesar de viver na rua, continua 

exercendo a sua profissao: marceneiro. Nao tinha urn trabalho regular com horario e salario, mas varias 

pessoas da Republica e do centro sabiam da sua habilidade com a madeira, entao requisitavam o servi90. 

Morava com a mulher, uma ex-viciada em drogas, em uma caixa de madeira na lateral do Caetano 

de Campos. Cozinhavam, dormiam e guardavam os seus objetos na casa/caixa. Quando saiam, 

colocavam cadeados na entrada/porta. 

No inicio de 1998, tiveram urn filho ... 
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c) A Religiosidade 

Os pregadores evangelicos de diferentes correntes estao quase sempre no coragao da praga, o 

espago delimitado pelo coreto e o monumento a Alvarez de Azevedo 32. As vezes, uttrapassam as pontes 

dos jardins e vao pregar na area quase oficialmente "profana" da Republica. Mesmo utilizando recursos 

tecnicos que ampliam a voz, nao conseguem atingir as pessoas, principalmente, os miches, a populagao que 

se concentra nesta area. Quando em grupo, enquanto urn dos "pastores" discursa, os outros distribuem 

papeis com nome da igreja, com frases biblicas, dias e horarios dos cultos, oferecendo-se, ainda, a ajudar e 

conversar sabre os problemas. Quase sempre os "conselhos" tomam por base "... o Diabo, responsavel 

pe/as desgraqas humanas, e Deus, que por meio de seu filho, Jesus Cristo, salvara o homem ... " 33. 

Ao contrario dos pregadores, comuns nas pragas publicas de cidades grandes e pequenas, os 

leitores da vida, sorte e destino despertam maier curiosidade. Nao gritam, nao falam alto, nao tomam publico 

os problemas das pessoas. Estao sempre atras de uma mesa coberta por uma toalha branca, com cartas, 

cristais e correntes de migangas coloridas, perfumes, moedas, conchas e buzios do mar. Vestidos com 

roupas coloridas ou brancas e sempre com turbantes ou lengos nas cabegas estao Ia para oferecer este tipo 

de "terapia" na rua. Ao contrario dos "pastores" das igrejas, nao consultam de graga. Entretanto, o prego 

nunca e exposto a mesa. Par mais que exista urn valor para a consulta, o prego sempre e negociado. 

Apesar dos instrumentos de trabalho- mesa, cadeira, etc. -, eles sempre posicionam-se em locais 

estrategicos, no espago de transite humane. Estao onde as pessoas passam, pois o publico potencial e o 

transeunte que deseja tirar suas duvidas sabre " ... os neg6cios, o amor e as viagens ... " 34. Entao, cabe a 

estes "misticos" 35 chamarem atengaode modo que convengam os eventuais "clientes". 

Ha muita concorrencia entre estes "leitores" que mutuamente acusam-se de "roubar'' o cliente do 

outre, por isso o Iugar que ocupam toma-se muito importante, e assim disputam a praga com certa 

agressividade. 

32 Alvarez de Azevedo foi urn escritor do romantismo brasileiro na metade do seculo XIX. 
33 Extraido dos discursos dos pregadores na pra9a da Republica durante o periodo da nossa pesquisa de campo. 
34 Extraido do depoimento de Marcos, pai-de-santo, em agosto de 1994. 
35 Aqui "mistico· e usado no sentido de designar as pessoas devotas e dedicadas as varias religioes. 
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"( ... ) este espaqo, no momento, onde eu atendo e muito uti/ pra mim. Se eu nao tenho este espaqo, eu nao 

tenho como trabalhar. As vezes, eu chego aqui e nao acho este espaqo, onde eu possa me impor e tenha o 

meu pedaqo, porque aqui cada um monta o que quer" 36. 

Estes pais, maes e filhos-de-santo, ciganos, jogadores de buzios, cartas e taro, leitores de maos e 

outros que trabalham com diferentes "energias" ocupam varies locais no centro de Sao Paulo. Desde a praga 

da Se ate a Republica e possivel encontr&-los. 

Ha dois tipos distintos: aqueles que fazem do Iugar urn local de trabalho, delimitando o seu espago 

de atuacao e outros que eventualrnente aparecem. Por exemplo, o Vale do Anhangabau esta demarcado. Os 

pais-de-sante do Viaduto do Cha nao ficam na Republica. Os da Rep(Jblica nao vao para o Viaduto Santa 

lfigenia. E os da Praca Dom Jose Gaspar tambem nao aparecem em outre Iugar. Eles ocupam territ6rios 

fixes, caso contrario, se mudam de local, seus cliente os perdem de vista. 

Ha algum tempo, final dos anos 80 e inicio dos 90, os pais e maes-de-santo sairam de seus terreiros 

e foram "jogar" 37 na rua. 0 centro da cidade, principalmente, o Vale do Anhangabau, foi urn dos lugares 

escolhidos pelo intense fluxo humane. No inicio, esses leitores sofreram muita repressao por parte dos 

orgaos municipais, atraves da policia, que pretendia impedir essa atividade nas ruas. Diante deste conflito, 

duas altemativas colocaram-se: participarem das feiras misticas legalrnente organizadas em espacos 

determinados e, atualmente, nos shoppings centers, o que significava dividir o numero de clientes e o lucro 

com os outros participantes; ou, escolherem urn Iugar menos policiado, onde podessem estabelecer boas 

rela¢es com os usuaries permanentes. Urn dos espacos escolhidos foi a praca da Republica. 

Ja nas primeiras idas a Republica, fizemos cantata com Marcos. Dizia-se pai-de-santo, vestia-se 

com turbante com motives africanos e batas coloridas. Bastante efeminado mantinha urn born relacionamento 

com a popula9§o gay e meninos de rua. Dizia que as criangas de rua eram carentes e que por isso ele lhes 

oferecia muito carinho. Estava na praca todos os dias da semana a partir das treze horas, a excecao de 

segunda-feira, pois dizia que neste dia, " ... nao compensava ... " 3s. Apesar do intense movimento, as 

pessoas, segundo ele, nao pareciam dispostas a saber sabre o destine. Dizia que o fim de mes e o domingo 

eram melhores. Armava sua mesa atras da saida do Metro na propria p£898 ao lade da Avenida lpiranga. 

36 Extraido do depoimento de Marcos, pai-de-santo, em agosto de 1994. 
37 Aqui "jogar" tern o sentido de ler a sorte, o destine, o amor, a vida entre outros. 
38 Extraido do depoimento de Marcos, pai-de-santo, em agosto de 1994. 
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Marcos planejava sair do pais. Havia recebido algumas propostas de viagens para ir ao Caribe. 

Tinha informacaes de que a populacao daquelas terras eram interessadas no tipo de trabalho que 

desenvolvia. Ja havia estado em Mar del Plata, Argentina, per dois anos. 

Antes de chegar a pra9a, passou pelo Viaduto do Cha, pelo Masp e per algumas feiras misticas, 

inclusive em Sorocaba, cidade do interior paulista. Dizia atender cerca de vinte pessoas per dia, entre 

clientes fixes, que desenvolviam algum trabalho espiritual. Depois da consulta, motivada geralmente per 

problemas financeiros, amorosos, de trabalho e de justi~. quando necessaria realizava-se o "eb6", que 

segundo Marcos, e uma cerim6nia do candomble para "abrir caminhos". Alem des buzios, o "eta": jogo tipico 

dos pais-de-santa, fazia cartomancia, numerologia e previsaes astrol6gicas. E, tambem, trabalhava com taro 

do amor, biblico, de marselha, cigano e egipcio. Quando o cliente nao sabia qual jogo escolher, Marcos 

selecionava um deles a partir dos problemas apresentados. 

Apesar de morar perto da Republica nao atendia em sua casa. Para ele a casa era um espa90 

reservado, Ionge das energias negativas e tambem porque Ia dedicava-se a pintura. Ao mesmo tempo, dizia 

que " ... eu gostaria de abrir a minha "roqa", de estar numa casa jogando, numa sa/a, mas per enquanto nao 

da para fazer isto na casa, entao eu tenho que ficar aqui, per enquanto vou fazer algumas coisas aqui na 

praqa ... "39. 

Depois de algum tempo, Marcos desapareceu. Perguntamos sabre a sua viagem e nos informaram 

que ele estava jurado de morte. Nao poderia mais aparecer par Ia, porque havia " . . . pisado na bola com 

muita gente ... " 40 , segundo Jairo, um artesao de macrame. 

Com o desaparecimento de Marcos, Pai Francisco de Ogum passou a frequentar a pra~ com certa 

regularidade, ate sentir que realmente poderia armar sua mesa ali. 

"Cheguei aqui e montei Ia no meio da praqa, meio com vergonha, com medo, chateado, nao conhecia 

• , " 41 nmguem... . 

Apesar de preferir a rua, como afirmou, Francisco distribui cartaes de visita. Em um deles consta o 

seu ender990 residencial, pois alem de atender na pra9a, principalmente quando da primeira vez do cliente, 

faz consultas tambem na casa. 

39 ldem. 
40 Extraido das conversas informais com Jairo, fot6grafo e artesao na Feira de Arte e Artesanato, em 1995. 
41 Extraido do depoimento de Pai Francisco de Ogum, vidente, como se auto-denominou, em abril de 1998. 
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Ao contrario dos "misticos" do centro, a maioria pais, maes e filhos-de-santo, Pai Francisco de 

Ogum faz questao de dizer que nao e pai-de-santo, nao e "... raspado e nem catulado no santo ... " 42, 

entretanto joga buzios. Segundo ele, recebeu os fundamentos da religiao e a mao-de-buzios da av6 que e 

(era) india. 

Saiu do Piaui e veio para Sao Paulo praticamente analfabeto. Trabalhou como servente de pedreiro e 

ambulante vendendo roupas. Percebendo que "... a marreta estava muito dificil ... " 43 pensou na 

possibilidade de ler a mao, jogar taro, cartas e bUzios, enfim, utilizar os fundamentos religiosos que havia 

recebido. 

" ... , eu comecei mesmo em Ribeirao Preto, depois Santo Amaro, depois fui para algumas cidades do 

interior. Fui para o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Joinville, Campinas, andei viajando em alguns 

lugares. Muitas pessoas me conheceram e outras nao tiveram a oportunidade de me conhecer. E na maioria 

dos /ugares que chegava eu fazia roda de gente. Eu usava um turbante, usava uma roupona, ai eu mudei, 

eu achei que aqui/o Ia ficava assim parecido com gay, com um bichona. Entao comecei trabalhar assim 

normal, como homem, um homem. Pois quem me via achava que eu era bicha. Inclusive eu viajei 

trabalhando com bicha que ja morreu de aids. Todo mundo confundia porque eu estava com ela. Entao eu 

mudei completamente" 44. 

Das p~as Floriano Peixoto em Santo Amaro e Castelo Branco em Diadema, chegou a Republica. 

Filho do orixa Ogum e seu correspondents Sao Jorge Guerreiro, diz ser "vidente", assim e capaz 

de ler a " ... caida dos bt1zios ... " 45 e as maos pela videncia, e as cartas e o taro atraves das pr6pnas cartas. 

Quando h8 necessidade de um trabalho espiritual, Francisco chama um pai-de-santo para realiz&lo. 

Afinal, quem sao as pessoas que demandam por este tipo de trabalho? 

"Meus clientes, pra falar a verdade, e o povao. E o povao mesmo, sao as pessoas mais humildes, mais 

pobres, pessoas que tem um salario de quinhentos reais para baixo. E, tambem pessoas de c/asse media 

42 1dem. 
43 ldem. 
44 1dem. 
45fdem. 
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alta. Pessoas ricas e de alto nivel que frequentam o centro da cidade, e encostam o carro e deixam no 

estacionamento, sempre se consult am no dia-a-dia" 46. 

Entre todos os "misticos" da praga, Gilliard 47 era o unico que possuia credencial da organizagao da 

feira. A licenga burocratica lhe dava permissao de estar na Republica sem medo. Todos os sabados montava 

sua mesa no espago ocupado aos domingos exclusivamente pelos filatelistas. Entre todos os "misticos", 

Gilliard era o unico que produzia algo material: as mandalas. Enquanto os outros, pais-de-santo, videntes, 

cartomantes, vendiam a leitura da sorte, da vida, Gilliard, alem de tirar a sorte, oferecia a mandala, uma 

especie de objeto que contem "energia" 48• Alem das mandalas, ele tambem produzia urn jogo de papeis 

geometricos capaz de mostrar o estado emocional de quem o manipula. 

Entre mandalas e cartoas geometricos, Gilliard falava da sua propria energia. Uma energia singular 

que o leva a rua para " ... tratar das pessoas ... "49. Quando lhe foi entregue uma c6pia da fotografia logo 

comentou "... olha a energia que esta vindo das min has maos, olha como elas parecem maiores do que 

sao ... " 5o. N6s s6 nao revelamos que por ausencia de luminosidade na ocasiao da fotografia, o filme foi 

exposto por urn tempo maier, possibilttando assim urn registro urn pouco borrado do movimento das maos. 

Vivendo em uma cidade proxima a capital, ha doze anos ele desloca-se para o centro de Sao 

Paulo. As sextas-feiras, permanece no Largo do Arouche. E aos sabados, na praga da Republica. 

46 ldem. 
47 Gilliard permaneceu na Praca da Republica durante todo o tempo da pesquisa de campo, entretanto sempre dizia nao 
estar preparado para gravar urn depoimento, assim as referemcias foram extraidas das inumeras conversas informais. 
48 Segundo a definicao no Dicionario Aurelio e a maneira como se exerce uma forca. Extraido das conversas informais 
com Gilliard, por ocasiao da entrega da fotografia. 
49 Extraido das conversas informais com Gilliard. 
50 Idem. 
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d) Os "Gays" 

Levamos certo tempo para chamarmos os homossexuais da Republica, os homens efeminados, por 

bichas. Para n6s parecia urn termo carregado por preconceito e discriminacao. Mas, Carol, urn homossexual 

e usuario da praca. disse-nos: " ... nao tem problema, tudo e r6tulo ... " 51. A partir desde momenta, ficamos 

mais a vontade quando nos referiamos desta forma aos gays do Iugar. Havia sido dada a permissao para 

n6s os chamarmos como eles pr6prios se chamavam: simplesmente por bicha. 

A praca da Republica e historicamente reconhecida por ser urn dos lugares de homossexualidade e 

prostituicao da cidade de Sao Paulo. 

Enrique Callejas, jomalista, correspondente intemacional e frequentador da praca, lembrou de urn 

artigo sabre a homossexualidade publicado pelo extinto Correia Paulistano 52. Segundo ele, na decada de 50, 

o povo fez uma parodia de uma musica para referir-se as pessoas que frequentavam a praca: "Outro dia eu 

te vi Ia na Pra9a da Republica ... ai, ai, ai" 53. A Praca ja sofria urn certo estigma social. 

" ... um amigo meu, na decada de 60, trabalhava na Sidney Rossi, ele tinha sido transferido de Ribeirao 

Preto pra ca, ( ... ), um cara do interior, na hora do almQ9o, ele sentava af nos bancos, entao a firma o 

chamou e disse que nao queria que seus funcionarios fossem vistas sentados nos bancos da Pra9a da 

Rep(Jblica, porque pegava mal, era uma firma de respeito ... "54. 

Mesmo o Sr. Callejas afirmou que nao frequentava a praca, apenas a ''fronteira", definida pela 

Republica e rua Barao de ltapetininga, urn dos trajetos para a Cinelandia, a concentracao de cinemas do 

centro paulistano durante os anos 50 e 60. 

Atualmente, apesar do neg6cio do miche 55 ser mais intenso a noite, as pontes sabre o !ago, 

pr6ximas ao monumento a Alvarez de Azevedo, no coracao dos jardins da Republica, delimttam 

espacialmente o "trottoir" 56: machos, bofes, gays, boys, bichas, bichas-velha, miches-jovens, enrustidos, 

entendidos e maricas marcam urn universe de passives e ativos, de prostitutes e clientes.57 

51 Extraldo do depoimento de Carol, ex-travesti e frequentador da Republica, emjulho de 1996. 
52 0 Correio Paulistano foi umjornal diario que circulava em Sao Paulo nos anos 50. 
53 Extraido do depoimento de Enrique Callejas, jornalista e frequentador da Pra9a, em maryo de 1994. 
54 Idem. 
55 Perlongher utiliza o termo para analisar a prostituiyao masculina na cidade de Sao Paulo em PERLONGHER, Nestor -
0 Neg6cio do Miche -A Prostituicao Viril em Sao Paulo. Sao Paulo: Ed. Brasiliense, 1987. 
56 Aqui trottoirdefine a prostituiyao de rua. 
57 Seguimos a classificayao apresentada por Nestor Perlongher na literatura ja citada. 
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Dalila, Sr. Dano como e conhecido em Mairipora onde mora, aposentado, e a bicha-velha mais 

antiga da pra~a. Segundo os artesaos, ja tomou-se patrimonio hist6rico da Rep(Jblica. 

" ... quando comecei a frequentar a Republica era muito garota, inexperiente, nao encarava as pessoas ... " 58. 

Com trinta e cinco anos de "boca"59 com~u no parque da Luz e depois avan~ou pela avenida 

Casper Ubero, avenida lpiranga e pra~a da Republica. Atualmente disse nao fazer mais programas, mas 

continua frequentando a pra~a e os bares pr6ximos, especialmente os localizados na avenida Sao Joao. E 

comum encontra-lo bebado e nesta ocasiao fala alto e da vexame, segundo os artesaos. 

Como frequentador assfduo, tomou-se conhecido pelos diferentes grupos que estao na pra~: 

artesaos, engraxates, jomaleiros, policiais e pessoas envolvidas com neg6cios e atividades pouco oficiais, 

alem dos miches. 

As "Profissionais" e as "Camelias", como sao chamadas por Dalila, nao frequentam a pra~a. Nao 

ha urn grupo de prostitutas ou urn esp~ de1inido para a prostitui~ feminina. As vezes, aparecem algumas 

mulheres desavisadas, mas logo percebem que alios homens procuram por homens. As mulheres fazem 

pouco ou nenhum sucesso na Republica. 

Dalila, ao contrario da maiona dos miches, nao se veste com roupas que determinam as formas do 

corpo. Os seus cinquenta anos o proibe de mostrar os seus atributos fisicos. Mas, os gestos, o olhar e o 

andar sao reveladores. 

Uma outra caracteristica marcante e a sua discri~ao: durante todo o tempo da pesquisa, nao quis 

falarsobre as hist6rias da pra~. Manteve-se calado. Talvez isso o f~a tao respeitado. 

Entre pequenos favores, parece ganhar a con1ia~a dos usuaries. Certa vez uma expositora de 

passaros de pedras pediu para ele tomar conta da banca enquanto ela ia ao Banco Bradesco fazer urn 

dep6sito. Dalila respondeu que era melhor ela ficar, porque se chegasse alguem para comprar ele nao saberia 

responder, e ele, assim, poderia fazer o dep6sito. Em poucos minutes voltou com o recebido do cheque 

deposttado na conta corrente da comertiante. 

58 Extraido das inumeras conversas informais com Dalila, homossexual e frequentador da praoa, durante a pesquisa de 
campo. 
59 Vocabulario popular que define o Iugar de possivel desvio social, que segundo o antrop61ogo Gilberto Velho • ... o 
desvio e a marginalidade sao sempre fenomenos relativos .. ." (Velho 1994: 79). Os conceitos de desvio social, 
marginalidade, fenOmeno urbano, entre outros, foram exaustivamente estudados pelos soci61ogos da Escola de 
Chicago. 



Apesar da nossa insistencia, em nenhum momenta revelou qualquer informagao sabre as pessoas 

e/ou grupos do Iugar. Nunca fez qualquer referencia a posic;ao que ocupa atualmente: urn elo entre dais 

mundos distintos - urn dos homossexuais, traficantes e ladroes e o outro da Feira de Arte e Artesanato. 

Apenas na presenc;a de Kathellen, lembrou os tempos que " ... tinha cinturinha fina ... " 6o. 

Quando Kathellen chegou na Republica, era uma "bichinha" de quinze anos de idade. Disse que foi 

muito dificil e logo conheceu Dalila que foi " ... mae de putaria ... " 61 de varios outros meninos. Era comum 

fazer tres programas por noite, mas depois de algumas bebidas e drogas, chegava a dez. 

" ... dei tanto que hoje nao faqo mais sexo ... " 62. 

Alem da Republica, frequentava os bares Tio Perez e De Voce com os amigos e bofes 63, nos 

arredores da praqa e que hoje nao existem mais. Na none conheceu Brenda Lee, Telma Lippe Andrea de 

Maio. Antigos boys, miches e travestis bern sucedidos e conhecidos na midia televisiva. 

Atualmente, Kathellen vive com o seu companheiro em outro estado e e responsavel pela 

Organizac;ao Nao Govemamental Tulipa que desenvolve alguns projetos na comunidade homossexual, entre 

eles a distribuiqaa de preservatives, e apenas visita a Republica para rever antigos amigos de profissao. 

" ... me mudei para outra cidade para fugir das drogas ... " 64. 

Brigitte e uma outra bicha-velha da Republica. Entretanto tern uma vida bastante diferenciada dos 

outros: trabalha como faxineiro num teatro do centro da cidade, tern moradia fixa no bairro da Bela Vista e s6 

frequenta a praqa aos sabados a tarde. Desde que o seu companheiro, urn bote peruano, foi deportado, vive 

sozinho (a). 

Apesar deter nos convidado a fotograta-lo em sua casa, nao nos revelou muito sabre sua vida. As 

tatuagens, uma no rosto e outras no brac;o, sugerem alguma passagem pela prisao. 

60 Extraido das inumeras conversa informais com Dalila, homossexual e frequentador da praya, durante a pesquisa de 
campo. 
61 Extraido do depoimento de Kathellen, homossexual e ex-frequentador da praya, emoutubro de 1997. 
62 1dem. 
63 Vocabulario que define urn miche macho, ou seja, urn homem com estere6tipos masculinos e com preferencia pelo 
sexo tambem masculino, conforme N. Perlongher em literatura ja citada. 
64 Extraido do depoimento de Kathellen, homossexual e ex-frequentador da praya, em outubro de 1997. 
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" ... sou meio sereia e meio tubarao ... " 65. 

Disse nao fazer mais programas e frequenta a praga apenas para observar o movimento, e tambem 

por diversao, entretanto nao esta a salvo das "batidas" 66 da policia: permaneceu por horas dentro de urn 

camburao junto com outras bichas, depois foram soltas. A policia s6 queria pregar urn susto e demonstrar 

poder, segundo Brigitte. 

Entre a praga da Republica e a avenida Paulista, podemos encontrar Jose Baltazar, conhecido por 

Stella. Ex-travesti que vive como "mendigo" e anda por toda a cidade. 

Sempre e visto carregando sacolas com roupas, falando e brigando com pessoas imaginarias. 

Conversamos algumas vezes e percebemos algum problema de saude mental, apesar de nao ter perdido a 

nogao de quem e, pois quando o chamamos por Stella ele rapidamente responde com urn sorrisso, todavia o 

conteUdo do que fala e bastante confuse: mistura o passado e o presente, nao mostra urn raciocinio 16gico, 

apesar do vocabulario rico. 

Caminha por toda a cidade, mas a praga da Republica e uma forte reterencia para Stella, o que o faz 

muito conhecido no Iugar. Nao frequenta os jardins da praga e sempre esta nos bancos da lateral do Caetano 

de Campos com a avenida lpiranga. Segundo Carol, algumas pessoas ajudam a Stella: levam comida e 

roupas limpas, e tambem guardam os objetos de valor. 

Quando entreguei o envelope com a fotografia, Stella o abriu muito devagar, sem muita ansiedade, 

analisou a imagem e comegou a falar. lnfelizmente, nao fomos capazes de entender o sentido do que estava 

dizendo. Segundo Carol, " ... ela fa/a por metaforas ... " 67. Stella falava das experiencias que haviam feito 

com ela. Notamos depois de algum tempo que se referia ao rosto onde ha aplicag6es de silicone. 

Perguntamos quem eram os responsaveis e ela respondeu com fortta: a sociedade. Devolveu a imagem e 

pediu para que eu a guardasse, pois nao queria que fosse roubada. 

Stella nao faz mais programa e poderia ser confundido por urn mendigo, urn louco, urn morador de 

rua, mas as caracteristicas femininas acentuadas, especialmente pelo silicone, confere-lhe uma identidade. 

Carol disse que, nos anos 70, o verdadeiro point dos homossexuais no centro da cidade era a 

Galena Metropolis e a praga da Republica nao era uma referencia, s6 tinha a fama. Era comum os gays 

encontrarem-se na galeria e depois sairem para as boites, por exemplo, o Medieval e o Cave, na rua 

65 Extraido do depoimento de Brigitte, homossexual e frequentador da pra~a. em outubro de 1997. 
66 Vocabulario popular que define a ayao da policia quando numa averigua~ao na rua. 
fi1 Quando entreguei a fotogratia para Stella, Carol tambem estava Ia, em junho de 1997. 
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Augusta, e/ou o Dani, atras do Hotel Hilton. Frisou que era uma epoca de repressao, mas quando entravam 

nas boites era a gloria, encontravam o Iugar para serem o que realmente eram. 

Carol iniciou-se num periodo em que a polfcia prendia as pessoas que ficassem por muito tempo nas 

ruas: a vadiagem, o ato de vadiar, era quase como urn crime social ss. Quando as bichas eram presas 

assinavam imediatamente o 218, artigo do C6digo Penal Brasileiro, que atestava a vadiagem, pais eram 

detidas por perambularem pelas ruas da cidade. 

"Entrei em cana tres vezes num dia. S6 porque estava andando" 69. 

Trottoir nas ruas era quase impossivel e igualmente dificil conseguir trabalho em uma empresa. 

Quando acontecia de estarem empregados " ... se equilibravam na corda ... " 7o, isto e, as bichas nao podiam 

assumir a sua identidade. E ainda perdiam o emprego quando eram presas. Enfim, eram perseguidas nas 

ruas e fora delas. 

"Quando fui me alistar encontrei uma bicha de terno, estava se apresentando. Eu cheguei como era. Claro 

fui vaiada, mas logo fui liberada (. .. ) era gostoso, parecia que estavamos abrindo caminho para uma nova 

era. As bichas deram a sua contribuiqao. Agora, os homens andam com calqas agarradas no cu. As bichas 

abriram muitos caminhos. Na cidade, tinha que andar de temo e gravata, no cinema s6 de terno, ( ... ) pode 

existir tudo, mas ex-anao nao existe ... " 11. 

Carol nunca esteve na Rep(Jblica como miche. lniciou-se na Galeria Metropolis aos quinze anos. 

Era uma "bichinha", como disse. Ja se "virava" 72, saia da aula e ia para o centro da cidade. Quando 

resolveu s6 vestir-se de mulher, deixou a familia e foi para urn edificio da rua Visconde de Parnaiba, onde 

passou a trabalhar e morar. Tomou harmonia, os pelos deixaram de crescer, colocou pr6tese e fez 

aplica¢es de silicone. Quando estava pronta, foi ser travesti de avenida. 

68 0 artigo 218 do C6digo Penal Brasileiro diz sobre o ato de vadiar, de andar pelas ruas. 
69 Extraido do depoimento de Carol, ex-travesti e frequentador da Republica, em julho de 1996. 
70 Idem. 
71 1dem. 
72 Vocabulario que define o ato de prostituir-se. 
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" ... ser prostitute nao e essa amargura toda, e legal, tem contato com as pessoas que se gosta, os 

homens, faz o que se quer, tem uma magia, a noite e uma loucura, sentia-me num bosque 

encantado" 73. 

Ja na avenida Republica do Libano, morando na casa de uma cafetina e pagando diarias, nunca foi 

uma bicha de muitos galhos e, como frisou, criou a sua clientela: homens, jovens e velhos, sotteiros e 

casados, bissexuais, que sabiam onde procur8-la. Estes sabiam que ela nao era do tipo que dava "truques" 

7 4, tais como, armar urn escand8-lo, cortar-se para pedir algum objeto de valor e tirar mais dinheiro. 

Entretanto, a avenida pedia maior excita9ao. Carol passou a usar drogas: moderadores de apetite, 

bolas, maconha e cocaina quando aparecia. 

" ... s6 saia a noite com as drogas, fazia parte do ritual, da vira9ao, para dar o speed ... " 75. 

Tinham que ter uma dupla aten~ com a policia, porque frequentemente colocavam os 

homossexuais no paredao para revist8-las e com os boys que apareciam para zoar. 

"Aquino Brasil, ate um cavalo se pintar as unhas ganha. Pode sera bicha mais feia. Porque na noite da 

muito vicioso, ( ... ), as pessoas querem sexo, coisas diferentes" 76. 

Com a aids, muitas amigas acabaram morrendo ... Carol resolveu deixar a profissao. 

"E dificil uma bicha morrer normal, quase sempre de aids, de overdose, assassinada ou drogada. Dutro dia 

uma ali morreu de cora980. Achei diferente" 77• 

Carol nao fez trottoir na Republica, mas hoje o Iugar e a sua maior referencia. Praticamente mudou 

de area. Atualmente, revende objetos, especialmente, livros. lsto e, faz parte de urn grupo de pessoas que 

"levam e nao pagam". 

73 Extraido do depoimento de Carol, ex-travesti e frequentador da Republica, em julho de 1996. 
74 Vocabulario que define golpe de ma-fe e mentira. 
75 Extraido do depoimento de Carol, ex-travesti e frequentador da Republica, emjulho de 1996. 
76 ldem. 
77 1dem. 
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Livrarias, lojas grandes e pequenas, drogarias e farrnacias sao os estabelecimentos preferidos. 

Funcionam como estoques aos pedidos realizados na prac;a. Se alguem precisar de algum objeto pode fazer 

uma encomenda, par urn valor abaixo do de mercado, que logo sera atendido. 

As vezes, Carol aparece com urn livro de Camille Paglia 78, par exemplo, ou com urn album de 

fotografias com a etiqueta de prec;o e nome da loja, e/ou com urn vidro de vitaminas que faz sucesso entre 

os mais jovens, e oferece para os frequentadores da prac;a. N6s mesmos recusamos varias ofertas. 

" ... emprego para viado nao tem. Cabeleireiro nao tenho aptidao. Vendo fivros hoje. Pego na editora e vendo 

nas ruas mais barato. Fiz clientes" 79. 

0 dinheiro que ganha com os livros nao e suficiente para pagar urn aluguel. Quando tern dinheiro 

vai para urn hotel barato do centro da cidade e aproveita para tamar banho. As vezes, passa a noite na rua 

ou em algum "moc6" 80 , e se tiver sorte, algum conhecido o convida para dorrnir na casa. Como gosta de 

andar limpa pede para Marlene, a vendedora de ervas, lavar as roupas. 

" ... a vida e o meu dia. Nao um dia ap6s outro, nao uma vida programada. E como um filme ... " a1. 

Os miches da prac;a fazem parte de urn grupo onde todos sao conhecidos: prostitutes, clientes, 

homossexuais, bissexuais, ladroes, traficantes e palicia. As pessoas do "babado" 82, aqueles que aplicam 

deterrninados "truques"' sao logo identificados. 

A prac;a da Rep(Jblica e urn espac;o aberto, mas e urn Iugar demarcado: os jardins, par exemplo, e o 

principal panto de "pegac;ao" 83 . Quem nao faz parte do grupa, sente certa dificuldade em perrnanecer na 

area: foi o que sentimos tambem. Os clientes sao sempre bem-vindos, principalmente, os homens de meia

idade e que apresentam certo poder aquisitivo. 

Ha uma certa rotatividade entre os miches mais jovens. Quando aparecem alguns novas sem 

conhecer ninguem, logo passam par urn interrogat6rio antes que passam trabalhar no Iugar. Uma vez 

78 Por exemplo: Sexo, arte e cultura americana e Personas Sexuais: arte e decadencia de Nefertite, ambos da Editora 
Companhia das Letras. 
79 ldem. 
80 Vocabulario popular que define uma moradia provis6ria, pode ser uma casa abandon ada, urn bueiro desativado, urn 
burraco em alguma edifica~ao. 
81 Extraldo do depoimento de Carol, ex-travesti e frequentador da Republica, emjulho de 1996. 
82 Vocabulario popular que define urn perfil social contrario ao esperado pel a sociedade. 
83 Vocabulario que define algum ato afetivo, desde urn simples carinho ate o sexual. 
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conquistado algum credtto, passam a fazer parte do grupo. Entretanto, ha sempre uma certa dose de 

desconfianca. 

" ... aqui na prar;a voce sabe muito bem com quem pode falar, caso contrano esta perdido ... " 84. 

84 Conversa informal com urn cliente/miche conhecido por "japonesa fresca" e frequentador dos jardins da Republica, 
em 1996. 
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e) As Crianyas e os Adolescentes de rua 

Quando iniciamos o nosso trabalho de campo na Republica faziamos ideia de que as criancas e os 

adolescentes que vivem nas ruas e frequentam a praca, particularmente, formassem urn grupo definido e 

fizessem intense usa do espaco, como, dormir, alimentar-se, realizar pequenos trabalhos. Ao contrario desta 

situacao, encontrada muitas vezes na praca da Se, par exemplo, nao achamos urn grupo, mas algumas 

criancas e adolescentes que circulam par varias areas da cidade, sendo a praca uma delas. Assim, 

constatamos uma grande rotatividade destas pessoas no Iugar, o que faz com que a possibilidade de 

reencontra-las na Republica seja quase inexistente. 

Em 1992, chegamos a Republica e encontramos varies meninos que passavam a noite cheirando 

esmalte e, consequentemente, o dia dormindo. Diante deste cenario, era impassive! tentarmos qualquer 

aproximacao. Apenas nos limitamos a observar na tentativa de fazer urn reconhecimento destas criancas na 

Republica e em outras areas do centro da cidade. 

Assim, comecamos a perguntar aos artesaos quem eram aquelas criancas que dormiam na saida do 

metro, nos bancos dos jardins, nas escadarias do Caetano de Campos, nas alamedas da praca. Par mais 

tempo que os expositores perrnanecessem na Republica, nao conseguiam de fato saber quem eram, pais a 

cada dia novas criancas apareciam e outras desapareciam. 

Depois de muito tempo e da nossa insistencia, conhecemos a "Punk". Punk era o apelido de Ana 

Luisa, uma mulher com mais de trinta anos que viveu nas ruas de Sao Paulo. Uma ex-moradora que 

passou toda a infancia e adolescencia num orfanato publico e quando completou a maioridade nao teve para 

onde ir. Assim, passou a viver nas ruas, onde encontrou dais grupos distintos: urn formado par criancas e 

adolescentes com idade inferior a quinze anos, principalmente tratando-se de meninas; e urn outre formado 

par adultos, na maioria homens pr6ximos a terceira idade. 

Ana Luisa chegou as ruas com pouco mais de dezoito anos. Uma adolescente nesta faixa etaria nao 

encontra condicaes de viver em espacos publicos, geralmente, sao pressionadas a prostituicao. 

Diante desta quase imposicao, Ana Luisa encontrou uma altemativa: assumir uma identidade infantil, 

isto e, comportar-se e vestir-se como uma crianca. Assim Punk, para viver passou a usar camisetas e 

calcas largas, incapazes de revelar o corpo feminine que trazia, bern como, cabelos curtos que a confundia 

com urn menino. 

Nas ruas foi batizada par "Punk", pais precisou demonstrar certa agressividade para que fosse 

"respeitada". Sempre em bandos de criancas e adolescentes, viveu na avenida Paulista, no vale do 
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Anhangabau, nas pracas da Se, Roosevelt, Dam Jose Gaspar e Republica, ate encontrar uma assistente 

social que descobriu uma menina inofensiva par tras da personalidade violenta que Punk representava. 

Para sobreviver nas ruas e conseguir "enganar'' o proprio grupo que convivia mais intensamente, 

Punk alimentava-se com cola, eter, benzina e, par fim, esmalte. Todas estas substancias quimicas 

contribuiram para formar urn sistema neurol6gico deficients, que faz com que ela tenha dificuldades de 

expressao, aprendizagem e memorizacao. 

Quando chegamos a praca, felizmente Ana Luisa ja nao vi via nas ruas. Eventualmente aparecia na 

Republica para visitar alguns artesaos que considerava amigos. Em uma destas visitas, a conhecemos. 

Depois de varies encontros, passou a nos revelar o universe dos moradores de rua. 

Ela nos confirmou o que ja haviamos observado. A praca da Republica, apesar de todos os eventos 

culturais, nao era urn local privilegiado pelas criancas de rua. As criancas s6 apareciam, mais 

frequentemente, quando eram motivadas pelas feiras de comidas tipicas e do dace, ou entao, tambem 

quando usuarias de crack, pais sabiam que na praga podiam conseguir a droga. Mas, depois de 

alimentarem-se e fumarem, voltavam para os seus "moc6s". E a Republica nao se configurava enquanto tal, 

e urn espaco par demais publico. 

Punk nos apresentou alguns adolescentes que foram criancas de rua e que traziam hist6rias de vida 

muito semelhantes: orfaos ou filhos de pais que os deixaram quando pequenos e/ou que simplesmente 

ignoravam a responsabilidade para com eles. Desamparados, chegavam as ruas e rapidamente, para 

sobreviver, aprendiam a linguagem impasta par urn dia-a-dia pauco solidario, quase sempre ameacador. 

Entre eles, Isabel, que aos domingos fazia "bico" 85 na Feira de Arte e Artesanato para 

complementar o dinheiro recebido como empregada domestica, trabalho arranjado par urn parente distante que 

par acaso encontrou na rua. Como Punk, fazia questao de mostrar a sua personalidade agressiva e para 

defender-sa trazia com ela urn canivete automatico. 

A maier parte das criancas e adolescentes de rua tern algum tipa de "arma branca", como chama a 

palicia. Sao geralmente facas, canivetes, estiletes e ate cacos de vidros usados tanto para a sua auto-defesa, 

como em pequenos roubos realizados no centro da cidade. 

Quando Punk e Isabel deixaram de viver nas ruas passaram a ser levemente discriminadas, pais ja 

nao compartilhavam da mesma condicao dos demais. Ambas faziam questao de exibir as chaves das casas 

onde moravam, fate que intensificava a diferenca e certo "status" entre as criancas e adolescentes de rua. 

85 Vocabulano popular que define urn trabalho sem vinculo empregaticio. 
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" ... e, voces s6 aparecem aqui nos panos ... ", exclamou urn colega de rua ss. 

Depois que Punk conheceu uma assistente social sua vida mudou. 

Passados dez anos na rua, Ana Luisa foi trabalhar como empregada domestica na casa de uma 

amiga daquela funcionaria estadual que, sensibilizada e crente na possibilidade de recuperagao de Punk, 

impas-lhe uma rotina de trabalho e escola como forma de rearranjar a vida de quem acreditava fazer somente 

o que queria. 

Tanto Ana Luisa quanta a amiga entraram num processo de aprendizado para saberem conviver 

uma com a outra. Os universes pessoais eram distantes e desconhecidos. lnicialmente, Punk continuou a 

frequentar a rua, a encontrar os colegas das prar;as e avenidas, ate que urn deles lhe fez uma proposta: pediu 

para que ela facilitasse a sua entrada na casa para que ele a roubasse. 0 dinheiro dos objetos, que seriam 

posteriormente vendidos, seria divido entre as pessoas que participassem da agao. Ana Luisa nao s6 nao 

aceitou, como contou para a dona da casa que imediatamente lhe colocou uma proibigao: se ela quisesse 

continuar morando Ia, ela nao poderia mais frequentar a rua. 

Par algum tempo, Punk nao se conformou com a condigao imposta, mas diante da possibilidade de 

voltar a viver nas ruas, aceitou. 

Carioca nao teve a mesma sorte que Ana Luisa e Isabel. Apesar de ser procurada insistentemente 

pela mae, parece que preferia ficar nas ruas. Entre urn furta e outro alimentava o vicio: fumar crack. 

Andou par algum tempo na Republica, onde era apontada com o uma adolescente violenta. Depois, 

desapareceu ... 

Buiu foi a unica crianga menor de dez anos que encontramos vivendo na prac;a da Republica. Nao 

fazia parte de nenhum grupo, nem banda que circulava pela cidade, quase sempre era vista na presenc;a da 

pr6pria mae. Preta, uma mulher cronologicamente jovem e aparentemente velha. Ela era uma viciada em 

crack que impediu o filho de ser levado pelo SOS Crianc;a e pela Pastoral do Menor, instituieoes do Estado 

de Sao Paulo e lgreja Cat61ica, respectivamente, argumentando que o menino tinha familia. 

Antes que nos aproximassemos, desapareceram. 

Frequentemente a policia e vista fazendo algum tipo de averiguac;ao. Nestas circunstancias, as 

criancas e adolescentes que vivem nas ruas sao os mais visados, principalmente, aqueles que sao vistas 

circulando na Republica. 

86 Extraido de uma exclamacao espontanea de urn adolescente de rua em 1996. "Pano· e uma giria que define uma 
roupa bonita. 
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A pollcia os revista na tentativa de achar alguma droga, pois varios deles sao acusados de fazerem 

"aviao" s1 em troca de alguma pedra de crack para o consumo proprio. Se encontram, a ordem e leva-los 

para o distrito mais proximo. E se sao maiores de dezoito anos, sao enquadrados no artigo 16 do C6digo 

Penal Brasileiro, que legisla sobre o porte de drogas. Se as crian~as rebelam-se com rela~o a poHcia, sao 

surrados publicamente, como forma de puni~o. 

87 E uma giria que define o ato de levar alguma "droga• a algum destino. 

274 



275 



277 



279 



281 



f) Ambulantes, Marreteiros e Camelos 

Ambulantes, marreteiros e camelos sao "profissionais" que tern o espac;o publico enquanto area de 

trabalho. 0 "comercio informal de rua" e assim desenvolvido por eles. 

Segundo a Associac;ao Viva o Centro 88, nao M qualquer diferenc;a entre os ambulantes, marreteiros 

e camelos. Sao denominac;Oes diferentes para o mesmo profissional que tern a rua, o espac;o publico, 

enquanto local privilegiado para as suas atividades. 

Nos artigos da grande imprensa 89 publicados no decorrer da nossa pesquisa, constatamos que 

tambem nao M qualquer diferenc;a. Ora escrevem ambulante, ora marreteiro, ora camelo. Nao ha distinc;So. 

"Ambulantes na designaqao oficial. Came/as ou marreteiros na popular. Ou "trabalhadores da economia 

informar, como preferem os dirigentes da categoria" (Associac;So Viva o Centro 1994: 07) 9o. 

Apesar disso, verificamos atraves da pesquisa de campo que M diferenc;as entre estes 

profissionais. Cada urn deles mostra trac;os que esculpem e apontam caracteristicas distintas. Entretanto, sao 

como diferentes niveis de uma mesma categoria profissional: o comerciante do neg6cio informal de rua. 

No primeiro nivel, esta o ambulante que essencialmente percorre a cidade e/ou uma regiao. Sao 

aqueles que estao no centro paulistano para vender. Podem ou nao ter urn percurso definido, pois alem dos 

artigos que comercializam, as relac;Oes sociais construidas sao importantes na delimitac;Bo do trajeto. 

Neste nivel, anterior ao marreteiro- que pode adotar urn ponto, mas nao oficial-, o ambulante nao 

tern urn local fixo para expor e os artigos oferecidos podem ser escolhidos no mesmo dia, na mesma manha. 

As datas oficiais, os acontecimentos sociais e culturais, e ate o clima, podem determinar o produto. Numa 

tarde chuvosa vende-se muitos guarda-chuvas e capas plasticas. 0 dia das bruxas e urn momento propicio 

para batons pretos. E tambem, o tamanho eo peso dos objetos interferem nesta escolha. 0 ire vir, andar 

"daqui pra Ia" e "de Ia pra ca ", embaixo de sol ou chuva, exige-se urn produto facil de ser transportado e 

eles vendem entao redes nordestinas, por exemplo. 

88 A Associacao Viva o Centro - Sociedade Pr6-Revalorizacao do Centro de Sao Paulo - e uma associacao de canMer 
civico e representativo que desde 1991 desenvolve estudos e analises sociais sobre o centro paulistano. 
89 Acompanhamos de forma regular os jornais 0 Estado de Sao Paulo, A Folha de Sao Paulo e a revista Veja entre 1992 
a 1998. 
90 Associayao Viva o Centro. Sociedade Pr6-Revalorizacao do Centro de Sao Paulo. CameiOs. Documento final do 
workshop ·o Comercio Informal de Rua e a Requalificacao do Centro de Sao Paulo", 19 de maio de 1994. Sao Paulo: 
Associayao Viva o Centro. 
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Ate encontrarem urn artigo, objeto, mercadoria que tenha alguma aceitac;ao, portanto demanda e 

consequente venda, a mudanc;a sera constante. Estarao sempre trocando urn produto por outro e decidindo o 

que vender antes de chegarem a area por onde caminham. 

A cidade funciona nao s6 como urn local para vender, mas tambem para comprar. 0 que acaba 

facilnando a atividade. Por exemplo, a rua 25 de Marc;o, e urn dos lugares de abastecimento. Compra-se na 

25 e vende-se no Viaduto do Cha. Compra-se na rua Direita e vende-se na rua Barao de ltapetininga. Ha 

ainda aqueles que atravessam o rio T amanduatei para encontrar melhores prec;os. A area comercial do Bairro 

do Bras e uma das mais procuradas. Compra-se no Bras e vende-se na prac;a da Republica. 

0 Sr. Gaucho do Coelho 91 , como e conhecido, e urn ambulante muito particular. Desde a Estac;ao 

da Luz, avanc;a pela avenida Casper Ubero e ja na regiao central da cidade percorre varias ruas ate chegar a 

7 de Abril. Com urn carrinho cheio de coelhos, pates e pintos vivos procura parar em areas com sombra 

para abrigar os "bichos" que sao procurados principalmente pelas crianc;as. Aos sabados e domingos, e 

facilmente encontrado na prac;a da Republica, quando aproveita a Feira de Arte e Artesanato para exibir e 

vender os animais. 

Lilian Rodrigues e a ambulante de cafe mais conhecida na prac;a da Republica. Com uma caixa de 

madeira com garrafas termicas quase que colada ao corpo percorre a prac;a, parte da avenida lpiranga e rua 

24de Maio. 

Ha cerca de tres anos saiu do mercado imobiliario, onde atuava como vendedora de im6veis, e 

decidiu entao recomec;ar com urn neg6cio proprio. Pensou nas caixas de cafe e em contratar algumas 

pessoas para trabalhar. Colocou anuncio no jomal e assim apareceram as primeiras candidatas. 

Das interessadas apenas Rose dos Santos, uma mineira de Montes Glaros, continua vendendo 

care. As outras que foram admitidas, segundo Lilian, nao queriam de fato trabalhar e achavam o servic;o muito 

cansativo. Desta forma, Lilian deixou de apenas administrar e fazer o cafe e passou tambem a vende-lo. 

Atualmente, tern uma empregada responsavel pela produc;ao do cafe consumido diariamente. 

Lilian, Rose e Paula, sua filha mais velha, formam uma equipe de vendedoras de cafe. Cada uma 

vende em media doze garrafas por dia em uma jomada que se inicia as 07:00 e s6 termina as 19:00. E 

possfvel encontr8-las todos os dias da semana, pois segundo Lilian, " ... nao temos ferias, nao temos folgas, 

mas temos objetivos, depois pensamos em ferias" 92. 

91 0 ambulante Gaucho do Coelho nunca nos revelou o seu nome. ldentifica-se somente atraves de sua origem regional 
e tambem por urn dos animais que vende. 
92 Extraido do depoimento de Lilian Rodrigues, ambulante, emjulho de 1996. 



Cada uma circula por uma area que foi sendo definida a partir das pessoas que foram conhecendo e 

assim formando uma clientela, especialmente, entre artesaos, camelos, hippies, pais-de-santo, policiais, 

enfim, aqueles que tambem tern a rua como local de trabalho, ja que o acesso as lojas e escrit6rios nao e 

permitido. 

Com passos rapidos e largos andam e oferecem o cafe que e sempre acompanhado com urn cigarro 

por trinta e cinco centavos, os fregueses somente pagam o que consomem no final da tarde, ja que cada urn 

deles toma mais de urn copinho pordia. Segundo Lilian, " ... o cafe e um vicio" 93. 

Aos sabados e domingos, como frisou, elas podem percorrer toda a pra(fa, uma vez que a Feira de 

Arte e Artesanato ocupa todo o espayo, e ha muitos expositores e visitantes. Entretanto, nos outros dias, a 

equipe nao ousa passar pelos jardins da Republica, onde ha uma maior concentrayao de drogados. 

Nunca foram "viti mas" do "rapa" 94, a fiscalizayao municipal, pois nao ocupam urn espa(fo publico e 

trabalham andando o tempo inteiro. E tambem disseram que nunca precisaram de algum tipo de seguranya 

particular, ja que conhecem, mesmo que distants, a maioria dos frequentadores assiduos do centro da cidade. 

Para Lilian que sempre morou no centro, a cidade nao oferece nenhum perigo. A atividade delas e 

facilttada por residirem na rua dos Timbiras, ao lado da Republica, pois quando o cafe acaba, vao a casa para 

reabastecer as garrafas. 

A equipe optou s6 por vender urn artigo, pois por andarem e distribuirem rapido o cafe, revelaram 

que o lucro e maior. Ao contrario delas, Gaucha ss, uma ambulante que percorre a praga com urn carrinho 

pesado e carregado por cafe, chocolate, cappuccino, paes de queijo e batata. Cada parada exige urn maior 

tempo de permanencia com o cliente para poder oferecer todos os itens. 

" ... a praqa e uma mae para muitos filhos, pois sobrevivem do Iugar. Se um dia acabar, deixara muitas 

"96 pessoas sem emprego... . 

Rose dos Santos quando chegou a Sao Paulo foi morar em uma pensao no Bairro da Liberdade. S6 

foi para a regiao da Rep(Jblica quando passou a trabalhar como ambulante. Como ja havia vendido 

enciclopedias como Barsa e Mirador nas ruas, achou que poderia dar certo. Como disse " ... comprou a ideia 

931dem. 
94 0 "rapa" e uma denominacao popular entre os "comerciantes de rua· que designa a fiscalizacao que pode ser 
promovida pelo orgao competente da Prefeitura Municipal, por exemplo, a Regional da Se, portanto oficial, ou, urn outro 
tipo de "revista", nao oficial, efetuado por pessoas ligadas aos fiscais, policiais e politicos, na maioria vereadores, entre 
outros. 
95 A ambulante conhecida por Gaucha, infelizmente, nao foi entrevistada por n6s durante a pesquisa. 
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de Ulian e gostou, enquanto estiver gostando, tudo bem, mas quando der uma louca, Jevanta acampamento 

e vai embora" 97. 

Todos os dias, sai da casa de Lilian, com quem trabalha e mora, e percorre a rua Santa lfigenia, a 

avenida Rio Branco, o largo do Paissandu, a rua 24 de Maio e a pra~a Dom Jose de Barros.O sabado ap6s 

as catorze horas e o domingo inteiro sao dedicados a Rep(Jblica. 

Ao contrario de Lilian, Rose consegue relacionar-se com o "pessoal das drogas", como disse, mas 

s6 vende cafe quando eles tern dinheiro para pagar na hora. Para ela, apra~ exige personalidade, pois ha 

muitas pessoas oferecendo drogas. 0 corredor dos vermes, como geralmente sao chamados os hippies, e o 

local da pra~ onde mais consome-se crack. 

Segundo Rose, a cidade nao oferece nenhum pengo, nenhuma violencia, desde que haja respeito 

com rela~o aos diferentes terrtt6rtos. E comum ver as mesmas pessoas colocando as maos nos bolsos, 

numa tentativa de roubar as carteiras, os dinheiros. Apesar deles imporem uma maneira de trabalhar, nao M 

invasao dos espa~s ocupados por "profissionais" que estao na rua desenvolvendo distintas atividades. 

Parece s6 acontecer quando urn "aventureiro", como e chamado uma pessoa estranha ao Iugar e ao grupo, 

resolve competir pelo local, com produtos iguais ou semelhantes. Enfim, urn esp~o ocupado por diferentes 

movimentos e a~oas, e para que todos possam sobreviver ali exige-se uma politica de reciprocidade. 

" ... eu nada ouqo, nada vejo e nada falo ... "JB. 

Apesar da concorrencia existir, pois outras vendedoras de cafe passaram a atuar nos mesmos 

lugares que a equipe de Lilian, elas nao pretendem voltar a trabalhar '' ... com cartao, carteria profissional 

assinada ... " 99, como afirrnou Rose. 

" ... na empresa se correr ou parar o dinheiro eo mesmo, aqui nao, eu mesma faqo o sa/Brio ... " 1oo. 

Entre os inumeros ambulantes que encontramos na Republica, o Sr. Gaucho do Coelho, Lilian 

Rodrigues e Rose dos Santos destacam-se por terem definido os artigos comercializados e estabelecido os 

seus trajetos. 

96 Extraido do depoimento de Lilian Rodrigues, ambulante, em julho de 1996. 
97 Extraido do depoimento de Rose dos Santos, ambulante, em julho de 1996. 
98 ldem. 
99 ldem. 
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Entre o ambulante e o camelo encontra-se o marreteiro que engloba o barraqueiro ou o vendedor que 

exp5e os artigos sob uma lena no chao. Como o ambulante, nem sempre tern o produto definido, mas tern 

urn ponte fixe em algum local publico. Entretanto, em nenhuma hip6tese tern permissao oflcial para exper e 

vender. Conhecidos, parentes e especialmente as relagoes sociais lhe garantem o espago. Mas, o 

marreteiro almeja a carteira que lhe dara o direito formal e oficial para estar Ia. Assim, deseja o status e a 

condigao de camelo. 

Jerson Rodrigues, urn adolescents, na epoca, com doze anos, trabalhava na praga da Rep(Jblica, 

vendendo churros com a familia, especialmente, com a mae, idealizadora do neg6cio. Ela deixou per cinco 

anos os filhos em Apucarana, no Parana, para vir a Sao Paulo recomegar a vida. 

A retina deste jovem vendedor ou marreteiro de churros inicia-se muito antes de chegar a praga. 

Cede, a familia prepara a massa do doce que sera frita durante todo o dia de trabalho. Arrumam tambem o 

recheio- doce de Ieite- que sera colocado no interior do churro. Partem do bairro do Cangaiba, na zona leste 

da cidade, para a praga e sao levados pelo padrasto, respensavel pelos carrinhos construidos 

artesanalmente. Jerson e a mae ficam na Republica com uma das maquinas e a outra parte da familia segue, 

tambem com urn carrinho, para urn outre espago de Sao Paulo, que per vezes, foi o Largo 13, na zona sui, 

ou o Parque do lbirapuera, na area nobre da cidade. A familia dividi-se assim em dois grupes que trabalham 

diariamente em locais publicos das as nove ate as dezoito horas. 

" ... gosto de trabalhar. Sinto-me mais responsavel. Sofro o que a minha familia sofre. (. .. ) E trabalhando 

conheqo todo mundo" 101. 

Na Republica, Jerson estaciona o carrinho com a maquina de churros num Iugar visivel e ao 

mesmo tempo tacil de movimentar-se. Sabe, desde que passou a circular pela praga, que ha uma marcagao 

que delimita a area do metro e que nela nao se pede ficar. Apesar de nao anclar per toda a extensao do 

espago, como os ambulantes fazem, a pessibilidade de movimento e condigao essencial: o "rapa" pede 

aparecer a qualquer momento e, nesta ocasiao, os marreteiros devem correr e desaparecer se nao quiserem 

ter os produtos apreenclidos e posteriormente pagarem uma multa. Aos domingos, quando a praga esta 

totalmente tomada per barracas, toma-se mais dificil correr. Entao a estrategia e ficar no entomo do espago, 

na calgada proxima as ruas e avenida, o que facilita uma eventual fuga. 

100 Idem. 
101 Extraido do depoimento de Jerson Rodrigues, marreteiro, em agosto de 1996. 



Ha alguns marreteiros e camelas que pagam algum dinheiro para fiscais aposentados, ou que ja nao 

trabalham mais na Prefeitura Municipal de Sao Paulo, por urn tipo especial de protec;;ao: os produtos, os 

carrinhos e as barracas de quem paga, nunca sao levados. 

Segundo Jerson, quando a familia comec;;ou a trabalhar nestes espacos publicos, desconheciam a 

presenca destes fiscais. Com o tempo foram, enfim, entendendo o tipo de politica e estrategia para que ali 

permanecessem. 

" ... e muito bom, o movimento dos sabados e domingos. A emoqao de correr de fiscal, pass a aquete medo, 

bate o coraqao ... " 102. 

Alem dos fiscais e do proprio "rapa", h8 a policia, a Militar e a Guarda Metropolitana, que de forma 

ostensiva imp6e sua presen~ em todo o espaco da praca. Os prec;;os cobrados destes oficiais da seguran~ 

publica nunca sao os mesmos que os colocados aos cidadaos comuns: cinquenta centavos e o valor de urn 

churro para a policia, enquanto qualquer transeunte paga urn real. 

Apesar destes mementos de "medo", estabelece-se relagaes de troca na p~ da Republica. Quase 

todos os marreteiros e expositores de comida, como por exemplo, frutas, doces tipicos, tapiocas, acarajes e 

outros, trocam os produtos entre si. Jerson faz o seu almoco na propria praca: cinco churros vale urn 

yakisoba bern caprichado, como frisou; urn churro por urn refrigerante ou agua de coco. Entao, a comida 

esta resolvida. 

Com relac§o aos meninos que vivem nas ruas, as crianqas de rua, Jerson revela que eles sofrem 

muito por fumarem crack e por serem surrados pela policia. E se, por acaso, fosse urn deles "... me 

identfficaria no SOS Crianqa, dormiria, comeria, ( ... ), iria achar minha familia"1o3. 

Nesta perspectiva, apesar de dizer gostar de trabalhar na Republica, este pequeno vendedor de 

churros diz " ... nao sinto saudades da praqa, ( ... ), depois do domingo, quero chegar em casa, tomar um 

banho, tirar a sujeira da praqa e descansar ... "104. 

Entre marreteiro e camelo, Jerson nao quer ser identificado pelo primeiro, diz nao aceitar, pois e 

"sofrido", enquanto o camelo realiza urn trabalho "honesto". 

A marreteira Rosa Maria Barros Correia, uma maranhense de Sao Luis, foi parar na Republica 

atraves do ex-marido, urn ex-ambulante que vendia sorvete, agua, refrigerante e cigarros na saida do metro. 

102 ldem. 
103 ldem. 



Ha seis anos morando em lguatemi, uma cidade dormit6rio na zona leste da grande Sao Paulo, 

Rosa dedica-se a vender cigarros de origem paraguaia comprados na PJ"898 Joao Mendes. Antes desta 

atividade, esteve trabalhando como faxineira, quando resolveu, enfim, ajudar o marido com os cigarros. 

Todos os dias sai de casa por volta das quatro e trinta da manha em di~o a Sao Paulo. Primeiro, 

compra os pacotes de cigarros, entre eles, Belmont e Shell, populares e baratos, que sao vendidos por 

unidade ou o mace inteiro; e depois percorre o centro paulistano ate a Republica. Ja na praca arma sua 

"mala", como referiu-se, ao lade de uma banca de jomallocalizada entre o metro e o ponte de onibus na 

avenida lpiranga. 0 melhor horario para vende-los e pela manha, quando as pessoas querem leva-los para o 

service. E tambem, no fim da tarde, quando do retorno as suas casas depois de urn Iongo dia de trabalho. 

No intervale destes perfodos, vende pouco. 

" ... antes era melhor, depois do real ficou pior ( ... ) antes vendia entre trinta a quarenta pacotes, agora 

apenas uns oito a dez por dia" 1os. 

Nao M uma tabela para os cigarros made in Paraguai que sao encontrados somente na rua e o 

preco e estabelecido a partir da concorrencia. Entao, o custo de urn mace esta em tome de sessenta e cinco 

centavos, e e vendido ate por urn real, o que acaba dando uma margem atraente de lucro. 

Por algum tempo, Rosa dividiu o trabalho com o ex-marido, enquanto ele percorria a praca 

vendendo agua e refrigerante, ela permanecia perto do metrO com os cigarros. Depois, parece que ele 

arranjou uma outra mulher e voltou a trabalhar na construcao civil. A partir dai, Rosa fixou-se ao lade do 

jomaleiro. Ali, parece sentir-se mais segura, como revelou, entretanto, nao esta livre dos frequentes convites 

e propostas para fazer "program as sexuais". Segundo ela, " ... uma mulher que fica exposta na rua e sempre 

visada ... " 1o6. Alem disso, a banca de jomal e revistas, de certa forma, a protege do "rapa", principalmente, 

depois deter a sua mercadoria apreendida, que nunca e devolvida, mesmo pagando a multa. Agora, quando 

ha qualquer sinal da fiscalizacao, Rosa fecha a "mala" e a coloca no interior da banca, atras do caixa, num 

local de pouca visibilidade. 

Entretanto, fixar-se ao lade desta banca de jomal e revistas nao foi facil, uma vez que esta localizada 

num pedaco de bastante movimento: metro, ponte de onibus e cal9adao que faz a ligacao de urn lade a outro 

da praca. 0 local era disputado a cada dia, ate, Rosa estabelecer uma relacao de "amizade" entre os 

104 ldem. 
105 Extraido do depoimento de Rosa Maria Barros Correia, marreteira, em setembro de 1996. 
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vizinhos: passou a lhes ofertarcigarros; assim, alem dela propria defender o esp~, tambem passou a ser 

defend ida. 

Apesar da dificuldade, nunca pensou em arriscar-se em outra area da cidade. Depois de longos 

quatro anos, consegue articular poltticamente a sua estada na Rep(Jblica e, tambem, reconhecer o constante 

conflito por espa9Qs nesta praga, principalmente, entre quem tern a permissao oficial para expor e quem nao a 

tern: " ... quem tem licenqa acha que comprou um pedaqo do Iugar. Nao e assim. 0 so/ brilha para todos ... " 

to7, como afirmou. 

0 camelo e a categoria- o status- desejado. Tern uma banca, artigos certos, fixa-se em area de 

intense fluxo de pedestres, garantindo assim sempre alguma venda e tambem possiveis clientes, alem da 

permissao oficial para estar na rua. Enfim, e credenciado para vender em espagos publicos. 

E estrategicamente assumido nao se identificar como camelo na praga da Republica. Os camelos 

devem estar em outras areas do centro da cidade. Na praga, sao os artesaos que exibem artigos produzidos 

manualmente; os artistas plasticos que exp5em suas telas; os expositores de comidas tipicas e pedras; os 

filatelistas; os colecionadores de moedas. Enfim, oficialmente os cameles nao estao na Republica. Mas, 

podemos observar bancas de eletronicos made in Paraguay que ocupam quase sempre as pontas da praga. 

Parece que os vendedores nao sao os proprietaries dos objetos, ao que tudo indica, trabalham para outras 

pessoas. Nunca quiseram conversar e responder a qualquer pergunta a esse respetto. 

Apesar das restrigOes quanto ao uso do termo, atras da "barba timao, buchinha do norte, catuaba, 

boldo do chile, ipe roxo, eM de bugre, guarana em p6 e em sementes, casca sagrada, garra do diabo e 

outros", encontramos Mar1ene Braga que auto define-se como uma camelo de ervas medicinais. 

Mar1ene comegou a vender estas ervas na avenida Sao Joao com o cunhado, que lhe ensinou os 

diferentes usos medicinais destas folhas, sementes e cascas que sao procuradas principalmente pelos 

migrantes do norte e nordeste do pais, e por gringos, estrangeiros de varias nacionalidades, como afirmou. 

Depois de algum tempo, sentiu necessidade de pesquisar em livros e revistas para poder explicar aos 

clientes as aplicagaes em certas doengas. · 

Quando sentiu-se segura com o trabalho, nao exitou, entrou em contato com urn fomecedor, formou 

urn estoque razoavel com as ervas mais vendidas, comprou a madeira para fazer a banca e saiu a procura 

de urn Iugar para abrir o seu proprio neg6cio. Encontrou na Republica urn espago ideal: intense fluxo humane 

e nenhum concorrente. 

106 ldem. 
107 ldem. 
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A banca de ervas de Marlene, localizada na lateral do Caetano de Campos, na avenida lpiranga, e 

a (mica que permanece dia e noite no local. Nao e necessaria guarda~a em nenhum dep6sito, visto que, a 

fiscalizagao nao se interessa pelas plantas e tambem per nao haver uma licenc;a oficial para este tipo de 

artigo. Assim, a camelo esta salva do "rapa" e os moradores da praga, Alemao e Jacare, especialmente, 

fazem alguma seguranga, nao deixando ninguem aproximar-se. 

Marlene tambem faz diariamente urn percurso Iongo ate a Republica. Deixa Guarulhos, onde reside, 

para estar na praga as nove horas da manha. Eventualmente, nao aparece, per exemplo, quando num 

domingo foi ser batizada. Esta permanencia a faz conhecida per aqueles que frequentam o local. Nao s6 os 

expositores, participantes da Feira de Arte e Artesanato, mas tambem as pessoas comuns que 

frequentemente cruzam o espago. Ao mesmo tempo em que e observada, tambem observa. 

Diz, sem exitar, que os batedores de carteiras, os ladroes do centro e os mendigos atrapalham o seu 

neg6cio, pois os clientes ficam com "medo" e nao param na banca. 

Com aparencia razoavelmente cuidada, os batedores de carteiras circulam pelo centro e atacam 

preferencialmente os estrangeiros, aqueles estranhos ao padrao social, e os mais velhos. 

" ... entre homens e mulheres, eles mesmos gritam: o/ham, correram para Ia" 1os. 

Estes batedores de carteiras frequentam sempre os mesmos pedagos e estabelecem certas relag5es 

que lhes asseguram a dinamica deste tipo de "trabalho". Na praga, as vitimas sao os "gringos", nunca os 

expositores. 

Formam uma "firma" 1o9 que age segundo uma "etica", quem a altera e/ou nao pertence ao grupe e 

logo expulso da Republica, peis a permanencia no Iugar depende das relagees estabelecidas com os 

frequentadores mais assiduos da prac;a. A firma nao os agride e assim nao sao oficialmente denunciados, 

mas todos sabem quem e quem. 

Neste universe, a policia tambem os conhece, mas limita-se a dizer: " ... vamos circular ... " 110. 

Acredita-se que h8 urn "esquema" entre estes carteiristas e a policia, mas nunca ninguem quis fomecer 

qualquer informagao mais esclarecedora. 

1os Extraido do depoimento de Marlene Braga, cameiO, emjulho de 1996. 
100 Documentario Videografico "Avenida lpiranga" realizado pela TV. Cultura para o Programa Reporter Especial em 
1989. As "firmas" sao grupos formados para roubar e furtar. 
110 Extraido do depoimento de Marlene Braga, cameiO, emjulho de 1996. 
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" ... na prar;a nao da para ser inimigo ... " 111, observa Marlene. 

Ha ainda o "aventureiro" que nao e nem ambulante, nem marreteiro e nem quer ser camelo, mas 

arrisca-se a vender algum objeto nas areas e dias de maior movimento. E assim identificado, segundo os 

artesaos, porque aventura-se na Republica, por exemplo, com a expectativa de fazer algum dinheiro. 0 Sr. 

Manoel da Silva tinha uma velha maquina de algodao dace. Nao sabia exatamente o que fazer com ela. 

Entao num domingo pensou em leva-la e demonstra-la na Feira de Arte e Artesanato. Alem de vender o 

algodao dace durante todo o dia, colocou urn anuncio oferecendo a propria maquina: "... vou tentar 

novamente nos pr6ximos domingos ... "112. disse ele. 

A pfa98 da Republica, como qualquer outro espago aberto da cidade, faz parte de urn processo 

hist6rico, politico e social que revela, genericamente, certa despreocup~o por parte das instituigaes 

municipal, estadual e federal com relagao a "coisa publica"113. Ao mesmo tempo, a populagao que 

"frequenta" o Iugar, a praga em particular, e intensamente "marginalizada" pela sociedade como urn todo. 

Desta forma, espera-se que a Rep(Jblica enquanto praga tenda a ser pouco frequentada por certos 

segmentos sociais que nao interagem diretamente naquela area urbana central. Entretanto, ao Iongo da nossa 

pesquisa, veriticamos que os acontecimentos/eventos nos formatos: Feira de Arte e Artesanato, Feira de 

Artesanato, Feira de Comidas Tipicas, Feira Dace, a Capoeira, os "shows espontaneos e os oficiais", os 

encontros politicos, entre outros, acabam de certa forma democratizando o espago publico. 

Nos dias em que nao acontecem as feiras, a praga tern uma outra configuragao social. Pode-se 

observar nitidamente as zonas mais "profanas" da Republica: o corredor da morte, onde fuma-se crack, a 

area de "pegagao", onde oferece-se e procura-se por servigos sexuais, e ainda, os integrantes das "tirmas" 

que estudam a melhor ocasiao para urn eventual furto. Apesar das alamedas e caminhos estarem 

descongestionados, dificilmente o cidadao com urn aventura-se pelo interior da praga, prefere o calgadao que 

aparenta ser urn espago mais seguro. 

Nestas circunstancias, a Republica e tomada por uma diversidade cultural particular as grandes 

metrop61is que acaba atraindo pessoas para alem das suas ronteiras. Os "marginais" e o espago fisico 

deteriorado nao sao suficientes para impedir a circulagao e visitagao de urn publico que deseja ver, falar, 

expressar-se, comprar, enfim, relacionar-se socialmente. 

111 1dem. 
112 Extraido da conversa informal com Manoel da Silva, funcionano publico, em novembro de 1996. 
113 A "coisa publica" aqui foi usada no sentido de equipamentos urbanos, tais como ruas, prayas, parques existentes no 
planejamento arquitetOnico e de funyao social. 
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3.4. As Feiras de "Arte e Artesanato" e "Artesanato" 

Reconstruir a hist6ria da Feira de Arte e Artesanato na prac;a da Rep(Jblica nao e uma tarefa facil. 

Mesmo porque nossa pesquisa nao tern a perspectiva de resgate hist6rico mas, a partir da prac;a enquanto 

espac;o publico, compreender a dinamica social fomentada pelas pessoas que frequentam o Iugar hoje. 

0 inicio da Feira de Arte e Artesanato aconteceu no fim dos anos quarenta quando urn grupo de 

colecionadores de moedas resolveu reunir-se na prac;a para trocar inicialmente informa<;Oes e, num segundo 

momenta, fazer algum comercio com os artigos. 

Das moedas vieram os selos, tambem com colecionadores ligados as organizac;Oes filatelicas; os 

hippies ja nos anos 60, seguindo uma "onda mundial", com seus artesanatos tipicos - pulseirinhas, colares, 

brincos, aneis, etc. -, abriram caminho para outros tipos de artesaos que tinham uma proposta muito 

diferente: a praya como urn local de exposic;ao permanente e nao s6 de passagem; e por fim, as artes 

plasticas, ja nos anos 70, com artistas brasileiros que retiraram suas telas e esculturas dos seus ateliers e 

as levaram para a rua, onde poderiam ser vistas pelo cidadao com urn. 

Parece que a Feira foi sendo construida de forma bastante espontanea, com uma organizac;ao 

popular que contou com pessoas interessadas em expor suas aptidaes e produc;Oes individuais. Consta que, 

nas duas primeiras decadas, isto e, anos 50 e 60, nao houve qualquer interven~tao do poder municipal ou 

estatal neste evento cultural. Apenas, a policia frequentemente aparecia para, alem de manter "... a moral e 

os bons costumes ... n 114, como afirmou urn artesao, revistar exclusivamente os hippies que, as vezes, 

fumavam maconha na prac;a. 

Entretanto, o poder publico nao esteve por mais tempo distante da Republica. Em vista da proporc;ao 

tomada pela Feira que acontecia essencialmente aos domingos, segundo urn artesao que exp5e desde 1968, 

a Secretaria de Turismo e Fomento do Estado de Sao Paulo passou a organizar o espac;o e os expositores. 

Durante esta gestae, nos anos 60 e 70, parece que a Feira funcionou sem muitos problemas, mas 

quando a secretaria foi extinta, o poder publico nao soube o que fazer, ja que o evento nao se encaixava nos 

moldes de uma feira comum. De qualquer forma, a organizac;ao e fiscalizac;OO foi transferida para o Anhembi, 

urn apendice do poder municipal que dedicava-se as atrac;Oes cutturais na cidade. 

A presenc;a do Anhembi na Rep(Jblica nao durou muito. No inicio dos anos 80, a Secretaria 

Municipal de Abastecimento, a SEMAB como todos a conhecem, responsavel por todas as feiras livres -

114 Extraido do depoimento de um artesao que nao quis identificar-se, em outubro de 1994. 
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frutas, legumes, verduras, enfim, generos alimenticios - que acontecem nas ruas da cidade, passou a 

coordenar a Feira de Arte e Artesanto. 

Apesar do movimento espontaneo que marca a origem da Feira, o evento sempre sofreu com a 

ausencia de uma organizacao entre os pr6prios expositores, participantes diretamente interessados na 

continuidade da mostra. 

Observando a falta de identidade entre os expositores, certa descaracterizacao dos artigos expostos 

e, ao mesmo tempo, a decadencia do espa90 publico, expresso no desinteresse do poder municipal pela 

praca, urn grupo de artistas formou-se no sentido de reativar a Associacao de Artistas da Praca da Republica 

que parece ter funcionado nos anos 70 e 80. Tinham por objetivo implantar urn projeto de reavaliacao dos 

trabalhos dos expositores e, paralelamente, tentar revitalizar a praca, tomando-a mais atraente aos cidadaos. 

Dentre estes artistas, destaca-se M'Anna que trabalhou no sentido de retomar a proposta original da Feira de 

Arte e Artesanato, alem de incentivar a participacao dos expositores de artesanato e pedras no projeto. 

Quando Luisa Erundina assumiu a Prefeitura de Sao Paulo em 1989, a gestae do Partido dos 

Trabalhadores, veio com urn ideal: a participacao do cidadao na administracao publica. Neste 

empreendimento, varies lideres de comunidades e associa¢es, por exemplo, foram convidados a contribuir 

com este processo de democratizacao da maquina estatal. M'Anna, como expositora, participants ativa e 

profunda conhecedora dos problemas da praca, foi convidada a trabalhar na Secretaria Municipal de 

Abastecimento, a SEMAB, para coordenar a feira na Republica. 

Ja na SEMAB, formou urn grupo com representantes das cinco categorias de expositores: Filatelia e 

Numismatica, Artesanato, Artes Plasticas, Pedras e Plantas Omamentais 115. 

A partir dai, foi realizado urn estudo da Feira de Arte e Artesanato onde foram apontados os principais 

problemas e indicado urn diagn6stico que privilegiou a revitalizacao da praca da Republica e a recuperacao 

da arte e do artesanato. Contudo, para que estes dois objetivos fossem atingidos, a primeira providencia 

tomada foi torcar a mudanca da administracao, isto e, a Feira passaria a ser coordenada pela Secretaria 

Municipal da Cultura e nao mais pela SEMAB. 

0 grupo conseguiu enviar o projeto ao Gabinete de Luisa Erundina e logo depois uma "porta ria" com 

a resolucao de mudanca foi publicada no Diario Oficial do Municipio, mas o decreto que deveria ser votado 

pela Camara dos Vereadores convalidando a acao nunca foi assinado: a Prefeitura ficou devendo uma 

resposta aos expositores da Rep(lblica. 

115 Entre os anos que estivemos na Republica (1992-98) nao encontramos nenhum expositor de "Plantas Ornamentais" 
como consta oficialmente. 
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Segundo M'Anna, ha interesses publicos, empresariais, comerciais e fiscais, entre outros, que 

envolvem a praga, daf qualquer projeto acaba sendo inviabilizado per barrar em instancias burocraticas 

municipais ate entao desconhecidas. 

Durante a coorden8980 do grupo houveram varias iniciativas no sentido de recuperar a arte e o 

artesanato. A primeira foi lan9ar mao de urn teste com o objetivo de avaliar o expositor da Republica, visto 

que, o numero de vendedores de produtos industrializados aumentava a cada dia. A inten9ao nao era colocar 

urn problema para o artesao ou o artista que produz manualmente o seu artigo, mas impedir que os 

industrializados fossem comercializados na praga. 

A segunda a9ao foi fazer urn mapeamento des expositores no espa90 da pra9a, tendo em vista o 

controle das credenciais para evitar a possibilidade da duplica9ao da licen9a oficial. Despontava assim, 

responder a uma questao basica: quem sao os expositores da praga? 

A terceira foi fazer uma divisao para diferenciar as feiras: aos sabados e domingos, a Feira de Arte 

e Artesanato; as quartas, quintas e sextas-feiras, a Feira de Artesanato. Assim, a credencial s6 seria valida 

para uma das feiras, pois segundo urn outre artesao: "... quem faz artesanato nao tem tempo para estar 

todos os dias na praqa" 116• 

Foi constatado que apenas mil expositores portavam a licenga oficial, todavia o numero de barracas 

entre todas as modalidades e as de Com ida Tipica, que nao sao de responsabilidade do grupo, aos domingos 

chegava a duas mil, sem contar os ambulantes que disputavam o espa90 com os expositores e visitantes. 

0 grupo concluiu que algo estava errado ... 

Os filatelistas e os expositores de moedas nunca causaram qualquer problema. Apenas expunham 

aos domingos pela manha. 0 mesmo nao acontecia com os expositores de pedras. Segundo os artesaos, 

eles sao os ricos da pra9a, nunca sao encontrados, contratam funcionarios para suas bancas e fazem 

inumeras c6pias das credenciais, " ... sao os incentivadores das bancas cabritas ... "117. 

A maioria dos artesaos, alem de exporem artigos manuais, tambem mostram produtos 

industrializados, o que toma duvidosa a sua produgao artesanal. Enquanto isso, os pintores produzem em 

serie a mesma paisagem, porexemplo. Assim, o pf990 final apresentado e inferior aos des outros que trazem 

urn exemplar de cada tema trabalhado. 

116 Extraido do depoimento de urn artesao que nao quis identificar-se, em outubro de 1994. 
117 1dem. 
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A sttu(l9ao colocada fez com que varios expositores que nao correspondiam as propostas desejadas 

rebelassem-se com relagao ao grupo organizador, que durante o decorrer dos quatro anos foi bastante 

pressionado atraves de amea9as recebidas. 

Apesar do esfo1'90 do grupo, a pr(l98 nao foi recuperada enquanto esp89Q exclusive a exposi9ao e 

comercializa98o de trabalhos manuais e artisticos, pais, alem dos pr6prios expositores, a "cultura da 

fiscalizagao" desenvolvida e cristalizada ao Iongo de anos, forrnou uma condi9ao de privilegios, troca de 

favores, urn toma-18-da-ca, que seria diretamente afetada caso as propostas elaboradas fossem de fato 

concretizadas. 

Mas, o que seria exatamente esta "cultura da fiscalizagao"? 

Popularrnente chamado por "rapa", a fiscaliza9ao municipal, isto e, fiscais coordenados pelas 

Secretarias de Administragao Regional- as Regionais - tern a responsabilidade de retirar das ruas, no caso 

as do centro da cidade, todos aqueles considerados ilegais (ou sem licen9a); a saber, camel6s, marreteiros 

e ambulantes; na Republica, a Regional da Se fiscaliza todas as bancas, carrinhos e ambulantes de produtos 

comestiveis, refrigerantes, cervejas, sucos naturais e agua. 

A priori, o rapa tern uma alf8o devastadora: faz uma rela98o de todos os equipamentos e produtos 

apreendidos, desmonta a barraca, coloca tudo no caminhao da prefeitura e transporta para urn dep6stto 

municipal. 86 e passive! reaver os artigos mediante o pagamento de uma taxa referente a multa por ocupar a 

via publica. 

Acontece que estes fiscais acabam levando tudo o que encontram pela frente. Nao ha quase 

distin9ao. Se urn pintor com suas telas esta casualmente entre urn marreteiro de frutas e outro de pipocas, 

todos acabam tendo os seus produtos apreendidos. Nao M espa90 para argument(l9ao. 

Geralmente, o rapa come9a a fiscaliza9ao no inicio da avenida lpiranga e avan9a para a Republica 

levando tudo o que encontra. As vezes, a noticia espalha-se e o expositor de rua passa a inforrna98o adiante 

nao s6 por meio da palavra mas, principalmente, por sons que sao ouvidos a distancia. Assim, os 

trabalhadores destas economias inforrnais encontram tempo para esconderem-se e/ou deixarem o Iugar ate 

que os fiscais desapafe9am da regiao. 

No caso das Feiras: Arte e Artesanato e Artesanato, ha os fiscais da propria SEMAB que trabalham 

junto ao assessor nomeado. Agem no sentido de identificar aqueles que nao tern a credencial e tambem 

verificar se os artigos que expaem sao por eles produzidos. No primeiro caso, sao convocados para 

regularizar a situa98o e receberem, se possivel, uma licen9a provis6ria; no segundo, ha possibilidade de 

perder definttivamente a credencial. Consta que nas administra¢es municipais de Paulo Maluf e Celso Pttta, 
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ambos candidates eleitos do Partido Progressista Brasileiro, foram emitidas aleatoriamente, nao observando

se a produyao manual dos artigos, urn numero de credenciais provis6rias que superou o limite espacial da 

Republica. 

Num primeiro memento, nao observamos nenhuma arbitrariedade nas formas das fiscaliza9Ces, a 

exe99ao do modo pouco democratico. 

No centro da cidade tern se verificado o crescimento consideravel da violencia - roubos, furtos e 

muitas agressaes fisicas -, e a propria praca da Rep(Jblica e identificada como urn local violento, onde M 

registros de assattos com armas de fogo e com cacos de vidros. 0 fato faz o visitante e mesmo os 

expositores sentirem-se bastante vulneraveis diante do cenario e tambem de uma policia nem sempre 

presente e eficaz. Procurando de certa forma center, mesmo que psicologicamente, a possibilidade de 

ameaca, os artesaos e os artistas contrataram seguran9as particulares para garantir urn clima menos 

"perigoso". 

Os primeiros seguran9as a aparecerem foram os pr6prios fiscais da Prefeitura, entre aposentados e 

ativos. Aos domingos, prindpalmente, eles passavam de barraca em barraca recolhendo entre tres a dez 

reais pelo servi90 prestado, que incluia "os conhecimentos municipais" adquiridos ao Iongo dos anos e 

necessaries para facilttar possiveis problemas junto a Administrayao, bern como, o proprio movimento do 

expositor pela praca publica. 

" ... e a/go complicado de falar, e a questao da corrupqao, a prefeitura tem os seus fiscais que trabalham na 

rua e muitas vezes acabam explorando as pessoas, deixam as pessoas trabalharem onde nao e permitido 

mediante um pagamento, e isso gera um circulo vicioso e pode se alastrar para a feira e eu nao sei ate que 

ponto isso ja est a acontecendo, mas se comenta, e um problema ... " 11 a. 

Estes fiscais formam diferentes grupos e os expositores podem ser visitados por mais de urn 

seguranca no mesmo dia. Caso o artista, por exemplo, dissesse que ja havia pago, o fiscal, sem exitar, 

argumentava que o recebedor nao fazia parte do seu grupo, entao o exposttor teria que pagar novamente. 

Como eles eram os pr6prios fiscais da Prefeitura, nao podiam ser desautorizados: seria conveniente 

o expositor manter a politica da "boa vizinhan9a", uma vez que o funcionario municipal teoricamente nao s6 

estava aos domingos, sabados e feriados, mas fazia parte do rapa. Ainda foi observado que depois do fiscal 

11s1dem. 
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recolher a taxa diaria, praticamente, desaparecia. Assim, o expositor continuaria com a seguranc;a 

descoberta. 

Paralelamente, vista a real ausencia de prote((ao, os expositores contrataram urn outro tipo de 

seguranc;a informal: homens e mulheres expertentes e que conheciam a Rep(Jblica e os seus personagens. 

A tarefa resumia-se em afastar qualquer pessoa que representasse perigo: crianc;as, moradores de rua, 

drogados e pessoas prontas para levar os artigos sem pagar. Diante de uma circunstancia parecida a ordem 

era: pega-Ja e leva-la a polfcia e/ou chamar imediatamente os policiais. _ 

Em 1992, quando comevamos a fi'equentar a praga, ja percebemos a acao dos seguranc;as 

particulares e tambem certo desconforto par parte principalmente dos artistas com relagao aos fiscais. Mas 

tudo ainda era nebuloso e confuse neste cenario, onde as relar;Oes sociais nao sao nenhum pouco 

transparentes. 

Nas gestees seguintes, Paulo Maluf (1993-96) e Celso Pitta (1997-2000), o grupo de expositores na 

SEMAB deixou de existir e como nas administrar;Oes anteriores foi nomeado para o cargo de coordenador 

da Feira de Arte e Artesanato e da Feira de Artesanato urn assessor de confianca do poder publico municipal. 

Par inumeras vezes tentamos fazer cantata com este coordenador que esta no cargo desde 93, uma vez que 

os candidates do Partido Progressista Brasileiro foram eleitos consecutivamente, contudo em todas as 

nossas tentativas fornos informados de que ele estava de fenas. 
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3.4 a) Os Filatelistas 

Aos domingos, podemos encontrar no coracao da praca da Republica urn grupo de negociantes de 

se/os, como definiu o Sr. Pedro Lanzoni. Alias, a Feira de Arte e Artesanato tern sua origem marcada pela 

Filatelia. Hoje, umas das modalidades do evento. 

Pela manha, os expositores e/ou negociantes de selos armam suas bancas e dispaem os albuns 

recheados com preciosidades artisticamente coloridas e de todas as partes do mundo. As pingas, instrumento 

indispensavel para urn legitimo filatelista - colecionador e especialista em selos - sao colocadas 

estrategicamente sobre as mesas. E dezenas de envelopes embalados em plasticos transparentes trazem 

selos de diferentes paises e sao pendurados nas extremidades das bancas. Ao mesmo tempo que chamam 

a atencao do visitante, delimitam o espaco de cada negociante. 

Pedro Lanzoni chegou ao Brasil em 1922. Veio de Bolonha na ltalia com uma colecao de moedas 

italianas e tambem com selos de diversas nacionalidades. 

" ... SOU 0 mais antigo e 0 mais ve/ho, OS da minha epoca mofferam todos ... " 119. 

No Brasil, a partir de 1948, comecou a dividir o trabalho entre a barbearia no bairro de Perdizes e as 

moedas na praca da Rep(Jblica, no centro da cidade. 

" ... comecei brincando, vi que tinha uma banca vazia. Encostei e abri as moedas e comecei a vender ... " 12°. 

Na epoca, nao havia nenhum outro expositor de moedas. Pedro Lanzoni foi o fundador da 

Numismatica na Republica. Permaneceu com as moedas por dez anos, mas devido a dificuldade de 

encontrar especies raras que valem muito dinheiro, pois segundo ele, "... estao nas maos dos ricos e nao 

sao vendidas nem em situaqao de crise ... " 121, resolveu liquidar com as que ainda possuia, e, assim, mudar 

o artigo: passou a negociar selos, uma vez que esteve tambem colecionando desde a ltalia. 

Relatou que a Rep(Jblica aos domingos de manha, no final da decada de 40, era urn espaco de 

colecionadores e negociantes ligados a Sociedade Filatelica Paulista, no largo do Paissandu, e ao Clube 

119 Extraido do depoimento de Pedro Lanzoni, 95 anos, expositor filatelico, em dezembro de 1994. 
120 Idem. 
121Jdem. 
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Filatelico 122. a avenida Sao Joao. Era urn ponto de encontro, fundamentalmente, para conversar e trocar 

ideias sobre cole<;oas e filatelia. Destas institui¢es formavam-se comiss5es responsaveis pela organiz(l9ao 

dos expositores na praga. 

A praga da Republica era o local ideal: localizada na regiao central da cidade e com urn fluxo intense 

de pessoas de todos os lugares. Alem disso, estava proxima a Sociedade Filatelica Paulista e ao Clube 

Filatelico, e, principalmente, do Correio Central. 

0 Correio Central tern urn setor especifico para a Filatelia. Enquanto envia selos basicos e 

pequenos para as "filiais" nos bairros da cidade, os comemorativos, grandes e coloridos s6 sao encontrados 

Ia, o que o faz muito frequentado por colecionadores, e, principalmente, por negociantes de selos brasileiros. 

Segundo o Sr. Pedro Lanzoni, o selo " ... e mais comerciavel, tem mais baratos e raros nas maos 

do trabalhador e da c/asse media, e em mementos de crise, por exemp/o, querem vender, mesmo os mais 

valiosos" 123. 

0 selo tern uma vantagem de compra e venda com relagao a moeda: existe a figura do "atacadista", 

urn profissional especializado em comprar grandes cole<;Oes que sao desmontadas, retalhadas e vendidas 

para o negociante varejista, como por exemplo, os da praga da Republica. Com o atacadista e possivel 

encontrar qualquer selo, de qualquer epoca e Iugar. Apenas o comerciante tern acesso, pois o atacadista nao 

taz neg6cio pequeno, s6 vende em quantidade. 0 verdadeiro colecionador s6 compra o que precisa, o que 

fatta a sua cole<;ao. Quando finaliza urn "tern a", logo inicia outro. 

Ao contrario do que o publico leigo pensa, o selo novo, sem uso e sem carimbo, e mais caro e 

valioso. Entretanto, o selo usado e carimbado, s6 perde o seu valor monetario e nao o valor para uma 

cole<;ao. Ha cole<;oas s6 de selos novos e outras apenas de selos carimbados. 

0 expositor da praga da Republica, alem dos selos, vende tambem albuns/livros industrializados, 

especiais para urn perfetto acondicionamento. E, ainda, produz envelopes tematicos e/ou sortidos, 

principalmente, com selos muito coloridos para urn publico mais curioso, nao colecionador, a urn prego 

acessivel. 

Estes envelopes, segundo os filatelistas, tambem estimulam o interesse de pessoas que 

desconhecem a area e sao potencialmente futures colecionadores. Os jovens adolescentes, principal alvo, 

sentem-se atraidos pelos envelopes que contem selos grandes de cores vi vas. 

122 Segundo o Sr. Lanzoni, o Clube Filatelico deixou de existir ha muito tempo. 
123 Extraido do depoimento de Pedro Lanzoni, expositor filatelico, em dezembro de 1994. 
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Para o Sr. Jose, colecionador de selos brasileiros, atualmente com a disponibilidade do fax e do 

computador, as pessoas estao escrevendo menos, assim ha uma tendencia dos correios passarem a emitir 

urn numero menor de selos. E alem disso, " ... o selo puxa para dentro de casa, e um /ado introspective, a 

juventude quer outra coisa ... " 124. 

Ja o Sr. Pedro Lanzoni frisa que o correio estragou a filatelia, alem de emitir urn numero menor, 

deixou de fazer a propaganda necessaria a divulgac;ao, o que implica em menor demanda e, 

consequentemente, os selos sao vendidos a urn prec;o alto. 

A maior parte dos filatelistas/negociantes da Rep(Jblica divide o tempo entre uma atividade 

profissional durante a semana e a prac;a aos domingos pela manha. Fora este perfodo, nao ha qualquer 

ligac;8o com aquele espac;o publico. Mesmo durante o evento, nao ha circulagao deste publico pela extensao 

da prac;a. 0 nucleo da filatelia funciona de forma singular. Os colecionadores/clientes tern urn perfil mutto 

proprio: sao homens, geralmente, da terceira idade. Raramente aparece algum jovem. 

Dona Zinda, esposa do Sr. Pedro Lanzoni, e a unica mulher que encontramos entre os filatelistas 125. 

Aos domingos, vai a praga para ajudar o marido. E, mesmo assim, disse que s6 vende os envelopes que 

estao com os pregos marcados. Apesar de acompanhar a rotina de urn negociante de selos, disse entender 

pouco do assunto. 

A prac;a para eta tern uma outra func;ao: o tazer. E a unica a deslocar-se do "triangulo da filatelia" 

para outros pontos da Feira de Arte e Artesanato. 

Ao contrario de Dona Zinda, Sr. Pedro disse que sempre gostou de ficar na banca, nao anda pela 

prac;a e nao conhece os outros expositores, mas afirma que: 

" ... acho a praqa bonita, e distraqao para 0 povo inteiro, e um divertimento ... " 126, 

Apesar da sua postura bastante concentrada, revela conhecer certas regras de sociabilidade. 

Quando foi perguntado sobre o aumento da violencia na praga, logo afirmou: 

124 Extraido do depoimento de Jose, filatelista, em ma~o de 1995. 
125 Dona Zinda Lanzoni, 70 anos aproximadamente, dona-de-casa, recebeu-nos em sua resid(mcia em dezembro de 
1994, na zona norte de Sao Paulo, para conversarmos e entrevistarmos o Sr. Pedro Lanzoni, ja que a estada na prac;a e 
sempre rap ida e tumultuada. 
126 Extraido do depoimento de Pedro Lanzoni, expositor filatelico, em dezembro de 1994. 
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" ... sabia quando um ladrao chegava, nao dizia vai embora porque voce e ladrao, eu s6 o acompanhava com 

os olhos ... " 127• 

1271dem. 
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3.4 b) Os Expositores de Moedas 

A Numismatica e uma modalidade da Feira de Arte e Artesanato que esta inserida na Filatelia. 

Apesar dos expositores de moedas nao trabalharem com selos e vice-versa, a organizagao da feira os 

colocam juntos: a filatelia e a numismatica. Sao comerciantes que se relacionam com colecionadores desses 

pequenos objetos. 

As bancas de moedas estao pr6ximas aos selos, tanto no mapa da feira, quanta espacialmente aos 

domingos. Entretanto, o numero de expositores da numismatica e inexpressive. Tambem, ao contrario dos 

colecionadores de selos, o publico interessado em moedas que frequenta a Republica e pequeno. 

Anteriormente, o Sr. Pedro Lanzoni, ex-expositor de moedas, revelou as dificuldades em trabalhar 

como artigo. Assim, migrou para os selos. 

Originalmente, a feira iniciou-se com os expositores de moedas. Ainda hoje, a pra~a e uma 

referencia aos colecionadores, mas parece que o objeto passou a ser classificado como "antiguidade" e 

enquanto tal, ha outras feiras mais especificas ao tema na cidade, tais como a da Bela Vista, do Museu de 

Arte de Sao Paulo/MASP e do Shopping Center lguatemi aos domingos e a da Pra~a Benedito Calixto aos 

sabados. 

Em nossa ultima visita a Republica encontramos o Sr. Eugenio Caffarelli, urn ex-colecionador de 

moedas e estudioso do tema, que escreveu urn livre especifico sabre as moedas brasileiras. Atualmente, 

frequenta inumeros locais para divulgar a obra. 
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3.4 c) Os Artesios 

Ha uma infra-estrutura formada nas proximidades da praga da Republica que atende diretamente aos 

interesses dos expositores das feiras. Sao dep6sitos que guardam os produtos dos artesaos, principalmente, 

e as barracas/tendas dos demais. E ainda, conta com uma mao-de-obra geralmente formada por pessoas 

que vivem de fazer biscates na cidade. As vezes, os pr6prios moradores da praga envolvem-se no trabalho 

anterior e posterior ao acontecimento do evento. Quando o expositor chega a praga, sua barraca ja esta 

montada e suas caixas e malas contendo os artigos que serao expostos tambem ja estao Ia. Resta-lhes 

apenas a disposigao dos objetos. Quando termina a feira, acontece a operagao contraria. Entre os 

expositores, os artesaos sao os que mais utilizam esta infra-estrutura. 

Ari e Clara sao artesaos que pintam a faunae flora brasileira sobre couro, essencialmente vendidos 

a estrangeiros que procuram por artesanato com temas tropicais. Chegaram a praga da Republica em 1968, 

onde desde entao exp5em estes panes. Nesta epoca, riscavam o chao com tijolos para demarcar o espago 

que seria ocupado com os artigos que produziam manualmente, pois nao era permitido qualquer acess6rio 

industrializado na confecgao do artesanato. Ainda hoje, apesar das dificuldades financeiras, preservam o 

processo manual e orgulham-se disto. Na contramao da tendencia observada na Republica, onde os 

artesaos, em sua maioria, deixaram de produzir para revender artigos industrializados, Ari e Clara continuam 

com uma postura originalligada a filosofia de vida que os levaram a praga: o modo de sere pensar "hippie". 

Apesar de terem marcado epoca entre os hippies da praga, nao fazem parte do grupo que atualmente 

assim sao reconhecidos. 

Tern residencia fixa na cidade, expaem aos sabados e domingos num Iugar definido pela 

organizagao municipal da feira, atendem clientes nos h6teis e aceitam encomendas de proprietaries de lojas 

que trabalham com artigos brasileiros da capital e de outras partes do pais. Hoje sao reconhecidos 

simplesmente por artesaos, apesar de preservarem " ... a busca pela paz, harmonia e encontro ... "128, como 

frisou Ari. 

0 artesanato como uma categoria que compae as Feiras de Arte e Artesanato e Artesanato nao 

chega a formar exatamente urn grupo coeso de artesaos, ao contrario, existem dois grupos distintos, quase 

que rivais. Urn deles expee artigos confeccionados manualmente, ja o outro, expee objetos industrializados 

que sao disfargados, sempre que a fiscalizacao da SEMAB aparece, com produtos manuais colocados 

128 Extraido do depoimento de Ari, artesao e expositor, em outubro de 1994. 
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sobre os outros na tentativa de escond&los. No segundo tipo de produto cabe a denomin~ de 

"industrianato'', uma soma entre industria e artesanato, segundo os pr6prtos expositores. 

A consequencia direta deste fato revela-se na rtvalidade latente entre os artesaos. Os verdadeiros 

artesaos chamam os outros por vendedores e/ou comerciantes e os acusam de promoverem uma 

concorrencia injusta, pois enquanto os primeiros levam algumas horas para manufaturarem os artigos, os 

segundos restrtngem-se acompra-los, quase sempre em centros comerciais de Sao Paulo e revende-los na 

pra~a. 0 p~ final do artesanato acaba superando o do objeto industrtalizado. Assim, o confltto instala-se. 

Ha quinze anos atras, Castro com~u a expor na pra~a, dividindo o tempo entre o departamento de 

marketing de uma empresa multinacional eo artesanato em resina durepoxi na Republica. No inicio, frisou a 

dificuldade em obter informa¢es com os outros artesaos, pois assustava-os aparecendo com urn uniforme de 

executive: temo e gravata. Disse que estava " ... mais para poficia, do que para mafuco ... " 129. Aos poucos, 

foi conquistando espa~ e definindo o tema dos seus artigos: a capoeira. 

Alem de vender, por exemplo, bertmbau, produzido manualmente por ele, trabalha na divulga~ao da 

arte da capoeira, essencialmente, com fotografias de mestres e dos movimentos do jogo, camisetas com 

desenhos da dan~a. pulseiras e fitas da Bahia. 

Castro, tambem, diz sobre a concorrencia entre o artesanato e a industria. Segundo ele, os lojistas, 

atacadistas e comerciantes invadiram a Republica. E, ainda, passaram a ocupar os melhores pontos: suas 

barracas estao em espa~s de maior movimento, quase sempre no cal~ao que liga a avenida lpiranga e a 

rua Pedro Americo. Ha urn "zunzunzum" de que estes lugares sao vendidos por urn valor alto e que alguns 

expositores sao privilegiados. 

Nesta situ~o, o artesao e praticamente incentivado a parar de produzir. Uma das altemativas 

colocadas e a aquisi98o de artesanato em outras cidades para revend&lo na pra~a. Ha expositores que 

produzem em quantidade, mas que nao negociam diretamente com o cliente. Entao, alguns entram nesta 

lacuna, o que faz da pra~a urn "centro atacadista de artesanato", prtncipalmente, aos domingos. 

Muitos estrangeiros tambem compram e ate encomendam determinados objetos manuais para 

venderem na Europa durante o verao. E ha urn movimento contrario: indianos, peruanos, africanos trazem 

artigos especificos de suas culturas. Sao roupas, tecidos, colares de sandalo e prata, entre outros, 

encontrados na Republica. Nao chega a ser urn problema, mas o p~ final do artesanato local acaba sendo 

muito menordo que o desejado pelos expositores, pois a concorrencia cresce. 

129 Extraido do depoimento de Castro, artesao e expositor, em abril de 1997. 
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Para Abdul, nao interessa ao poder publico, particularmente a Prefeitura da cidade, divulgar a 

Republica enquanto urn polo artesanal e cultural, urn espayo onde promove-se cultura, pois os expositores 

nao pagam nenhum tipo de impasto, nem sabre os artigos vendidos e nem por ocuparem a pra{fa, urn local 

que, aos poucos, tern despertado cobi(fa, prtncipalmente, por parte dos empresarios do centro paulistano que 

reconhecem o Iugar como urn excelente ponto comercial. Ha ruidos de que franquiadores de fast food, tais 

como, Bob's e McDonald's, apresentaram propostas para abrirem lojas no interiorda pra(fa. 

Abdul, negro, rastafart e expositor, coloca-se contrarto aos interesses exclusivamente privados. Na 

Republica, apresenta urn diferencial entre os artesaos: alem do trabalho comercial reservado ao lado extemo 

a sua tenda, onde coloca os seus objetos, demarcando a relaCf8o formal, distante e fria entre ele - vendedor, 

eo consumidor -, ha urn lado cultural realizado no interior da banca. Curiosos e simpatizantes do mundo 

afro-arabe, do islamismo e da cultura rastafart trocam informag5es, ideias, discutem e, principalmente, ouvem 

atentamente as experiencias e hist6rias relatadas por Abdul, que viveu por longos quatro anos no norte da 

Africa, inclusive na Eti6pia, onde esteve por mais tempo. 

Assim, a tenda "A Chancelaria de Musica" batizada por Abdul oferece nao s6 canCf5es africanas e 

arabes que sao regravadas em fitas cassetes a partir de "compact discs" originais da Africa, dificilmente 

encontrados no Brasil, e artigos rastafaris, mas tambem urn "born papo cultural", capaz de formar urn grupo 

que dirige-se a praefa, exclusivamente, para conversar. E comum encontrar muitas pessoas atras da tenda 

que foi transformada casualmente num ponto de encontro. 

Amizades e inimizades sao produzidas a partir das discuss5es, as vezes, polemicas entre os 

frequentadores assiduos da tenda do Abdul, responsavel por inserir doses picantes nos dialogos e fazer 

afirmag5es nem sempre facilmente digeridas. 

Abdul que define-se como urn "dread man" com os seus "dread locks" 13o nao poupa os negros de 

criticas, apesar de serem os principais frequentadores da "A Chancelaria de Musica". Para ele, o 

adolescente negro identifica-se com aquila que e jogado na midia, M uma certa conformidade cultural e uma 

vida ideal que reside na periferia das cidades. 

"A periferia ensina a fumar e beber. Ensina a usar o Camaval como forma de expressao popular. Ensina a 

usar a nudez como adereqo. Ensina que o homem negro nao e negro e mulato. Ensina que a mulher negra 

130 Dread mane dread looks sao expressoes que nao constam oficialmente da lingua inglesa. Sao possivelmente 
adapt(l\:oes usadas no cotidiano da "cultura rastafari". Dread man, conforme disse Abdul, signitica urn homem rastafari e 
dread looks o cabelo que nunca e cortado. 
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nao e negra e criola. E pra mim isso nao e cultura" 131 , segundo Abdul numa tentativa de definir a cultura a 

partir de uma perspectiva ideol6gica rastafari. 

Como "A Chancelaria de Musica" nao tem Iugar fixo na Republica, Abdul coloca o som num 

volume audfvel para que seja localizada sem dificuldades, principalmente, aos sabados e domingos, quando 

a prac;a reune um numero maier de expositores e visitantes. 

Jairo e Lene e um outro casal de artesaos que participa da Feira de Artesanato. Sao as proprietaries 

da marca artesanal "Afrolene", roupas em tecidos coloridos e motives africanos, idealizada inicialmente para 

um segmento especifico. 

De Recife, Jairo chegou a prac;a para expar a tecnica de macrame, roupas tecidas em n6 muito 

procuradas par artistas ligados a musica, ao teatro e moda, no infcio dos anos 80. Em Sao Paulo, Lene 

trouxe a proposta de produzir para o publico negro ja que participava do movimento negro, na tentativa de 

suprir a carencia de artigos de vestuario no mercado, e tambem oferecer urn bam preco, vista o baixo poder 

aquisitivo dos cosumidores. 

Desde Pernambuco, Jairo ja tinha informa¢es sabre a feira da Republica, mas em suas primeiras 

investidas, nao animou-se muito, pais o artesanato no local ja apresentava sinais de descaracterizac;ao e, 

consequente, decadencia. Alem disso, existia a preocupacao em manter as clientes da classe artistica, que 

manifestavam o desejo de exclusividade das roupas em macrame. Desta forma, a exposic;ao na prac;a 

mostrava-se mais como um empecilho, do que uma real possibilidade de tamar a tecnica manual conhecida e 

procurada. Assim, o que o levou a expar e participar, nao foi a motivacao, nem a crenc;a no evento, mas a 

necessidade e dificuldade financeira. 

Do macrame em vestidos e acess6rios, atualmente s6 restaram as turbantes, que sao levados 

somente aos domingos, enquanto nos outros dias, as roupas de Leni sao exibidas em toda a extensao da 

barraca. A pequena contecc;ao Afrolene atende hoje a todos: brancos e negros compram as roupas com 

estampas coloridas, cortadas e costuradas em maquinas caseiras. Sendo que o artigo mais vendido e uma 

especie de boina em estilo africano. 

E passive! encontra-los nas duas feiras. Ambos fizeram as testes que permitem expar na Republica. 

Oaf, as duas credenciais: uma somente vista aos domingos e a outra nos demais dias. 

Basicamente, as expastores dividem-se em: o "maluco da antiga", aquele artesao que esta na 

prac;a quase desde a origem da Feira; o proprio "expositor de artesanato" que atraves de uma tecnica 

131 Extraido do depoimento de Abdul, expositor, em agosto de 1994. 
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manual desenvolve com estilo urn artigo; o "atravessador'' que e praticamente o revendedor que pode 

abastecer-se na rua 25 de margo e/ou trazer objetos tipicos do Peru, e/ou artigos eletronicos comprados no 

Paraguai. E, ainda, genericamente, os "hippies" tambem expositores, mas com uma outra "performance". 

Apesar dos problemas, Castro afirma que entre a empresa onde trabalhou e a praga "... prefiro 

agora, pois estou fora do sistema, nao tenho que dar satisfaqao a ninguem ... "t32. 

Na Republica nao ha mais espago fisico para nenhum tipo de expositor, seja, artesaos, camel6s, 

marreteiros e ambulantes. Toda a extensao da praga ja esta ocupada, mas sempre ha alguem aventurando

se naquela aparente confusao visual e sonora. Apesar da obrigatoriedade do porte da licenga oficial para estar 

Ia, parece sempre existir uma altemativa, o que leva os "aventureiros" a tentarem a sorte na praga ftente a 

constante crise econ6mica brasileira. A cada dia urn novo expositor aparece. 

Segundo Abdul, e impossivel ser imparcial. Para ele a Republica e urn Iugar seguro e perigoso ao 

mesmo tempo. Segura porque apesar da forte concorrencia, o expositor sempre consegue vender algo, obter 

algum lucro, mesmo que diga o contrario; e perigoso, porque e urn ponto de comercializagao de drogas, de 

usuaries que tendem a ser violentos e de uma policia que coibi o direito do cidadao. 

A droga e urn assunto oculto. Poucos expositores falam espontaneamente sabre o problema. Mas 

todos sabem que a Republica e urn foco de venda e consume de crack, a droga do momenta, e de 

vendedores tambem. Antes era a rua Guaianazes e a rua do Triunfo, tambem no centro da cidade, mas a 

policia parece ter agido ostensivamente levando a mudar-se para a praga. 

0 comercio eo uso do crack concentra-se em uma das alamedas, e tambem nos jardins. Todos 

sabem onde encontr8-los, mas evita-se comentarios acerca da droga e dos usuaries: parece reinar urn 

silencio comum, principalmente, entre os frequentadores assiduos. 

Entretanto, e possivel ver pr&-adolescentes, jovens e aduHos "cachimbando" 133 em plena luz do 

dia. 0 crack proporciona "uma viagem rapid a", uma euforia com duragao marcada: entre cinco a dez 

minutes. Depois vern uma profunda depressao e a necessidade de fumar mais, como contou-nes urn viciado. 

Compra-se por cinco, dez, cinquenta reais. 0 tamanho determina o prego, pois quanta maior for a 

pedra, maior o numero de "viagens" que o usuario podera fazer. 

Segundo Castro, a indiferenga da policia com relagao ao crack consiste em: primeiro, nao M 

integragao social possivel destas pessoas ja que perderam parte dos neur6nios, nao M nenhum programa de 

desintoxicagao gratutto, a cadeia e o distrito nao tern o que fazer com elas; e, segundo, M interesse por parte 

132 Extraido do depoimento de Castro, artesao e expositor, em abril de 1997. 
133 Cachimbar e pipar tern o mesmo significado na linguagem da "rua": eo ato de fumar crack. 
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da Prefettura em terminar com as Feiras de Arte e Artesanato e Artesanato, entao, as drogas no local acabam 

contribuindo para este fim. Os policiais fazem "vista grossa". E ha quem acredite que alguns deles estao 

envolvidos, sao coniventes e recebem alguma porcentagem do comercio do crack. 

Segundo Ari, o artesao vive do turista, urn cliente em potencial, que busca objetos novas e criativos. 

Sea praga deixa de oferecerestes artigos, o turista tambem deixa de frequenta-la. 

A praca da Republica tomou-se conhecida no cenario nacional e intemacional exatamente por abrigar 

este evento: A Feira de Arte e Artesanato, que promove, de certa forma, a cultura popular. Ao mesmo tempo 

que mostra cultura, tambem e um palco a ceu aberto onde o cidadao comum pode ver, dizer, conhecer, 

exibir-se, enfim, expressar-se, mesmo sendo como um simples consumidor. 

Nesta perspectiva, o turista tambem faz parte da cena, do teatro ao ar livre construido a cada 

domingo. Entretanto, o estrangeiro de dentro e de fora do pais esta, cada vez mais, deixando de visitar a 

praca. Entre as razoes por nos ouvidas destacam-se: a descaracterizacao da feira que vem sendo ocupada 

por artigos encontrados em qualquer zona comercial; e a violencia caracterizada, principalmente, por assattos 

e roubos, publicados posteriormente, e ate televisionados, pela midia. 

Acredita-se que M um grupo organizado para roubar os estrangeiros. Fala-se em uma "mafia 

chilena" que age no Aeroporto lntemacional de Cumbica em Guarulhos, cidade da Grande Sao Paulo, e na 

praca da Republica. Uma parte atua no aeroporto, principalmente, observando os movimentos do turista: se 

este troca dinheiro elou dirige-se a praca, onde ha urn ponte de onibus executive e de viagem, embarque e 

desembarque, com destine ao aeroporto, logo comunica-se com os outros que permanecem na regiao central. 

Assim, ha uma grande probabilidade do estrangeiro ser abordado quando da chegada no centro de Sao 

Paulo. 

0 gringo, como e chamado o turista do exterior, e a principal vitima dos roubos que ocorrem 

naquela regiao, onde M grande concentragao de h6teis. E tambem conhecido por "discuidista", aquele que 

deixa a mala em urn Iugar e dirige-se a outre para pedir informa<;ao. Em poucos segundos, a bagagem 

desaparece. 

Parece que este grupo, "mafia chilena", atua em pontes turisticos da cidade: avenida Paulista, 

Parque do lbirapuera, Institute Butanta, por exemplo. Observam de Ionge e como falam espanhol e, as 

vezes, ingles, passam por turistas, o que desvia a atengao da policia. Segundo um artesao, este grupo 

tomou o espaco dos batedores de carteiras, que se nao deixaram de existir totalmente, tern seu numero hoje 

muito reduzido em relacao ao passado. 
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Ao estrangeiro cabe infonnar-se acerca da realidade presente na praca. Quando hospedar-se nos 

h6teis da regiao central encontrara panfletos que o alertam quanta a violencia, aos marginais, aos 

desocupados e criancas de rua que estao na Republica. Segundo Ari, a praca passou de " ... cartao postal 

internacional para postal negativo ... " 134 da cidade de Sao Paulo. Urn Iugar onde que se produz urn tipo de 

violencia institucionalizada. Se por urn lado, ha assaltos e roubos realizados por "ladroes profissionais", como 

foi documentado pela TV Cultura, por outre, a violencia e produzida por agentes fonnados e contratados para 

prestar e garantir seguranca a comunidade: a policia. 

Os "malucos beleza", como eram chamados os expositores da Republica nos anos 70, ja sofriam 

com a repressao policial que era justificada quase sempre pela suspeita por porte de drogas. 

Nao e novo na sociedade brasileira que os policiais nao exeryam urn papel que de fato garanta a 

seguranya. Muitas vezes, a presenca desses agentes proporciona mais o sentimento de medo do que de 

alivio e tranquilidade. E a praca nao esta livre de certo "abuso de poder". E quase comum ver criancas de 

rua serem interrogadas e surradas em publico. Os hippies tambem sao vitimas de apreensaes indevidas. 

Os desocupados em geral tambem sao indagados. E nao faz muito tempo que "andar pela cidade" deixou de 

sercrime. 

N6s mesmos fomos questionados: urn policial acompanhado por outre que trazia urn cachorro pastor 

alemao faziam, segundo eles, urn tipo de policiamento ostensive na praca, e perguntou-nos o motivo da 

nossa presenca no local. Dissemos que faziamos pesquisa. Entao eles quiseram ver os nossos documentos 

e enfaticamente colocaram a necessidade de n6s portannos uma carta da universidade mencionando o 

trabalho. 

Algum tempo depois, quando estavamos acompanhados por uma ex-moradora de rua, pudemos 

observar de Ionge o mesmo policial. Dai perguntamos se ela o conhecia e entao foi revelado que ele era 

"amigo" das criangas que vivem nas ruas e de pessoas que fazem pequenos furtos na cidade. Estas 

pessoas recebiam certa protecao desde que repartissem com ele "os ganhos do dia". Quando eram pegos 

publicamente roubando, o policial simulava uma prisao, mas nao os levava para o distrito policial e sim para 

outre Iugar para que pudessem fazer a divisao, do dinheiro ou dos artigos roubados. 

Alem da ausencia de seguranca e do abuse de poder por parte da Policia Militar, M visivelmente 

urn total descuido do orgao municipal responsavel pela limpeza deste espago publico. A praga alem de ser 

ocupada por frequentadores assiduos, seja os artesaos, os moradores de rua, os funcionarios da Secretaria 

Estadual da Educagao, entre outros, e marcadamente urn Iugar de passagem, e enquanto tal, produz urn 

1
3
4 Extraido do depoimento de Ari, artesao e expositor, em outubro de 1994. 
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volume de lixo consideravel. 0 material reciclavel e coletado, mas o outro, nao reciclavel, e visto por toda 

extensao da Republica. Nao ha cestos, nao ha varredores suficientes e o recolhimento do entulho segue uma 

rotina convencional e ineficiente. 

A visao da pr898 da Republica num final de domingo e desanimadora. Alem do lixo, os sanitarios 

publicos, quando estao abertos, tambem nao sao suficientes. Os moradores da p1'89a acabam nao tendo outra 

altemativa alem de utilizarem os jardins e alamedas, principalmente, a noite, para poderem satisfazer suas 

necessidades fisiol6gicas. 0 odor inspirado em certas areas da prac;a e qyase insuportavel. 

Entim, o "industrianato", as drogas, a violencia e a propria estrutura da prac;a sao fatores negativos 

que contribuem para tomar a Rep(Jblica menos frequentada pelos cidadaos. 
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3.4 d) Livros e Discos 

0 "Xango de Baker Street" de Jo Soares pode ser encontrado entre livros tecnicos de Diretto Civil e 

Penal de autores juristas que fazem parte do universe da Advocacia. Sidney Sheldon, autor norte americana 

e bestseller, tambem pode estar perdido entre os dicionarios Aurelio e o Portugues-Japones Romanizado. As 

"bolachas", os antigos discos em vinil, desde Ray Conniff, Genival Lacerda, Angela Maria, Nelson 

Gonc;alves e Ivan Lins tambem estao na Republica. Sao os artigos dos expositores de livros, discos e cds, 

os mais modemos, que estao na rua vendendo por um prec;o abaixo das livrarias e lojas de musica. 

Parecem ter um publico formado e ocupam espac;os na lateral do Edificio "Caetano de Campos" na avenida 

lpiranga: um local de passagem, onde os transeuntes tern a oportunidade de adquirir a um prec;o menor do 

que o praticado pelo mercado convencional, artigos novos e/ou usados. 

Nao h8 oticialmente credencial para este tipo de artigo. Quando perguntamos, ninguem soube 

responder. 

397 



399 



401 



3.4 e) Os HiQQies 

A Feira de Arte e Artesanato por muito tempo foi chamada simplesmente por Feira Hippie. 0 fate 

deve-se ao final dos anos 60 quando a Republica foi tomada por jovens que negavam as convengaes e 

instituig6es sociais estruturadas por urn estado essencialmente autoritario. A praga pareceu representar urn 

oasis natural onde podiam fazer os seus trabalhos manuais e ao mesmo tempo vend6-los aos cidadaos que 

ja cruzavam o Iugar para irem de urn ponte a outro da cidade entre os centres novo e velho. 

Ainda hoje, com roupas nao usuais, cabelos longos e bragos repletos por pulseiras e braceletes de 

metais, migangas, sementes e couro, estes hippies tropicais continuam colocando-se contraries ao modo de 

vida estabelecido pela sociedade. 

Luis Pesao esta na "estrada" 135 vendendo bijuterias desde quando deixou Santo Amaro da 

Purificagao na Bahia, onde nasceu e viveu ate a adolescencia. 

" ... sai com a roupa do corpo, sem documentos. Nao tinha a moral de pedir nada. Troquei o traba/ho braqal 

por comida e dinheiro. Ai comprei alicate e miqanga e comecei a fazer artesanato ... " 136. 

Parece que a hist6ria de vida da maioria dos hippies da Republica tern o mesmo enredo e trajet6ria: 

andar entre cidades, estados e ate paises, procurando formar, as vezes, "comunidades altemativas". As 

poucas existentes no pais que pregam a filosofia "Paz e Amor", por exemplo, em Arembepe na Bahia, tern 

os centres urbanos como passagem e local de comprar materia primae arrumar alguma "grana" 137 para dar 

continuidade ao sonho de viver fora do sistema. 

Luis Pesao percorreu todo o pais, parte da America do Sui e Central, e quando esteve nas ilhas 

caribenhas foi deportado por nao ter passaporte. Segundo ele, foi urn tempo em que nao queria nenhum 

vinculo, mas " ... amadureceu ... " 138 e hoje possui todos OS documentos, e nao deixa de levar 0 C6digo penal 

brasileiro: uma forma de defender-sa de qualquer sttuagao arbttraria que possa acontecer, pois "... nao gosta 

de dar mole ... n 139. 

135 Na linguagem hippie, segundo os expositores da Republica, significa viajando. 
136 Extraido do depoimento de Luis Pesao, artesao, em agosto de 1996. 
137 Vocabulario popular que define dinheiro. 
138 Extraido do depoimento de Luis Pesao, artesao, em agosto de 1996. 
1391dem. 
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Ja havia estado na Republica nos anos 80. Afinnou que "os malucos" tinham uma outra 

consciencia, nao havia tanta "camelagem" e existia mais artesanato. Atualmente, segundo Luis Pesao, ha 

pouco artesao. 

Entre os expositores da Republica, os hippies nao fonnam exatamente uma categoria. Somam-se 

aos artesaos, mas com o diferencial de nao precisarem de licen9as, provis6rias e/ou credenciais para 

exporem no chao e/ou muretas. Tambern nao e exigido qualquer barraca ou fonna padronizada de 

exposicao. Ha urn espaco reservado para estas pessoas que estao em constants circulacao e tern a Pf'a98 

exclusivamente como passagem quando estao na cidade. As vezes, alguns ficam por mais tempo, mas nao 

significa uma pennanencia definitiva. 0 Iugar e bastante concorrido, fazendo com que muitos dunnam no local 

para garantir a exposicao no dia seguinte. 

A rotatividade destes hippies impede qualquer controle de quem entra ou sai da praca. E a intencao, 

como frisou a organizacao municipal da feira, nao e exatamente controiB-Ios, mas saber quem sao e quais os 

artigos que produzem. 

Castro que afinna que nunca existiu hippie no Brasil divide este tipo de expositor em: o maluco que 

exp5e no chao, as vezes, num tripe pequeno; o micr6bio que anda com cinco ou seis pulseirinhas e 

colares nas maos e quando consegue ganhar algum dinheiro vai gasta-lo num bar proximo; e, a bacteria ou 

o fafozeiro que nao e exatamente urn artesao, mas por estar no meio dos outros acaba sendo identificado 

como, sempre sujo e bebado, donne na rua, usa drogas e, especialmente, pede dinheiro, pede moedinhas: 

tern cinquenta centavos? 

0 hippie da praca tambem e conhecido por maloqueiro, aquele que nao tern nenhum vinculo 

empregaticio, aquele que faz artesanato com metais e resina durepoxi, aquele que viaja no verao para o 

litoral, periodo de turistas, com a expectativa de fazer dinheiro para viver melhor por urn algum tempo. 

No passado, o maloqueiro dirigia-se a uma rodovia e pegava carona. Hoje, dirige-se a rodoviaria e 

compra a passagem: a criminalidade e a violencia tomaram a carona proibida. 

As pracas geralmente sao urn atrativo em qualquer cidade, mas a Republica, como afinnaram 

alguns malucos, e urn campo de batalha. A alameda onde ha o consume de crack, chamado por virus pelos 

rastafaris, que apenas fumam maconha, e conhecido- como ja foi colocado -, porcorredorda morte. 
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Ave Saba, expositor, ao contrario dos demais, fuma crack e faz questao de nao esconder a sua 

oP98o: " ... quando bebo agua, o lfquido percorre varios lugares, pois a droga acabou com o meu corpo. Nao 

vou fazer nada porque ja tenho cinquenta anos e apenas restam alguns anos de vida ... " t4o. 

Alguns maloqueiros sao confundidos com traficantes, mas ha uma distancia consideravel entre usar 

e vender. Os que apenas usam algum tipo de droga acabam, de certa forma, sofrendo discriminagao. As 

vezes, recebem alguma oferta para fazer urn "aviao": levar a droga para algum ponto ou alguem. Se sao 

pegos sao levados diretamente para o "quadrado" 141. Os que vendem imp5e regras eo silencio toma-se 

imperativo. 

Apesar da Republica apresentar este cenario, ainda e uma referencia para quem aprecia o artesanato 

produzido seja pelos hippies, malucos e/ou maloqueiros. Segundo Ari, artesao, a Feira Hippie representa 

uma altemativa de lazer e exposigao na praya. E sempre havera espayo para interagir com estas pessoas, 

discriminadas ou nao, que estao abertas ao dialogo e que adoram relatar as suas aventuras degustadas com 

forte sabor de heroismo por terras pouco conhecidas. 

140 Extraido das conversas informais com Ave Saba, artesao e expositor, em diversos momentos da pesquisa. 
141 Na linguagem hippie significa prisao. 
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3.4 f) Os Artistas 

Para M'Anna, pintora, uma verdadeira Feira de Arte faz-se sozinha, isto e, os "artistas" devem 

sentir interesse em participar depois que conhecerem o Iugar e os expositores. A partir deste contato inicial, 

podem procurar as vias legais para mostrar os seus trabalhos. Tudo de forma bastante espontanea. Assim, 

segundo a artista, a feira foi estruturando-se e redefinindo-se no tempo e no espago. Frisa que nao deve 

nascer de uma ideia preconcebida, mas de diferentes tendencias capazes de formar urn leque versatil e 

diverse num real "espa~to de arte". 

Foi desta forma que M' Anna saiu de Sao Caetano do Sui, sua cidade, e passou a frequentar a praft8 

da Republica aos domingos, quando os artistas exp6em, principalmente, telas e esculturas. A pintora ja 

dedicava-se aos retratos a 61eo muito antes de estar na pra~ta. Mas, Ia pode de fato ter contato com urn tipo 

especifico de publico: entendedores de arte, principalmente, estrangeiros que frequentam a praft8 a procura de 

algo "novo", "diferente" e "popular''. Alem de, como salientou, levar sua "arte" para a rua, para as pessoas. 

lnicialmente, sem Iugar definido no espago da Republica, aos domingos expunha as suas telas. Ao 

mesmo tempo, tentava pintar ali mesmo. Procurava retratar a lapis alguem que estivesse proximo a ela. 

Assim, M'Anna acabava atraindo a aten~ do publico e dos expositores em geral, o que a fez muito 

popular. 

Na Republica, pode, enfim, conhecer outros pintores, conversar e informar-se sobre galeristas e 

galerias de arte em Sao Paulo, e contatar marchands, ja que, Sao Caetano do Sui nao lhe oferecia este 

universe. 

Aos poucos deixou de pintar na Republica, passando a expor as telas produzidas em seu atelier, 

pois, sentiu necessidade de mais tempo para falar dos quadros com temas religiosos e cores fortes aos 

possiveis clientes. No termino da Feira, quando previamente contatada, dirigia-se aos h6teis do centro 

paulistano para entregar algum quadro ou receber urn pedido de trabalho, como por exemplo, urn retrato do 

pr6prio cliente. 

A praga assim funcionava como urn show room, como frisou M'Anna, pois alem dela, outros 

pintores nos revelaram que por diversas vezes foram contratados para trabalhos especificos. 

A Rep(Jblica foi durante algum tempo o Iugar para muitos artistas novos mostrarem o seu potencial e 

sua arte. E ao contrario do que se pensa, a figura do "marchand" e muito com urn na praft8. Estes 

mercadores de arte aparecem muito cedo, muito antes do visitante comum. Os grandes neg6cios sao feitos 

antes das dez horas, depois deste horario, o expositor sabe que se nao vendeu, nao vendera mais. Assim, 
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contatam o realizador e prop5em, quando o trabalho e realmente expressive e significative, a sua saida do 

espago publico, em vista do estigma que o artista que expoe na rua sofre. Ou ainda, as telas sao compradas 

e, posteriormente, revendidas e/ou leiloadas sem que a origem do artista seja revelada. Artistas como 

M'Anna, Moises, Leo, Alma, Joao de Deus, entre outros, nao escondem que exp5em na praga da 

Republica. Mas, h8 um outro grupo que pretende manter em segredo a sua estada ali. Por exemplo, um 

casal de desenhistas e pintores que estudaram com Anita Malfatti 141 e nao nos permitiu qualquer registro 

fotografico, nem nos autorizou a escrever os seus nomes. Sabem que, de certa forma, colaboram com o 

preconcetto formado, mas preferem assim. 

Ao contrario de outros expositores, M'Anna nao limitou-se a exposigao dos quadros, ao interesse 

individual em mostrar e vender suas telas. Num determinado momenta, reativou a Associagao de Artistas da 

Praga da Republica com a intengao de revitalizar a propria praga, tomando-a assim, um espago mais atraente 

a todos: expositores e frequentadores. 

A praga da Republica e um palco para todos os estilos de pintura, para todas as c6pias de artistas 

que fazem parte da "Hist6ria da Arte Mundial». E possivel encontrar, porexemplo, um Vicent Van Gogh, nao 

original, claro. Mas o que vale e a criatividade do expositor, do artista da Rep(Jblica. 

Moises e um pintor muito singular. Tern um trabalho plastico incomum. E conhecido e faz o seu 

proprio marketing como pintor de cavalos. E um especialista em cavalos. As pinceladas fortes e coloridas, 

outras, fracas e claras, delineam cavalos que percorrem o plano branco das telas. Nao s6 isso, fixa nos 

cantos superiores dos quadros o prego das obras. Nao e possivel encontrar uma tela com prego inferior a 

quinhentos d6lares. As vezes, aparece com quadros de trinta, vinte, dez, cinco mil d61ares o mais barato. 

Ninguem sabe exatamente o valor dos seus trabalhos, mas e certo que o prego colocado acaba despertando 

a curiosidade de todos. 0 que o toma polemico, original e o destaca dos demais artistas. 

Ja foi possivel encontrar uma familia de pintores na Republica: Josue, Valdomiro, Joao e Valdeci de 

Deus. Segundo Leo, tambem pintor, Valdomiro de Deus ficou conhecido nos anos 60. Pintor primitive era 

convidado a participar de programas de televisao. Sempre aparecia com um camisolao e costumava dar 

escandalos recheados por palavroes. Mas ficou famoso quando colocou na tela Nossa Senhora Aparecida 

de minissaia e Jesus Cristo de bermuda. Nesta ocasiao, foi convidado a fazer uma exposigao em Paris, 

onde Brigitte Bardot comprou uma tela. Da familia, apenas Joao de Deus continua expondo na praga. 

Olinda, Salvador cidade alta e baixa, o Pelorinho e as baianas sao os temas construidos 

plasticamente pelo pintor Leo que auto define-se como expressionista. 

141 Anita Malfatti, artista plastica, participou da Semana de Arte Moderna de 1922. 
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Leo, diferentemente da maioria dos artistas plasticos da Republica, vive exclusivamente da pintura, o 

que o faz estar na pra98 quase todos os dias. Quando esta em casa produz para expor e poder vender. Aos 

sabados e domingos, Leo reserva as telas maiores para os turistas estrangeiros que visitam a feira. Nos 

outros dias, os quadros menores sao adquiridos por brasileiros, turistas ou nao, que atravessam a praga pelo 

cal98dao onde o pintor estaciona o cavalete repleto por pequenas telinhas coloridas. Quase sempre e 

abordado com a pergunta: " ... voce bebe, fuma maconha ou cheira para pintar deste jeito?"142. 

As edificag5es da cidade alta e baixa de Salvador nao sao vistas por Leo de forma vertical, mas 

diagonal, as linhas pretas e grossas nao sao retas, mas tem curvas onduladas que sao limites para 

tonalidades de cores muito fortes. Sao como "geleias coloridas" que movem-se conforme o vento. E 

sugerem assim a marca do pintor. 

Morador do Viaduto Maria Paula, no centro paulistano, ja foi confundido por camelo e nesta ocasiao 

suas telas foram capturadas pelo rapa. Para reave-las foi obrigado a pagar uma multa. 

Os pintores e os escultores da praga da Rep(Jblica tinham uma ligagao muito estretta com o EmbU 

das Artes, cidade proxima a Sao Paulo, onde acontece tambem uma feira de arte. Muitos deles expunham 

em ambos lugares. Alguns artistas moradores daquela cidade levavam os trabalhos para a Republica quando 

passou a representar um espago propicio ao fazer artistico. E os que apenas conheciam a praga, passaram 

a visitar e ate expor no Embu. Assim, nasceu um intercambio entre a Rep(Jblica e o Embu que durou um 

tempo consideravel. 

Contudo, quando a Republica passou a apresentar sinais de descaracterizagao revelado por certa 

"invasao• de cameles disfaf'98dOS de expositores e, consequentemente, o desaparecimento do turista 

estrangeiro e do cidadao paulistano que tinha a praga como altemativa de lazer, os artistas, principalmente, os 

do Embu deixaram de frequentar o Iugar. 

Atualmente, nao ha nenhuma ligagao entre as duas feiras. Se os artistas do EmbU deixaram de 

expor na Republica, alguns artistas da pra98 descobriram um novo Iugar de exposigao: as feiras attemativas 

que passaram a acontecer nos shoppings centers da cidade. 

Centros comerciais tais como Paulista, Eldorado, lbirapuera e lguatemi passaram a coordenar um 

tipo de evento: uma feira altemativa de arte e artesanato que acontece aos domingos quando as lojas estao 

fechadas, mas o publico continua circulando nos espagos dos shoppings. Alguns pintores e artesaos da 

pra98 da Republica passaram a frequentar estes lugares. 

142 Extraido do depoimento de Leo, artista plastico e expositor, em agosto de 1994. 
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3.4 g) Os Caricaturistas 

Dentre os artistas estao os caricaturistas. Sao verdadeiros retratistas que reproduzem com fidelidade 

os tr890s faciais de qualquer pessoa, mas tambem sao capazes de refo~ar algum detalhe e deform8-lo para 

enfatizar o estilo da caricatura. 

Estao na praga somente aos sabados e domingos, visto que sao, em sua maioria, professores de 

desenho e pintura. Nenhum destes artistas apresenta qualquer problema com a credencial: a licen9a oficial 

para expor, trabalhar e estar na pf'a9a. 

Ao contrario dos outros expositores, realizam suas "obras" no local. Nao trazem desenhos para 

serem vendidos na pra9a, o objetivo e pintar o "cliente" que deve levar consigo a obra. Os que nao sao 

vendidos e nao foram fettos com esta inten9ao, sao pendurados como uma mostra/exposi9ao para 

demonstrar a habilidade, a tecnica e o estilo do artista. 

Sao varies desenhistas, retratistas e caricaturistas que comp5em o grupo e que ocupam uma das 

laterais da pra98. A cal98da da Rep(Jblica ao lado da rua Pedro Americo e o Iugar onde encontr8-los. Apesar 

de estarem juntos, nao sao vistos conversando, cada urn parece dedicar-se exclusivamente ao seu trabalho. 

Cada um deles tem uma tecnica de divulga98o do seu offcio, mas a maioria lan9a mao de uma 

fotografia de uma "cara famosa", geralmente, uma atriz global, que tern a face reproduzida com carvao ou 

grafite sobre o papel. 0 artista pode tambem requisttar alguem da praga, por exemplo, urn morador de rua e 

retrat8-lo ali mesmo. 

Sao fonnas de atrair o olhar do visitante e quem sabe despertar o desejo de ver-se num desenho. 

Por vinte reais, o valor do trabalho, e possivel ter o seu retrato, a sua caricatura. 

Alem de realizar e demonstrar os desenhos na pra98, e comum ver urn anuncio de: aulas com o 

Prof Ricardo, por exemplo. A maioria deles utiliza esta forma de divulga98o. 

Nao ha oficialmente um esp89Q reservado na Feira para artistas estrangeiros que viajam trabalhando 

e mostrando sua arte em diferentes cidades e paises. Quando aparece alguem, comumente portenhos de 

Buenos Aires onde existe uma tradi98o nesta area, sao obrigados a expor em algum Iugar vago, quase 

sempre nas muretas. Estes estrangeiros nao criam qualquer concorrencia, ja que cada desenhista tern urn 

tra90 distinto. 
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3.4 h) Os Estrangeiros 

A Feira de Arte e Artesanato na praga da Republica representao maior evento do genera em todo o 

pais. Apesar dos inumeros problemas, consegue abrigar uma mostra de proporyaes cosmopolitas: os 

diferentes artesanatos, as comidas tipicas, shows musicais, as rodas de capoeira, o espago homossexual da 

cidade, os artigos industrializados e a presenga de visitantes e turistas das mais diversas origens. 

Entretanto, em seu projeto nao ha qualquer previsao de participagao de artistas, artesaos e 

expositores de outros "cantos" do pais e do mundo. 0 expositor estrangeiro chega a Rep(Jblica e nao 

encontra nenhum Iugar oficial reservado para ele, mas h8 uma possibilidade informal quando da ausencia de 

algum expositor cadastrado, o que implica diretamente em negociar com os vizinhos do espago vazio. 0 

sucesso do dialogo pode significar a ocupacao do Iugar par urn dia ou mais dependendo do retorno do 

"proprietario" do local. 

A permanencia par algumas semanas em 1997 de urn grupo de artesaos de Santa Lucia, uma ilha 

tropical caribenha nas Pequenas Antilhas, onde fala-se urn dialeto oriundo do frances, dependeu 

exclusivamente da habilidade polftica do representante da familia. 

Pai e filhos adolescentes partiram de Santa Lucia, passando pelas Guianas, Venezuela, Colombia, 

Equador, Peru, Bolivia, e finalmente chegaram no Brasil. A viagem ate Sao Paulo ja durava sete meses. 

Em todos os pafses, eles expuseram e venderam esculturas em madeira. Vivem do dinheiro destas pecas 

que comegaram a ser produzidas Ia mesmo na ilha. Sao esculturas que parecem representar as caras e 

formas do povo negro de Santa Lucia. Apesar de terem trazido varias esculturas, vao produzindo outras ao 

Iongo da viagem, o que lhes garante especialmente a mobilidade de urn pais a outro. Quando nao conseguem 

vender, as pecas sao trocadas par comida e hospedagem. 

0 pai, segundo a filha mais velha, e urn habil artesao que aprendeu esta arte e tecnica com o seu 

pai. E agora ensina aos filhos o que sabe. Alem de responsavel par todas as negociagaes necessarias a 

manutencao da familiae a exposigao e produgao das pegas. E ele quem faz, essencialmente, o contato com 

os "estranhos". Parece que os filhos nao estao autorizados a conversarem, mesmo porque ha dificuldade 

com a lingua. Apenas o pai e a filha mais velha sabem falar urn pouco de espanhol e ingles. 

N6s fizemos contato num momenta em que o pai nao estava, dai conversamos com a filha mais 

velha. Enquanto ela retocava uma das esculturas com uma especie de pasta preta e orientava os irmaos, 

nos contou urn pouco sabre a odisseia da viagem e o sonho de complet8-la no Japao. Nao ha dia, mes ou 
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ano previsto, dependera do tempo que ficarao em cada Iugar. Da praga irao ao literal e iniciarao uma incursao 

ate a Bahia, onde tentarao cruzar o AHantico em dir99ao a Africa. 

A filha mais velha demonstrou total entusiasmo e crenga no sonho empreendido pelo pai. E n6s 

tambem ficamos surpresos com o projeto da viagem. Combinamos de nos correspondermos. Todavia, 

quando o pai retomou, nossa conversa foi encerrada. Numa lingua incompreensivel, o pai expressou-se e os 

filhos continuaram a retocar as esculturas, a filha mais velha silenciou. Nunca recebemos qualquer bilhete ... 

Entre os estrangeiros, ha os brasileiros tambem: indios Kaigang do sui do pais. 

Aos domingos, exp5em urn tipo de artesanato produzido especialmente para o turista. Sao cestos, 

arcos e flechas para deco~o, canetas enrroladas em linhas coloridas, leques de palha, entre outros, 

colocados sobre urn tecido no chao. 

Pai e filho chegam muito cedo e procuram urn espaco eventual mente vago. Se o artesao oficial nao 

chegar ate as dez da manha, significa que o Iugar nao sera ocupado. Nesse meio tempo, como ja sao 

conhecidos dos artesaos da Republica, instalam-se e dispaem os artigos. 

De fato, nunca conversamos. Nao pareciam dispostos ao dialogo ... 

Ha outros expositores da Jamaica, Senegal, india ... Cada urn com suas hist6rias ... 

A ausencia de espago fisico para os estrangeiros acaba ofuscando o espirito cosmopolita da 

Rep(rblica. 
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3.4 i) Os Expositores de Pedras 

Os expositores de pedras lapidadas e brutas, f6sseis 143, j6ias preciosas e/ou semi-preciosas, estao 

na Republica desde os anos 70 defendendo a categoria dos minerais tipicamente nacionais: sao os 

expositores de pedras brasileiras. 

Dentre passaros da fauna brasileira e arvores da fortuna, feftos de quartzose agatas, entre os mais 

procurados, estao os citrinos, as ametistas, as turmalinas, os topazios e ate as esmeraldas, as aguas

marinhas e os rubis, que nao sao encontrados nas jazidas do pais: as pedras parecem movimentar o maior 

volume de dinheiro entre os expositores da praga. 

Alem de exporem na Republica, estes vendedores tern lojas com os mesmos artigos em diferentes 

pontos da cidade. As barracas na praga funcionam como uma extensao do neg6cio. Urn "shom room" 

procurado quase que exclusivamente pelo turista estrangeiro que sabe o valor da pedra brasileira no mercado 

extemo. 

0 primeiro contato entre o comprador e o expositor sempre e realizado na feira. Depois num segundo 

memento, numa segunda compra, principalmente se for no "atacadon, varias pecas de urn unico 

modelo/artigo, o turista em posse de urn cartao com nome e ende£'690 sempre exposto junto as pedras dirige

se a loja. Ha rumores de que a joalheria H. Stem teria uma tenda de pedras brasileiras na Rep(Jblica. 

Segundo os artesaos, sao familias que estao na praga h8 mais de vinte anos. Geralmente, o nllcleo 

familiar inicia a exibigao dos artigos em uma unica barraca, e quando urn filho casa-se, por exemplo, M 

expansao do neg6cio e, assim, sucessivamente. A mesma familia chega a ter varias tendas ao mesmo 

tempo e, as vezes, ate a mesma credencial geralmente xerocopiada. Quando a familia nao e grande ou o 

neg6cio apresenta crescimento, h8 contratagao de funcionarios que nao tern permissao para falar da sua 

condigao de assalariado. 

Estes expositores, muito bern sucedidos, estao em quase todas as feiras. De quarta-feira a domingo, 

marcam a sua presenga. 

Ao contrario dos demais, nunca estiveram abertos as conversas. Sempre esquivaram-se, sem 

exce9ao, das tentativas de aproximagao da pesquisadora/fot6grafa. Com uma postura extremamente 

profissional, os expositores de pedras apresentam uma diferen9a: sao os unicos vendedores organizados. 

143 Frequentemente, algumas instituiyoes, entre elas o lnstituto Brasileiro de Apoio ao Meio AmbienteiiBAMA, sao 
responsaveis pel as blitz que apreendem os f6sseis irreguiares. 
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Nada interessa a este expositor, alem da atraente localiza980 da Republica. Os pintores, os 

artesaos, os hippies, as crian98s e os moradores de rua, e tooos os demais sao completamente desprezados 

por eles, pois nao oferecem nada, alem de amea98r o desenvolvimento do neg6cio. Assim, os expositores 

de pedras organizaram-se e contrataram varios segurangas particulares para manter distants os imprevistos e 

tooos os indesejados. Entretanto, quando a Feira de Arte e Artesanato foi desativada, eles foram os primeiros 

a convocar uma reuniao com tooos os expositores da pra9a na tentativa de recuperar o esp89Q perdido. 

Por tudo o que foi dito e pelo o que nao foi, os expositores de pedras, os que de fato nao produzem 

nada, alem de revende-las, sao "odiados" por tooos os demais. 
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3.4 j) Os Visitantes 

A primeira pergunta que nos fizemos no inicio da nossa pesquisa foi: quem sao os 

frequentadores das Feiras de ''Arte e Artesanato" e "Artesanato" da praga da Republica? 

A resposta que chegamos, depois da nossa longa permanencia na praga: nao ha um perfil 

definido, sao desde pedestres que cruzam a praga aos domingos sem a menor intengao de ficar, mas 

se encontram "alga" no caminho param, analisam e, se gostam, compram; eo morador de bairros 

pr6ximos ao centro, par exemplo, o "judeu ortodoxo" que leva o filho para passear; o turista estrangeiro 

hospedado em um dos varios h6teis do cent'"O novo da cidade que esta acostumado a este tipo de 

evento em seu pais; o "rnilitante" que sernpre encontra algum item que condiz com sua ideologia; os 

moradores do centro que, de fato, sentam nos bancos da Republica; os "arnigos" dos expositores que 

tern o Iugar como urn espago de lazer; os habitantes da periferia que chegam de onibus ou metro; enfirn, 

inumeras pessoas que vivenciam a praga atraves das Feiras de "Arte e Artesanato" e "Artesanato". 

Entretanto, e irnportante ressaltar que ha uma diferenga fundamental entre o publico que esta na 

praca nos finais de sernana daquele que passa par Ia nos dias comuns. 0 prirneiro, geralrnente, vai 

"dar urn passeion, fazer lazer gratuito no espago publico, sabe que da para divertir-se no sabado e no 

domingo. 0 segundo, tern a praga como "Iugar de passagem", assim as feiras de quar~ a sexta-feira 

nao tern a priori urn publico fixo, mas urn transeunte que esta na cidade. 
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3.41) 0 Fim das Feiras: "Arte e Artesanato" e "Artesanato" 

Por muito tempo falou-se no possivel fim das Feiras na praga da Republica. As vezes, corria urn 

boato de que o inicio das obras do estacionamento subterraneo de carros no Metro Republica contribuiria com 

o deslocamento do evento para outro ponto da cidade. Em outras, por conta das inumeras matenas 

jomalisticas, naquele anode 97, acerca do trafico de drogas, especia!mente o crack na praga, tambem seria 

motivo para o seu encerramento. Contudo, quase nenhum expositor acreditava que uma ordem municipal 

fosse capaz de colocar urn fim na Feira de Arte e Artesanato, em vista dos quase quarenta anos de sua 

hist6ria. 

Alguns artesaos e expositores de pedras mais ceticos tentaram mobilizar os demais no sentido de no 

minima avenguarem a veracidade destes ruidos. Nao conseguiram ir muito Ionge. Nada aconteceu. 

0 23 de novembro de 1997 marca o fim das Feiras na Republica. Por meio de uma decisao 

burocratica e das vias legais, a Prefeitura Municipal de Sao Paulo encerrou estas mostras cutturais. 

A Policia Militar e a Guarda Municipal Metropolitana foram acionadas num plantao de 24 horas 

durante alguns meses para impedir qualquer expositor, qualquer atividade, qualquer vestigia de feira, qualquer 

manifestagao na praga. Tinham autor.zagao para prender qualquer pessoa que insistisse em permanecer no 

local. 

Abdul, artesao, chegou a fazergreve de tome na praga, pais segundo ele, " ... os artistas devem se 

manifestar, estes caras sao impostores da arte ... " 144. 

Apesar dos expositores nao terem sido comunicados, a propria SEMAB tentou rearranjar a Feira de 

Arte e Artesanato na avenida Tiradentes e praga Roosevelt aos domingos. Entretanto, ambos os endefe90S 

foram praticamente recusados, em vista dos lugares propostos nao oferecerem infra-estrutura suficiente e, 

tambem, porque nao sao locais tradicionalrnente frequentados pelos cidadaos paulistanos e, especialmente, 

pelos turistas. 

Nos meses seguintes ao termino das feiras, os expositores passaram a expor dianarnente no 

entomo da Republica, nas calgadas da avenida lpiranga e ao Iongo da avenida Vieira de Carvalho, contudo a 

frequencia dependia da agao do rapa. Para contomar o problema com a fiscalizagao, urn estacionarnento em 

frente a praga foi alugado para os expositores, somente aos domingos. 

144 Extraido do depoimento de Abdul, expositor, em fevereiro de 1998. 
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Em fevereiro de 1998, aconteceu em Sao Paulo uma grande manifest~ao de cameiOs, marreteiros 

e ambulantes que contou com os expositores da Republica. Numa caminhada que iniciou-se na pra98, 

percorreram todo o centro da cidacle ate alcan98rem o Palacio das lndustrias, onde esta a Prefeitura 

Municipal de Sao Paulo, e tentaram ser recebidos pelo prefeito Celso Pitta: reivindicavam a volta das feiras 

ao esp89o da pra9a, e alem disso, a prorpria democratiz898o da Republica. 
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3.5. Outros Eventos ... 

a) 0 Salgado e o Doce 

Aos sabados e domingos podemos contar com adores que exalam dos diferentes alimentos 

presentes nas barracas de comidas tipicas e de daces. 

Os Yakisobas, tempuras, sukiakis, pasteis misturam-se com acarajes, cuzcuz, camaroes fritos, 

tapiocas. Sao os "japoneses" e as "bahianas" dividindo o espago amigavelmente, pois M cliente garantido 

para todos. 

A feira de comidas Upicas divide-se basicamente neste dais grupos: japonesa e bahiana. As outras 

barracas oferecem sanduiches classicos: os hamburgueres e suas varia¢es, as calabrezas em paes 

franceses e os mais baratos e recheados hot dog vendidos pelos "dogueiros" 145. 

Ha ainda os dacinhos das "vov6s", ativas representantes da Feira Dace que acontecia 

anteriormente no largo do Arouche, durante a nossa pesquisa instalaram-se na Republica. 

Os bolos com coberturas coloridas, bolachinhas, balinhas e chocolates caseiros embalados em 

papel celofane nao exercem nenhum poder olfativo, contudo o "visual" destes daces acabam despertando no 

visitante urn desejo quase irresistivel. 

Ambas as feiras- Comidas Tipicas e Dace- tern uma organiz89ao independente das Feiras de Arte 

e Artesanato e Artesanato. Apesar da SEMAB tambem responder oficialmente por todas elas. 

Estas feiras oferecem mais uma altemativa de lazer, aqui o degustativo e tambem acessivel: nao s6 

o prego, mas a forma de exposigao, pois nao ha nenhuma "barreira" aparente que impega a pessoa humilde 

de pelo menos visualizar o que M. 

Nao s6 os turistas estrangeiros, mas o cidadao comum e atraido por estas comidas que fazem a 

fama destes eventos de cheiros, cores e sabores. 

145 A noite, hB algumas barracas de sanduiches localizadas na pra{:a ao lado da avenida lpiranga. Consta que todas 
sao irregulares, isto e, funcionam sem permissao oficial. 
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b) A Capoeira 

Quem quiser assistir uma autentica roda de capoeira basta ir a Republica aos domingos para 

encontrar mestres de varias "casas" da cidade e tambem "atletas" deste jogo tipicamente brasileiro. 

Aos poucos, a pra<;a tomou-se uma reterencia dos capoeiristas de Sao Paulo, isto e, os admiradores 

da capoeira sabem que aos domingos podem nao s6 observar, mas participar das rodas com pessoas que ja 

deixaram suas marcas. 

A capoeira, contudo, nao e urn simples jogo ou danga. E, segundo os pr6prios capoeiristas, uma 

linguagem construida, urn jeito de andar, de falar, de escolher as palavras para transmitir urn pensamento 

singular, as vezes, traduzido por "malfcia". E ainda certa "vadiagem" 146, segundo Castro, artesao que 

tambem trabalha divulgando a arte da capoeira. 

Historicamente, a capoeira foi urn modo de defesa, uma luta desenvolvida nas senzalas pelos 

escravos, guardada no pr6prio corpo como unica arma que possibilitaria, urn dia, a liberdade. 

Hoje, principalmente ap6s inumeras demonstra<;aes das modalidade: angola- o jogo mais rasteiro 

apoiado nos bragos; e o regional - a danga da luta, do combate, onde usa-se mais as pemas; a capoeira 

passou a ser procurada e cuttuada pelos filhos das classes media e alta. Segundo Castro, "... agora e mais 

moda ... "147. 

Aproveitando a tendencia, ha artesaos que confeccionam berimbaus - instrumento musical tipico do 

jogo, camisetas e fotografias de mestres -, e varios outros artigos que sao vendidos na Feira de Artesananto. 

Na Republica, o encontro entre os capoeiristas acontece quase que espontaneamente, pois sao 

motivados pela presenga dos turistas estrangeiros que ap6s cada apresentagao comparecem com ricas 

contribui9()es oferecidas diretamente aos mestres. Ao mesmo tempo que divulgam a capoeira, ajudam na 

manutengao material destes "professores" quase sempre muito pobres. 

0 berimbau e as cantigas podem ser ouvidas de Ionge. 0 visitante e levado por estes sons ate as 

rodas que acontecem nas tardes dos domingos. 

146 Extraido do depoimento de Castro, artesao e expositor, em abril de 1997. 
147 ldem. 
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c) indio Chiquinha: urn artista "mambembe" 

De Belem do Para para Sao Paulo, indio Chiquinha percorre o centro da capital paulistana 

apresentando o seu espetaculo mambembe 148. 

Munido com uma bateria de autom6vel responsavel pelo funcionamento de urn aparelho de som, 

Indio Chiquinha interpreta urn cantor/dublador de musicas mexicanas, rock in roll, entre outras can((Oes. 

Nao M urn espa((O privilegiado na cidade, ao contrario, qualquer Iugar com urn publico 

numericamente expressive toma-se palco, cenario e plateia para a apresenta9ao do show com dura((ao de 

trinta minutos. 

Diz faturar doze reais por espetaculo, fato que, mudou a sua condi((ao social, pois deixou de ser urn 

"sem teto". Nestes shows, deixa urn saco de pano a vista do publico que deposita ali a sua contribui~o. 

Chiquinha diz nao receber moedas com valor inferior a cinquenta centavos. Como artista "... e ofensivo 

a/guem dar cinco, dez ou vinte e cinco centavos. Se fazem e porque necessitam mais do que eu. Se sei 

quem foi, fa9o questao de devolver" 149. 

A pra((a da Republica ja foi palco para varios espetaculos deste artista, o que o tomou bastante 

conhecido no "peda<(o". 

d) Os Ciganos 

0 grupo Kaluns e formado por ciganos brasileiros e argentinas que viajam por cidades e paises 

Iatinos apresentando urn espetaculo com musicas e dan((as tipicas. 

0 Kaluns esteve na Pr898 da Republica por alguns meses onde trouxe nao s6 o show, mas as 

ciganas que paralelamente as suas participa<(Oes no espetaculo faziam "leitura de mao". 0 que motivou certa · 

intriga entre os pais de santo que estao na pra((a mais permanentemente, pois o publico destes "leitores de 

sorte" sentiram-se atraidos pelo "trabalho original" destas mulheres. 

Alem das ciganas, no fim dos shows, as crian((as ciganas que participam ativamente no trabalho 

apareciam oferecendo fitas cassetes das can((aes musicais interpretadas pelo grupo. 0 que tambem causou 

certo atrito entre os vendedores de musica. Entretanto, estes pequenos conflitos nao sao suficientes para 

impedir o desenvolvimento destes trabalhos na pra<(a, pois a diferen((a e marca do Iugar. 

148 0 termo mambembe nao foi usado no sentido pejorative. Aqui significa nao ter Iugar fixo para acontecer. 
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0 grupo Kaluns tern uma caracteristica distinta se comparado, par exemplo, ao Indio Chiquinha. 

Estes ciganos tern uma estrutura que permits um constants deslocamento entre cidades e ate paises. Assim, 

os espa~ de apresente29ao sao tratados somente para este tim, o que impede qualquer aproximacao com 

as pessoas que sao e estao no Iugar, neste caso, na Republica. 0 que nao acontece com Chiquinha, que ja 

faz parte deste cenario urbano, enquanto o Kaluns passa pela cidade e assim nao pertence a ela. A cidade 

aqui, para OS Ciganos, e um lugarexclusivamente de passagem. 

e) A Agenda Oficial 

Simultaneamente a estes shows espontaneos, completamente inusitados e inesperados para as 

pessoas, M outros que sao programados pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Estes espetaculos "oficiais" acontecem em diferentes espacos publicos da cidade e fazem parte de 

um projeto cultural municipal que visa essencialmente mostrar a "preocupacao" da prefeitura com relacao a 

cultura. No entanto, a agenda de shows e/ou pecas teatrais ao ar livre nao esta vinculada a nenhuma 

proposta de valorizacao do esp(29o publico, pais, entre outras razaes, podem acontecer em qualquer Iugar 

independents do tipo de espetaculo e do perfil da plateia, tampouco h8 um compromisso com a diversidade 

cultural existents na cidade. 

Ha um components que diferencia o publico destes eventos 1so e dos shows mambembes: as 

pessoas podem programar-se para assisti-los, ao contrano, dos outros para os quais nao ha qualquer 

possibilidade de program(29oo. Dai, observamos que ha urn publico especifico que nao se dirige ao 

espetaculo motivado pelo espaco publico. 0 Iugar aqui e o que menos conta. Enquanto, nos "acontecimentos 

casuais", as pessoas estao na praca ou no parque, locais privilegiados, independentemente do que pode 

ocorrer. 

Assim, estes espetaculos acabam, de certa forma, legitimando a intencao municipal: a prefeitura faz! 

Par tim, a instituicao publica toma-se e e tratada como urn produto publicrrario que necessita veicular a sua 

propaganda, neste caso, nas pre29as e parques paulistanos. 

149 Extraido das conversas informais com Indio Chiquinha, cantor e dublador, em 1997. 
150 Osshows e outras atividades culturais sao publicadas mensalmente na Agenda Cultural editada pela Assessoria de 
lmprensa da Secretaria Municipal de Cultura. 
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f) A Copa do Mundo na praga 

Nesta dir99ao, em 1994, anode "Copa do Mundo", a Rede Globo instalou urn telae na prac;a da 

Republica para transmitir os jogos, principalmente, aqueles em que o Brasil participava. 

Naquele memento, o centro da cidade foi totalmente loteado entre as emissoras de televisao de Sao 

Paulo. 0 Vale do Anhangabau ficou para uma, a prac;a da Se para outra e a Republica para a Rede Globo de 

Televisao. 

A prac;a foi invadida por urn outro publico. Os artesaos, os hippies, os "velhinhos", os visitantes 

assiduos nae participaram do show, mas pessoas residentes em regiaes peritericas e a populac;Bo das ruas 

pr6ximas a Republica assistiram aos gols da sel99ao brasileira pelo telae da Globo. Os moradores dos 

predios da avenida lpiranga poderam acompanhar os jogos das suas janelas, com a distancia que marca a 

diferenc;a social. 

0 memento foi propicio ao comercio dos ambulantes. A vend a de refrigerantes, churrascos, aguas, 

pipocas, batidinhas caseiras, bandeiras do pais, camisetas, entre outros, foi disputada no grito e no espac;o. 

No inicio de cada partida a impressae era: ha mais vendedores do que torcedores. No entanto, o cenario 

modificava-se com o passar do tempo: as pessoas chegavam e ocupavam urn Iugar em frente ao telae. 

Logo, a prac;a estava tomada por pessoas que expressavam o desejo de vit6ria. 

g) 0 encontro politico 

A prac;a da Se, o marco zero da capital paulistana, entre todos os espac;os publicos, sempre foi o 

Iugar privilegiado para as "manifestac;Oes politicas e sociais" na cidade. 

Opostamente, a Rep(Jblica quase nunca foi escolhida para este fim, a excec;ao dos professores da 

Rede Publica de Ensino Estadual que tern a prac;a como simbolo da educac;ao, uma vez que o Edificio 

Caetano de Campos abrigou os cursos fundamental e medio, desde a primeira decada do seculo ate 

aproximadamente os anos 70, e atualmente a Secretaria Estadual da Educac;ao. 

Em 1994, por volta das eleic;Oes para presidente, senador e deputados federais, o Partido dos 

Trabalhadores representado atraves dos seus dirigentes, candidates, militantes e simpatizantes estiveram na 

Republica. Entretanto, nao aconteceu exatamente urn comicio, mas a prac;a marcou o encontro e posterior 
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"caminhada" politlca. Comecaram na Republica, seguiram para a rua da Consolacao, avenida Angelica e 

alcancaram a avenida Paulista, tamoom urn dos simbolos da cidade. 

Em abril de 2000, estivemos na Republica para registrar a greve dos professores da rede publica de 

ensino ... 
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3.6. 0 legal X 0 ilegal 

Estavamos na area "profana" da Republica, onde ha maior concentracao de travestis, miches, boys, 

homossexuais enrustidos e desocupados em geral. Procuravamos o melhor angulo para fotografar urn 

carrinho de cachorro quente que, segundo informac;Oes de expositores de comida, promove certa 

concorrencia desleal ao cobrar apenas cinquenta centavos par urn hot dog e urn refrigerante. Quando, neste 

momenta, fomos surpreendidos: 

" ... olha o ganqof"151 

Sabiamos que estavamos nurna area onde s6 o "cidadao do babado" ousa penetrar. E, assim, 

sabiamos que estavamos sendo observados. 

Nao demorou muito para dais homens vi rem perguntar o que eu queria ali. Ap6s responder, dizendo 

que fazia pesquisa na praga, eles colocaram: " ... s6 pagando para nos falarmos o que se passa aqui" 152. 

Assim, fomos embora. Nao havia naquele dia a menor possibilidade de permanecer no "corredor 

das bichas", como e chamado aquele espa9Q. Todos eram desconhecidos e, de certa forma, haviamos sido 

pressionados par aqueles homens que nao fazem parte do grupo "gat, mas dos "malandros" que aguardam 

a melhor oportunidade para aplicar urn "truque", popularmente 71, como afirmou urn ex-detente que "bateu 

piano" 153 par oito meses numa delegacia da cidade e que atualmente trabalha como vigia do "Bau da 

Felicidade" 154. 

II "'od ,./ t n 155 ... na praqa ,, o munuo men e... . 

Numa outra ocasiao, ap6s ter sido apresentada a urn "profissional" 156 que faz ponto no Viaduto do 

Cha e aos domingos e cliente das barracas de comidas tipicas na praga, fui literalmente convidada a 

participar de urn assalto a banco. 

151 Extraido de uma exclamayao de urn dos frequentadores da Republica, em 1996. 
152 Extraido de uma conversa informal com urn frequentador que nao quis identificar-se, em 1996. 
153 Bater piano faz parte de uma linguagem comum aos detentes e significa ficar preso. 
154 E uma empresa do Grupo Silvio Santos. 
155 Extraido de uma conversa informal com urn frequentador que nao quis identificar-se, em 1997. 
156 Profissional faz parte de uma linguagem comum aos detentes e ao "mundo do crime", e significa urn excelente ladrao . 
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Este homem que disse trabalhar como vendedor de "bichos de pelucia" fez questao de mostrar a 

imensa cicatriz no abdome como prova do que sofreu na prisao e, ao mesmo tempo, representar a coragem 

em voltar ao "mundo do crime". Entre as mordidas nos pasteis e na expressiva fatia de bolo de chocolate, 

ele lembrou dos tempos dos grandes roubos e assaltos. Sempre num tom de vantagem narrou sabre os 

carros roubados, os rel6gios de ouro, preferencialmente, os "rolex" que foram subtraidos dos pulsos dos 

homens de neg6cios que transitam na cidade paulistana. 

0 elf max da conversa informal foi o assalto a urn banco na rua 24 de Maio realizado por ele e uma 

amiga. Os dais entraram numa agencia bancaria e executaram o roubo, entretanto quando sairam ouviram o 

som da sirene de uma viatura palicial, e assim com99aram a correr: como no centro da cidade quem corre e 

suspeito, logo foram detidos. Ele, que portava o dinheiro, confessou o roubo que o levou a deten9ao. Como 

reu primario, apenas com algumas passagens pela Funda98o Estadual do Bern Estar do Menor/FEBEM, 

havia passado os ultimos tres anos num "quadrado". Agora nas ruas, mesmo estando em condicional, 

planejava formar urn grupo para "trabalhar' exclusivamente com bancos. 

No convite, argumentou que eu apenas emprestaria a minha aparencia para a ayao da equipe. 

Ninguem desconfiaria, uma vez que no plano a "m09a do assalto" seria responsavel par facilitar a entrada do 

grupo na agencia bancaria, nao pegaria em arm as e nao precisaria falar. Enfim, eu entraria com a aparencia e 

ele com a experiencia. 

Apesar da solicita98o inesperada, a resposta s6 poderia ser urn sonora nao, pais as razoes, uma de 

carateretico e outra metodol6gico, imp5em certo limite a observa9ao participants aplicada em determinadas 

pesquisas antropol6gicas, assim proibiam qualquer receptividade a acao. Entretanto, nao poderia manifestar a 

decisao tomada de forma incisiva, pais poderia atrapalhar todo o processo de aproximacao ja estabelicido e 

futuras conversas. 

Fui dialogando no sentido de afirmar que apenas pesquisava a praca da Rep(lblica e nao havia 

qualqueroutra inten98o. E ainda desconversei como forma de tamara convite pouco expressive. 

Nunca mais o encontrei na Rep(lblica. 

Na praca existe certa reciprocidade a produtos que sao furtados. Vendedoras de lingerie que 

abastecem-se nas lojas de departamentos, como por exemplo o Mappin, e tern como compradores os 

usuaries da praca; vendedores de livros que vestem-se com temo e gravata, e partam pasta tipa executiva 

circulam pelas principais livrarias da cidade com o objetivo de atender a pedidos especificos de seus clientes; 

o vendedor de multiples produtos, ora batata frita impartada, ora latas de cerveja sao oferecidas por urn valor 
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menor do que nas lojas. Enfim, sempre encontra-se alguma demanda na Republica para estas ofertas 

ocasionais. 

Os artigosdo C6digo Penal Brasileiro 155, 157, 12 e 16, furto, roubo, trafico de drogas e porte de 

drogas, respectivamente, sao os "crimes" mais comuns entre a popula98o de "profissionais" que frequentam 

a Rep(Jblica. 

"La foi uma carteira. E dramatico ... As pessoas fazem as coisas mais bizarras do mundo para tentar 

sobreviver. Nao fazem pianos de vida, vivem hoje e de pequenos expedientes amanha. lnfelizmente, nao 

consigo ver por outro angulo, depende da compreensao" 157. 

Estas pessoas que "tomam" sem pedir, isto e, sacam algum objeto, como por exemplo uma bolsa, 

uma carteira de urn pedestre, encontram-se na prac;:a onde trocam informag6es sabre as "firmas" que atuam 

na cidade. E muitas vezes, avaliam que urn determinado dia nao e possivel formar nenhum novo grupo 

porque M muita gente para pouca vitima. Nesta circunstancia, comentam os ultimos golpes, as passagens 

pelos distritos policiais, sabre os policiais civis que tambem frequentam a praga e a qualidade das "palhas" 

1ss que estao sendo vendidas. 

" • /f, it'l'"' , " 159 ... vatUma pa111a, uma p 111a a1... . 

Sao os vendedores de drogas, essencialmente maconha, crack e mesclado 1so que percorrem os 

corredores da morte, do mijo, da briga e das bichas oferecendo seus produtos. E ainda: a "rocinha" e o 

"canta gala", os espa9QS onde as pessoas dormem; o "borel", o coreto; eo "pavilhao 9", Iugar de muttos 

conflitos, tamoom sao visitados 1s1. 

Nao limitam-se a "crackolandia", o corredor da morte, onde e comum ver crianc;as usando drogas, 

" ... pipando crack ... " 162. Percorrem toda a extensao dos jardins da Republica, contudo e necessaria saber 

decifrar os c6digos para entender o que se diz e o que se quer. 

157 Extraido do depoimento de Abdul, expositor, em setembro de 1996. 
158 Palha significa erva, maconha. 
159 Extraido de uma exclamac;ao de urn vendedor de drogas na prac;a, em 1997. E pitilha e sinonimo de palha. 
160 Mesclado e uma droga que traz em sua composic;ao maconha e crack. 
161 Para identificar os espac;os profanos da Republica, os seguranc;as fazem alusao as favelas e pontos de trafico de 
drogas da cidade do Rio de Janeiro e a Detenc;ao do Carandiru em Sao Paulo. 
162 Extraido do depoimento de Ivan, seguranc;a particular, emjulho de 1996. 

551 



" R ',s..l· , d afi " 163 d' G'l''' d .. . a epuiJ tea e um es 10... , 1sse u1afi . 

Neste cenario, o cidadao comum conta com a suposta seguran9B e prot6900 de quatro esferas 

publicas: a Guarda Metropolitana Municipal, a Policia Militar, a Policia Civil eo Alto Comando da Policia, o 

CONSEG/Conselho de Seguran9B em atu~ na cidade. 

A prac;a da Republica contava ainda com urn posto da Guarda Metropolitana que foi desativado na 

administrac;ao malufista, em 1993. Atualmente, esta policia municipal tern uma "performance" semelhante a 
policia militar: fazem uma especie de ronda ostensiva e plantae em algumas areas consideradas mais 

crfticas, ou seja, com urn maier numero de assaltos e furtos na cidade. 

Neste universe, a polfcia criou uma linguagem de identificac;ao. Por exemplo, urn morador de rua 

que tambem e considerado indigente e para a seguranc;a oficial urn 61. U m noia pede ser urn louco de rua, 

tambem identificado pelo numero 13, ou urn usuario de droga, que quase nunca e detido, porque a policia e a 

delegacia nao tern o que fazer com ele, quando muito e encaminhado a urn posto de saUde publica que toma 

alguma providencia. Urn malandro, urn miliante, no vocabulario policial, e aquele que nao trabalha, mas 

tambem nao e "bandido". U m mala e usado para identificar urn bandido, urn ladrao, alguem que age fora da 

lei. E se usa uma arma e/ou e violento, e alguem que mete os canos. 

A policia movimenta-se segundo denominac;Oes construidas no dia-a-dia, quase folcl6ricas, que 

parecem ser usadas como uma forma de "catalogar" as pessoas que estao na rua e ate o simples pedestre 

que caminha pela cidade. 

Apesar dos policiais utilizarem os numeros dos artigos do C6digo Penal referente a uma determinada 

situac;ao social, tambem trabalham com estere6tipos humanos que nem sempre correspondem ao que 

aparentam. 

Neste sentido, por inumeras vezes, sao cometidas certas arbitrariedades a protec;ao da pessoa 

humana. Sao ac;Oes que uttrapassam os limites colocados pela lei e que revelam muito "abuso de poder''. 

Dai, o sense comum afirmar que a policia parece nao exercer a funcao que lhe e devida: a seguran9B. A 

propria presen98 dos policiais inspira urn sentido oposto: parece criar urn clima de "nao saber o que pode 

acontecer", assim, a inseguranc;a instala-se nao s6 na esfera mental, mas tambem concretamente. 

Certa vez, a cavalaria da Policia Militar fazia uma tipica operac;Bo ostensiva no centro da cidade. 

Pararam na Republica urn grupo de crianc;as e adolescentes de rua para uma subita revista, pois, como foi 

revelado posteriormente, eram suspeitos por porte de drogas. 

163 Extraido das conversas informais com Gilliard, mistico e artesao, durante todo o periodo da pesquisa de campo. 
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De Ionge, observamos que aquelas pessoas quase despiram-se na presenga dos policiais que 

gritavam para que elas lhes entregassem a droga. Entretanto, s6 encontraram alguns cachimbos de crack. 0 

grupo depois de humilhado em praga publica foi liberado. 

Ap6s o acontecimento, dirigi-me a urn dos policiais para perguntar o que havia ocorrido. Esperava 

por alguma resposta que s6 apareceu depois do mesmo policial ter me interrogado: voce e jomalista? voce 

tern passagem pela policia? se tiver, vou leva-la para averiguagao na delegacia, voce tern documento? o que 

voce quer saber? 

De fato, diante deste interrogat6rio inesperado, o policial conseguiu o que queria: inibir-me. 

" ... o maior numero de policiais na rua nao garante seguranqa ... " 164. 

Para quem esta distante do universo policial e dificil identificar os policiais civis que visitam a 

Republica com alguma frequencia. Os ex-detentos e os futuros candidates ao "quadrado" sao os beneficiados 

neste aspecto, uma vez que nao s6 os conhecem como tambem parecem participar de uma certa 

cumplicidade entre ambas as partes. 

Entre cumprimentos - Born Dia!; Boa Tarde! -, e troca de olhares, parece existir alguma 

comunicagao s6 compreensivel a quem faz parte do meio. 

Alguns expositores, principalmente os de pedras, participaram de varias reuniees promovidas pelo 

Alto Comando da Policia/Conseg com o objetivo de encontrar respostas aos problemas da praga da 

Republica. 0 duplo interesse, por urn lado, a manutengao da Feira de Arte e Artesanato, e do outro, a 

repressao a violencia urbana, parece nao ter alcangado sucesso. 

Os expositores "perderam" a praga e o Conseg continua planejando estrategias de seguranga para 

urn centro urbano cada vez mais ca6tico. 

0 Metro tambem tern os seus pr6prios segurancas: sao os "urubus" 165, apelidados pelas criancas 

de rua que sao os mais atingidos por estes agentes. Trabalham no sentido de proibir, basicamente, qualquer 

tentativa de permanencia nas escadas e em todas as passagens que levam as catracas do metro. As saidas 

tambem sao vigiadas e demarcadas por linhas amarelas no chao. Estas areas sao quase sempre invadidas 

pelo comercio ambulante, que e drasticamente coibido. 

164 Extraido de uma con versa informal com urn frequentador que nao quis identificar-se, em 1996. 
165 Os seguran~as do metrO sao chamados por urubus, porque vestem urn uniforme preto. 
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Os seguran9as cruzam a Republica quando estao trabalhando principalmente nas entradas/saidas do 

metro. Neste memento, caminham em grupo pela prac;a e sao alvejados com sonoros: URUBUS!, pois se 

encontram alguem nos seus territories, a pessoa e tirada a for9a. 

" ... n6s sabemos como conduzir, ja estamos acostumados ... , nao e crime uma crianqa pedir, nao h8 lei que 

impeqa, por isso nos existimos para fazer este joguinho de cintura com e/es e nos conseguimos levar, de 

uma forma ou de outra; um ou outro faz um camaval ali, uma palhaqada aqui, a gente acaba nao se 

envolvendo naquilo que ele quer, a gente tem experiencia suficiente para saber onde e/e quer chegar, entao 

nos, nao 0 deixamos chegar naquele ponto ... n 166. 

Paralelamente a seguranc;a oficial, ha a particular. Aquela contratada especialmente pelos 

expositores das feiras para garantir certa protec;ao e impedir principalmente as crianc;as de rua de 

aproximarem-se das barracas. 

0 cenario e os personagens sao os mesmos: ap6s o meio-dia, quando o sol ja esta muito forte, 

crianc;as e adolescentes moradores de ruas do centro da cidade, envolvidos em cobertores, percorrem a 

prac;a em busca de comida. Os "morcegos", como sao chamados, acabam assustando os frequentadores 

da Republica e, principalmente, os clientes das Feiras de Comidas Tipicas e Doce. 

Tal situ~ levou os organizadores a contratarem seguranc;as particulares para agirem entre a 

populayao nao cliente, mas frequentadora de espa9QS publicos e que, de certa forma, representa uma 

"ameac;a aos neg6cios" e aos pr6prios expositores de comidas em geral. 

Estes seguranc;as particulares, geralmente ex-vigias e ja conhecidos dos expositores, formaram 

alguns grupos para atuarem em areas distintas da Republica, ja que o modele de "protec;ao" foi tambem 

implantado entre os artesaos. 

Como frisou Ivan, seguranc;a particular, nao M lei que impec;a o menor de pedir comida, enta:> 

" ... com conversa e tapinhas nas costas ... " 167, o adolescents e afastado e deve esperar pelos "vigias" que 

arrumam alguns doces e salgados. 

166 Extraido do depoimento de Ivan, seguran~a particular, em julho de 1996. 
167ldem. 
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A Policia Militar e a Guarda Metropolttana nao agem neste sentido. Parecem nao poder brecar o 

movimento do menor, a excegao das circunstancias em que ha uso de drogas e algum furto. Os artesaos 

tambem contam com estes segurangas que inibem essencialmente a agao dos batedores de carteiras. 

A "firma" formada por tres ou quatro pessoas observa o frequentador/diente que compra algum artigo 

de urn expositor de artesanato. Quando ele deixa a barraca, passa a ser seguido ate tomar-se viti rna de urn 

"churro" 1ss, ou seja, ser roubado. 

Alem, destas situa¢es tipicas, a seguranga particularJambem dissolve brigas entre clientes, 

artesaos e criangas de rua. Contudo, os segurangas afirmam que atuam no sentido da prevengao. Diante de 

circunstancias dramaticas, como nunca estao armados, chamam a policia. Alias, parecem trabalhar 

paralelamente a agao Oficial, nas lacunas onde OS policiais nao "podem" agir diretamente. 

0 expositor que contrata esta seguranga paga uma pequena taxa por dia. Ha aqueles que nao 

aceitam a condigao colocada, mas acabam beneficiados, uma vez que h8 sempre urn expositor vizinho que 

paga pelo servigo, pois a seguranga atua na area e nao apenas para urn artesao. 

" ... a praqa eo ganha pao de muita gente ... " 169, afirmou o seguranga Ivan. 

Mesmo que nao tenha sido previsto, as feiras indiretamente acabam recrutando o trabalho de muttas 

pessoas. Os segurangas particulares, especificamente, para alcangarem algum sucesso no desenvolvimento 

do trabalho, como afirmou Marcelo, " ... devem usar muito da psicologia de rua"17o. 

Ha urn outro tipo de seguranga, ja relatado aqui, desenvolvido por fiscais e/ou ex-fiscais da 

Prefettura Municipal. Contudo, estes homens s6 aparecem quando querem e, praticamente, imp5em o 

servigo prestado no dia. 

Como afirmou urn artista plastico " ... nao deixam espaqo para o expositor escolher se aceita ou nao. 

S6 resta pagar, pois, caso contrario, se acontece a/guma coisa com o artista eles nao tomam 

conhecimento. E h8 ate quem desconfie que eles mesmos proporcionem certos atos sobre aqueles que nao 

colaboram" m. 

As mulheres expositoras acabam sendo mais pressionadas, pois, estes segurangas argumentam 

que elas necessitam de maior protegao. 

168 Churro tambem define aquele que num grupo de lad roes tira o dinheiro ou a carteira da vitima. 
169 ldem. 
170 Extraido do depoimento de Marcelo, seguran~a particular, emjulho de 1996. 
171 Extraido do depoimento de um artista plastico que nao quis identificar-se, em 1996. 
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·~ pra~a da Republica nada mais e do que o retrato da nossa situa~ao. Consegue representar tudo que ha 

no pais. Gada um ganha a vida de um jeito" 112. 

172 Extraido do depoimento de Abdul, expositor, em agosto de 1994. 
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3.7. As Grades do Caetano de Campos 

Por algum tempo, os expositores, especialmente, os artistas plasticos e os artesaos foram a favor da 

colocagao de grades de ferro no entomo da Republica. Defendiam a ideia de que a pra9a necessitava de 

maior prot8900, e que esta poderia ser conseguida atraves de futuros portaes que seriam fechados a notte e 

abertos durante o dia. Simultaneamente, impediriam o fluxo de pedestres que nao fazem parte do grupo dos 

frequentadores/clientes. 

0 "Parque da Luz" foi apontado como exemplo. Diziam que com as grades a frequencia do publico 

havia melhorado, apesar de continuar sendo urn local de "putas velhas", isto e, de baixa prostitui9ao. 

Diante da argument89ao de que as cercas restringiriam o acesso do cidadao comum, M'Anna, 

pintora, afirmava a existemcia de grades invisiveis que M muito tempo proibiam as pessoas de circularem 

livremente. 0 "perigo" instalado nos jardins da Rep(Jblica afastava o frequentador. 

" ... a praqa ja tem uma cerca, a noite ninguem passa, todo mundo tem medo, entao ela ja existe ... e 

imaginana ... a grade nao e para prender, apenas para proteqao ... " 173. 

Apesar dos boatos e do apoio dos expositores, as grades nao foram colocadas. Apenas o Caetano 

de Campos foi cercado tendo em vista a conserva9ao do edificio. 

173 Extraido do depoimento de M'Anna, artista plastica, em dezembro de 1994. 
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3.8. 0 Entorno 

0 entomo da praga da Republica traz a marca da hist6ria do desenvolvimento urbana da cidade, 

com edificios que fazem parte da arquitetura modema, leones registrados em cartaes pastais, e que sugerem 

urn passado recente influenciado pelo mundo europeu: os edificios projetados par Oscar Niemeyer: o Eiffel na 

praga da Republica e o Copan na avenida lpiranga; o Esther em 1938 par Alvaro Vital Brazil e Ademar 

Marinho, arquitetos cariocas; e o ltalia, o mais conhecido das construgaes desenhado par Franz Heep, em 

1956. E, ainda, uma concentragao papulacional representada pelo intense fluxo de transparte coletivo que faz 

a ligacao com areas pr6ximas e distantes desta Sao Paulo, com os seus quase vinte milhaes de habitantes. 

Em seus quatro Iadas, nota-se a presenga de urn ritmo metropolitano em constante transfonnagao. 

Sao edificios demolidos que deixam os espagos livres para estacionamentos de veiculos cada vez mais 

essenciais e lucrativos. Botequins, bares e restaurantes sao fechados, e suas casas sao modificadas e 

ambientadas para outros tipos de comercios. As lojas tambem sofrem mudangas orientadas par pianos de 

marketing avidos par urn numero maier de consumidores. Os bancos constroem predios espelhados 

capazes de refletir a propria cidade. Mas, ainda encontramos edificios residenciais resistentes a pr6pria 

hist6ria, como tambem moradores que continuam vivendo e convivendo na area central da metr6pale. 

Assim, a Rep(Jblica assiste as transformagaes economicas e sociais ocorridas nesta paisagem 

urbana que influenciam diretamente a dinamica cultural da propria praga. 
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3.9. A Noite 

A Republica tern dois cenarios distintos: o dia e a noite. Habitualmente quem frequenta a praca 

durante 0 dia, nao aparece a noite. E a noite comeca ap6s as dezenove horas. Geralmente OS expositores 

mais assiduos, nesse horario, ja foram ou estao indo embora. Os personagens a noite sao outros. 

"A noite na praqa da Republica tem um outro cenano. 0 ar do dia e rnais pictorial do que da noite. A noite 

tern urn aspecto sinistro" 174, disse Abdul. 

0 dia na praca e muito agitado, dinamico e violentamente sonoro. 0 barulho produzido e ouvido 

revel a um excesso de pessoas que se comunicam sob diferentes formas. 

A noite, a pra9a e violentamente silenciosa. 0 que nao significa a ausencia de convivencia social. 

Entretanto, o silencio e imperative as atividades desenvolvidas. 

A noite, a pra9a e um "ponto de pegayao" como afirmou um morador de rua. Atras do coreto, entre 

as pontes dos jardins, a area mais escura, e comum os miches oferecerem servi9os sexuais. Apesar de ser 

o mesmo esp890 ocupado pelos homossexuais durante o dia, nao sao os mesmos que trabalham a noite. A 

noite tern um outro publico/cliente para um outro grupo de bichas, travestis, boys que se prostituem. 

A ilumina9ao fraca ou quase inexistente toma o esp89Q propicio as caricias sexuais. lr a um hotel de 

alta rotatividade s6 depende do desejo e do poder aquisitivo do cliente. Pois, os jardins gramados favorecem 

algum misterio a "rel89ao amorosa" recem estabelecida. E comum o jardineiro da Republica encontrar um 

numero razoavel de preservatives usados. 

Ha um outro publico frequentadorda pr89a a noite: sao os traficantes e usuarios de drogas. Em meio 

a escuridao, os cachimbos de crack acessos nas maos de crian9as, adolescentes e aduttos de rua sao 

como pontos de luzes que demarcam a area. Nem os sem teto e os mendigos permanecem nestes lugares. 

Procuram espa9QS mais protegidos para passarem as noites. 0 cal9adao em frente ao Caetano de Campos 

entre a avenida lpiranga e a rua Pedro America e o local privilegiado por eles, uma vez que ha maior 

circula900 de pedestres e ainda por ser mais iluminado. 

Quem nao procura por nenhum tipo de aventura nao passa pelos jardins da Republica. S6 o cidadao 

menos avisado e/ou totalmente desinformado cruza a pra9a por esta zona "proibida" e "profana". 

174 Extraido do depoimento de Abdul, expositor, em agosto de 1994. 
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" ... quem vai a Republica a noite, esta pedindo para ser assa/tado ... " 175, disse urn policial. 

A Rep(Jblica a noite e urn Iugar para os "entendidos" e aqueles que ja fazem parte deste cenario, 

como o engraxate que tern sua cadeira e acess6rios na praca, ao lado da rua Joaquim Gustavo. T rabalhando 

s6 a noite, disse que nao M concorrencia, pois a maioria dos engraxates s6 trabalha durante o dia. T odavia, 

esta mais perto das "coisas ruins", como sussurou. 

" ... voce pode fotografar a minha cadeira, mas eu nao posso e nao quero sair na fotografia ... " 176, disse ele. 

Enfim, "0 mundo e uma praqa universal franqueada a todos para negociar o ceu" 177. 

175 Extraido das conversas infonnais com umpolicial que nao quis identificar-se, em 1997. 
176 Extraido de uma conversa informal com urn engraxate que nao quis identificar-se, em agosto de 1997. 
m Esta frase foi extraida de uma placa em bronze colocada no jardim do Largo do Rosario em Sao Luis do Paraitinga, 
pequena cidade do interior paulista. 
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Concluindo: uma leitura posslvel 
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Concluindo: uma leitura possivel 

Diante da dificuldade colocada nos primeiros tempos do trabalho- como tratar a fotografia -, isto e, 

quando tentavamos nos inserir no campo de pesquisa acompanhados pela camera fotografica 1, 

especificamente na Pra9a da Rep(Jblica - o nosso objeto de estudo -, e ainda crentes na absoluta autonomia 

deste meio plastico, analogamente recuperariamos a afirma98o "bartheana" (1990)- a fotografia enquanto uma 

mensagem sem c6digo -, e elaborariamos, a principia mesmo que imaginariamente para num segundo 

momenta concretiza-la, uma constru98o narrativa entre texto e fotografia, ante o carater antropol6gico da 

pesquisa e vista as inumeras entrevistas e hist6rias relatadas pelos atores sociais encontrados naquele Iugar 

publico. 

Longe de urn sentido dogmatico, acreditamos que a associ898o entre o texto escrito e a fotografia -

as palavras e as imagens intercaladas por temas e ideias - contemplaria nao s6 a proposta generica da 

Antropologia Visual, como tambem uma possivel leitura da Rep(Jblica enquanto urn Iugar publico com 

caracterfsticas urbanas e sociais que marcam e definem uma identidade singular. Como Ferrara (1997) 

escreve, o conceito de Iugar e diferente do de esp89o, uma vez que enquanto ambiente social coloca e toma

se uma fonte de informa98o para a interpreta98o de uma cidade, aqui a de Sao Paulo, contrariamente, aos 

aspectos espacial, fisico e funcional. Mesmo nao fazendo urn estudo semi6tico da pra9a, reconhecemos que 

o dialogo ultrapassa a expressao social, neste caso o nao-verbal se imp6e, como por exemplo, as cores, os 

gestos, a organiza98o do Iugar, os sons, os cheiros, enfim a proxemica que tambem determina a 

comunica9ao. Para a autora, a cidade urbana e urn esp89Q privilegiado do nao-verbal que acaba por impor, 

assim, urn estilo e uma percepc;ao de vida, sem matar de fato as redes de sociabilidades. 

Nesta perspectiva, especialmente, lembrando Canevacci quando afirma que "compreender uma 

cidade significa co/her fragmentos" (1993: 35), fomos coletando hist6rias e imagens e, simultaneamente, 

construindo uma postura que destaca e diferencia, no nosso trabalho, a fot6grafa/pesquisadora. Sontag (1981), 

quase afirma que o fot6grafo e urn auxiliar do antrop61ogo. Aqui, nao M dais profissionais distintos, a fot6grafa 

e a pesquisadora. Assim, a definimos na pesquisa como a fot6grafa/pesquisadora. 

1 Saimos a campo de pesquisa munidos com uma camera 35mm (Canon AE-1 Program), lentes 28, 50 e 135 I11Tl, filtros 
amarelo e vermelho, filmes preto e branco ISO 125 (Piu-X- Pan), ISO 400 (Tri-X-Pan e HP-5-IIford), ISO 1600 (Neopan 
1600) e ISO 3200 (TMAX 3200). A principia, escolhemos o filme preto e branco, visto a ausencia de oryamento para o 
trabalho de revelayao e ampliayao dos negativos. Aqui, tambem atuaria como laboratorista. Apesar de contornarmos as 
dificuldades financeiras, a pelicula preto e branco revelou-se mais apropriada para a pesquisa ante a discreyao dos 
tons e da quebra como "fator realidade". 
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De urn I ado a fot6grafa/pesquisadora, de outro os "atores sociais". A principia, apenas observamos 

para logo ap6s nos inserirmos naquele contexte e dinamica urbana que marca a Republica. 

Contudo, notamos que, apesar da fotografia ja introduzida no Iugar, portanto, entre os informantes, a 

fot6grafa/pesquisadora nao conseguia realizar as atividades ao mesmo tempo: pesquisar, que compreende 

neste case "conversar" com as pessoas, e fotografar, ou seja, os trabalhos a serem desenvolvidos no 

campo de pesquisa, parecem ser duas atitudesltarefas absolutamente distintas. 0 ato fotografico, por 

exemplo, parece compreender uma forma de organizar a realidade totalmente diferenciada do coletar 

informa9()es verbais. Por mais que soubessemos da praca, se imp6s a nossa razao urn ato, o click 

fotografico, extremamente nao-racional. Parecem dois tempos mentais e intelectuais diferentes. Parece que o 

conhecimento daquele Iugar publico analisado pede "facilitar" uma abordagem antropol6gica, contudo nao e 

condK;:ao essencial para captar "a boa fotografia". Pode-se sim, registrar com urn saber previo urn conteUdo 

social necessaria a compreensao do objeto estudado, mas, uma fotografia nao e somente tema/assunto, e 

tambem, ou essencialmente, composicao plastica: uma forma especifica de escrever com a luz. Nesta 

escrita, outros elementos - linha, angulo, contrasts, textura, equilibria, etc. - interferem, interagem e 

determinam a imagem fotografica, criada e estruturada por urn "pensamento visual". 

Desta forma, a fotografia foi pouco a pouco demarcando a pesquisa, determinando suas etapas e 

impondo rigidamente conteudos anteriormente s6 observados. 

Os negativos revelados apontavam imagens semelhantes e distintas. Os contatos reforgavam 

essas diferencas e tambem determinavam uma selecao previa. A partir das amplia~es imp6s-se a 

tematizacao e simultaneamente a edicao final das fotografias. 

Se por urn lade, as fotografias quase discomam acerca de temas e personagens por meio de formas, 

objetos e luzes, enfim a sua propria visualidade, por outro as hist6rias das vidas privadas coletadas 

complementariam as imagens, ou pelo menos, observamos no nosso trabalho, diziam daquilo que nao se ve 

plasticamente. 

A fotografia foi de certa forma ordenando e pontuando o texto escrito e, paralelamente, a propria 

narrativa visual, construindo, assim, o diane proposto: A Republica das Mil Faces. 

A luz de Becker (1996), talvez a verdade cientifica, ou seja, a busca obsessiva da ciencia pela 

verdade, confunde-se no nosso trabalho com a arte, enquanto uma expressao estetica por excelencia. Pois, 

ao mesmo tempo que corremos atras de uma metodologia, especificamente antropol6gica, que trata a 

fotografia como metodo e tecnica de pesquisa, tambem reconhecemos o meio como uma expressao estetica 

autonama e pessoal, contemplando assim, a ciencia contemporanea que julga a subjetividade tao importante 
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quanta a objetividade. Para Becker, Mead e Bateson tentaram compreender a sociedade balinesa e ao 

mesmo tempo expressaram-se artisticamente, uma vez que para o autor, a ciencia e a arte sao 

complementares. 

"A hist6ria e uma especie de moeda. Se voce der uma, geralmente recebe outra de volta" 

(Harrison 1998: 220). 

Em virtude de urn quase fracasso diante dos metodos introduzidos: pesquisar fotografias e usa-las 

nas foto-entrevistas 2 , e oferecer filmes para as informantes fotografarem a praga para uma posterior analise, 

nos resolvemos mudar as tecnicas frente a ausencia de resultado. Como ja escrevemos, tanto urn metoda 

quanta outro nao apresentaram respostas concretas as nossas expectativas. Dai, concluimos que o sucesso 

da introdugao de uma determinada metodologia numa pesquisa depende quase que exclusivamente do objeto 

de estudo, como tambem a abordagem te6rica ser relativa ao tema e/ou hip6tese do autor. 

Contudo, fomos felizes quando passamos a oferecer as fotografias aos pr6prios retratados. Se a 

imagem nao fora usada aqui como uma forma de aproximagao 3, pasta que nao chegamos a Republica 

fotografando e sim s6 observando - a tradicional observacao direta -, num primeiro momenta, fomos 

conhecendo as pessoas para depois retrat8-las. Uma vez com as imagens ja ampliadas s6 nos restava 

aplicar a tecnica sugerida par Collier (1973). A fot~ntrevista agora nao seria com uma fotografia de arquivo, 

mas sim com a pr6pria imagem do depoente. Notamos que a confianga se estreitaria entre a 

fot6grafa/pesquisadora (eu) e o informante. Neste momenta, a fotografia foi urn motive essencial para elucidar 

a hist6ria de vida do frequentadore/ou expositor da Republica, par exemplo. A imagem funcionou como urn 

"can-opener" na narrativa, relatando e acrescentando dados a hist6ria pessoal e tambem coletiva. Aqui 

passariamos a comungar o repert6rio subjetivo do pr6prio informante. A medida que ofereciamos uma 

fotografia, o grau de empatia crescia, e, simuttaneamente, o vivido revelava-se. 

2 f.s fotografias foram pesquisadas no Acervo Fotografico da Divisao de lconografia e Museus do Departamento do 
PatrimOnio Hist6rico da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo e no Arquivo 
Fotografico do Museu da lmagem e do Som da Secretaria Estadual da Cultura de Sao Paulo. f.s imagens selecionadas 
foram as do inicio do seculo e parecem representar uma cidade que nao existe mais. Urn tempo que s6 esta nos livros. 
Por exemplo em Fotografia e Cidade (1997), as pesquisadoras trazem uma pr~a da Republica paradisiaca, com os 
seus jardins, lago, pontes e monumentos organizados espacialmente. Os fot6grafos da epoca, entre eles Guilherme 
Gaensly, tinham a Republica como cartao postal da cidade. Talvez, o fracasso da introduyao destas imagens na nossa 
pesquisa deva-se ao conteudo figurative exposto, pois nao reflete e representa a praya que observamos atualmente, 
pois nelas o tempo e o espayo foi descontextualizado pel a metafora fotografica. 
3 A fotografia em algumas pesquisas nao e o meio mais indicado para a inseryao do pesquisador no campo de trabalho, 
pais o estudioso pode ser identificado, por exemplo, com a policia, como urn jornalista, entre outros, que parecem nao 
ser bern vindos no Iugar. 
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Aqui, lembrariamos de Marcel Mauss (1974) quando diz do "toma-la-da-ca", a troca que ultrapassa 

seculos e permanece quase etemamente nas relag5es humanas e, ao mesmo tempo, traduz a confianga 

deposrrada na fot6grafa/pesquisadora, nesta pesquisa especffica. 

A fotografia enquanto "registro da realidade" pouco disse, contrariamente, acabou por apontar o 

invisivel motivado pelo visivel. E, paralelamente, reforQOu a sensa9ao de subjetividade contida num objeto 

estetico, como tamoom a escolha por urn assunto antropol6gico. 

0 diario narrative e fotografico tomou-se a altemativa a nossa proposta inicial: conjugar e associar o 

texto verbal/escrno/coletado e as fotografias registradas do objeto de estudo, num discurso estruturado atraves 

de palavras e imagens. 

Em Another Way of Telling (1995), Berger e Mohr tambem associam imagens e dialogos. Nem 

sempre as fotografias sao acompanhadas com os discursos dos retratados, mas o conte(Jcfo escrno faz uma 

certa analogia a visualidade. A fotografia aqui parece apontaro que nao se pode escrever. E, paralelamente, 

o texto traz algum tipo de informagao que nao se pode ver num objeto plastico e figurative. Assim, os autores 

prop6em uma outra forma de dizer a partir de imagens e textos dispostos lado a lado e analogos. 

Achutti (1997), fot6grafo e pesquisador, tambem coloca uma narrativa visual quase que 

exclusivamente com fotografias, se nao fosse o texto introdut6rio que faz referenda ao campo de pesquisa, 

especificamente, a Vila Dique em Porto Alegre onde os moradores trabalham essencialmente como 

"catadores" de materiais reciclaveis, isto e, com o lixo da cidade. As fotografias foram tematizadas e nao 

trazem qualquer legenda acerca do conte(Jcfo retratado. 

Longe da academia, encontramos o fot6grafo Emidio Luisi e o seu trabalho Ue' Paesa, onde 

empreendeu urn resgate etnofotografico da imigragao italiana no Brasil. 0 livre traz fotografias antigas, 

parecem que coletadas de albuns de familias, e pequenos textosnegendas construidos com hist6rias e 

dialogos, para depois Luisi introduzir as suas imagens que anunciam urn grupo cultural bastante distinto. Entre 

fotografias e hist6rias privadas que alcangam urn interesse nacional, o fot6grafo elaborou uma narrativa 

associando a estetica visual e a escrita. 

Aqui, a fotografia parece tamoom ter sido langada nao s6 como metoda e tecnica de pesquisa, mas 

tambem como produto do proprio trabalho. 

Na "Republica das Mil Faces" construimos urn diario com fotografias captadas pela pr6pria 

fot6grafa/pesquisadora e com informag5es fomecidas pelos fi'equentadores da praga. Poderiamos classificar o 

trabalho como sendo uma etnofotografia de urn Iugar urbana e publico, contudo preferimos aproxim&lo do 
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sentido de uma bricolagem, como "uma colcha de retalhos em preto e branco", onde encontramos, no nosso 

trabalho, a diversidade cultural que define uma cidade cosmopolita. 

Urn mundo real e/ou ficcional, lembrando Boris Kossoy (1999), formado par urn mapa do cotidiano 

daquela pra9a da Republica em Sao Paulo, onde estivemos e, de certa forma, exercitamos a pratica 

etnografica, principalmente, os instrumentais do "saber ver'' e "saber estar com" (Win kin 1998). 

No nosso inquerito, desvendamos urn Iugar publico e ao mesmo tempo privado, posto que os 

frequentadores, apesar de interesses comuns, desenvolvem praticas absolutamente particulares e quando 

referem-se a Republica nao o fazem, em sua maioria, sem mencionar as suas proprias hist6rias de vida, 

como se estivessem tomando publico o que e concretamente da esfera pessoal. Assim, o coletivo, 

concluimos, aquila que e de e para muitos, e colorido par inumeros fragmentos individuais, vista que os 

informantes "falam" do Iugar, a pffi9a especificamente, a partir de suas vidas. A Republica apresenta-se 

como uma represent8980 constituida par urn mosaico de hist6rias privadas. Afinal, os lugares nao sao nada 

sem as pessoas, caso contrario seriam s6 espa~tos. 

0 nosso objetivo inicial foi conhecer a pra98 da Republica a partir de seus atores sociais, isto e, dos 

seus trequentadores, e inserir nesta busca a fotografia nao s6 como metoda e tecnica, mas essencialmente o 

proprio produto da pesquisa, ante sua autonomia e tradu~tao figurativa. Acreditamos que conseguimos, entre 

erros e acertos, como ja escrevemos, nao s6 desenvolver a nossa tarefa antropol6gica visual, como tambem 

contribuir com os trabalhos da area de pesquisa. 
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