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RESUMO 

Esta dissertayao prop6e uma leitura da obra do artista Miguel Rio Branco 

par meio de urn recorte da po8tica dos trabalhos em que utiliza o suporte 

fotogrc'ifico como meio expressive. 0 fie condutor para a reflexao sao as imagens

poema que se constituem pelos aspectos sintc'iticos do fotogr8.fico, pela tematica e 

principalmente, pelas relay6es entre as fotografias apresentadas nos livros, nas 

exposiy6es e nas instalac;6es audiovisuais. 

Composta par cinco capitulos principais, a dissertac;ao apresenta 

primeiramente o contexte no qual a obra do autor surge e se expande nas artes 

visuais no Brasil. 0 segundo capitulo mostra o recorte dos trabalhos selecionados 

para camper a analise da poStica, dividida entre as tres pr6ximos capitulos. Assim 

sendo, o terceiro capitulo trata des aspectos sintaticos referentes a constituiyao do 

fotogratico como a cor, a luz e a representayao do espayo. 0 capitulo quatro 

aborda a tematica relacionada ao tempo e suas marcas estampadas no corpo. Per 

fim, o quinto capitulo aponta o trabalho da ediyao e as relay6es entre as 

fotografias que se constituem principalmente na forma de imagens-poema. 

0 interesse deste trabalho reside especificamente em como esta produyao 

comp6e a poetica atraves das relay6es simb61icas entre as fotografias, ou seja, 

par meio das imagens-poema. Portanto, esta dissertayao trata das operac;Oes 

formais e conceituais que as constituem. 
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INTRODUyAo 

0 artista Miguel Rio Branco (llhas Can8rias, Espanha, 1946) comeya a se 

tornar conhecido no Brasil a partir de meados da decada de 1970, quando inicia 

sua trajet6ria profissional simultaneamente no cinema e na fotografia. Atualmente 

e reconhecido pela critica pelo uso do suporte fotogr8fico como urn dos principals 

elementos constitutivos da sua obra, que aponta a interavao entre diversas 

referencias como a pintura e a cinema. 

A obra do autor e a assunto principal desta dissertayao e e abordada par 

meio de urn recorte na poE!tica, ou seja, na nogao sintatica que ele apresenta na 

tomada da fotografia, na forma como trata a tematica e na maneira que apresenta 

suas instalay6es e seus livros. 0 fio condutor para esta analise e a idE!ia de 

imagem-poema construida como metatoras visuais, ou seja, imagens que se 

relacionam par elementos simb61icos e pela disposigao em conjunto, como 

dipticos au tripticos. Aplicada tanto para as series fotograficas das exposiy6es e 

dos Jivros, quanta para as instalay6es, esta definic;ao do critico Paulo Sergio 

Duarte aponta "estruturas significantes dadas par sintagmas visuais que atuam par 

baixo de uma eclosao de sentidos"1
. Sendo assim, a analise deste trabalho aborda 

os principals aspectos da po€tica que ganham expressividade a partir destas 

fus6es ou combinag6es de fotografias. 

A escolha deste recorte como objeto de estudo passa par urn interesse pela 

Jinguagem visual, especificamente aquela em que a fotografia e o meio 

expressive, e os desdobramentos poeticos que esta linguagem possibilita atraves 

dos aspectos formais e simb61icos que juntos operam em uma obra. 0 trabalho de 

Miguel Rio Branco e extenso e engloba alem da fotografia, a produyao de pinturas 

e a diregao de fotograf1a para o cinema. Embora estes Ultimos suportes nao sejam 

objeto de estudo neste momenta, a experiencia do autor nestes meios e apontada 

aqui como uma referencia, tanto dos aspectos pict6ricos presentes na sua 

1 Duarte, Paulo Sergio. "Pele do Tempo" In: Rio Branco, Miguel. Pete do tempo. Rio de Janeiro: 
Centro de Arte Hf§lio Oiticica, 2000. 
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fotografia, quanta dos elementos da montagem cinematogrilfica que indicam em 

parte, o sentido das suas imagens-poema. 

Esta dissertayao e composta por cinco capitulos que fornecem o panorama 

da obra de Miguel Rio Branco tendo como eixo condutor as imagens-poema. Sao 

eles: Notas sabre a inserqao do autor nas aries visuais no Brasil; Apresentaqao da 

obra; Noq6es do fotogratico: a prop6sito dos aspectos sint8ticos; Sabre a tem8tica: 

a fotografia em sua perspectiva simb6/ica; Entre-imagens: o traba/ho da ediqao. 

0 primeiro capitulo trata da insen;ao de Miguel Rio Branco nas artes visuals 

no Brasil e tern como objetivo fazer urn mapeamento do contexte no qual a 

produyao do autor aparece e se desenvolve. 

Para a descriyao da obra, assunto do segundo capitulo, apresenta-se o 

recorte em torno dos principals trabalhos em que o autor utiliza a fotografia como 

meio estrutural nos livros, nas instalay6es e nas exposiy6es. Visa fornecer 

subsidies para a analise da poetica das imagens-poema, dividida em tres 

aspectos: o fotogratico, a tem8tica e a ediyao. Sendo assim, o recorte que comp6e 

esta disserta9ao discute os livros Dulce Sudor Amargo (1985), Nakta (1996) e 

Silent Book (1997) e as instala96es Negativo Sujo (1978), Dialogo com Amau 

(1993), Out of Nowhere (1994) e Entre os olhos, o deserto (1997), esta ultima 

tambem no formate de livre. Os anexos organizados como base referendal para a 

pesquisa e analise, mostram a produyao de Miguel Rio Branco exibida nas 

exposiy6es individuals e coletivas, nos livros e catillogos especiais, nos premios 

recebidos pelo autor e nos acervos e coley6es que comportam seus trabalhos. 0 

ultimo anexo apresenta a filmografia apenas como referencia, nao como objeto de 

analise. 

As principals caracteristicas sintitticas que comp6em o fotogrilfico sao 

tratadas no terceiro capitulo. Este enfoque e importante na composic:;;ao da 

tematica e da ediyao de todo o trabalho, e consiste na forma como Miguel Rio 

Branco trata a luz e a cor, bern como a representayao do espac:;;o nas suas 

imagens. A experiencia com a pintura aparece como uma influencia marcante 

neste momenta, principalmente pelos aspectos pict6ricos na composiyao deste 

fotografico. 
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A tematica de Miguel Rio Branco aparece no quarto capitulo, no conjunto 

das relagoes entre diferentes situagoes fotografadas. Sob um ponto de vista 

simb61ico, o tempo e suas marcas estampadas no corpo e em lugares onde sua 

passagem e reconhecida funciona como uma especie de labirinto imaginario na 

constituigao das imagens-poema. 

Par fim, o Ultimo capitulo trata do trabalho da edigao par meio da relayao 

entre as imagens que comp6em tanto as instalay6es, como os livros. Os aspectos 

do fotogrilfico e da temiltica, tratados anteriormente, funcionam como urn eixo, 

formal e simb61ico, na constituigao de significado das imagens-poema. 0 objetivo 

principal portanto, e considerar a noyao de urn fot6grafo editor que se constitui 

nesta obra. Neste sentido, a experiencia do autor com o cinema e tratada como 

uma influencia importante na forma como edita suas fotografias, operayao que 

apresenta semelhanyas com o processo de montagem cinematogrilfica. 

A abordagem escolhida nesta dissertayao passa par urn interesse em 

refletir como se constitui uma produyao fotografica. Neste caso par meio da 

discussao das relay6es entre as imagens na configurac;:ao das imagens-poema, 

autenticos quebra-cabec;as imageticos propostos pelo autor. 

3 



01. NOT AS SOBRE A INSERCAO DO AUTOR NAS ARTES VISUAlS NO BRASIL 

A produ~ao de Miguel Rio Branco come~a a. ser conhecida a partir da 

dt§cada de 1970, memento em que o autor realiza suas primeiras exposiy6es 

individuais e participa de mostras coletivas representativas da produyao nacional\ 

publicando seu material em jornais e revistas de arte e fotografia. A parte do 

desenvolvimento da obra em si tratado nos pr6ximos capitulos, o objetivo neste 

momenta e trac;ar algumas considerac;6es sabre o contexte no qual este trabalho 

surge e como se expande, passando a circular tanto do meio fotogratico como no 

ambito das artes visuais. 

No Brasil, ate o inicio des anos 1950, a imagem fotogril.fica ainda e pouco 

utilizada entre os artistas, e mesmo com o surgimento de importantes fotoclubes 

neste perlodo, como o Foto Cine CJube Bandeirantes, a discussao entre fotografia 

e arte passa a ser mais intensa quase duas d€cadas depois. Segundo Helouise 

Costa2
, e a partir do Bandeirantes que a fotografia modern a se desenvolve no pais 

com trabalhos como os de Thomaz Farkas, Geraldo de Barros e German Lorca. 

Estes artistas marcam uma mudanya na linguagem fotognlfica como urn meio de 

expressao aut6nomo, em um espayo aberto par eles com a recusa em continuar 

diretamente relacionado aos processes pictoriais tao presentes no fotoclubismo 

brasileiro desde a sua origem nos primeiros anos do seculo XX. 

Este grupo de fot6grafos inicia um processo de difusao das possibilidades 

expressivas da imagem fotografica par meio de eventos importantes, como a 

abertura no Museu de Arte de Sao Paulo, de urn laborat6rio fotografico em 1949 e 

no ana seguinte, das exposiy6es individuais de Thomaz Farkas e Geraldo de 

Barros. 0 Museu de Arte Moderna de Sao Paulo abre espayo para uma exibiyao 

de German Lorca em 1954, e a fotografia aparece tambem neste periodo na II 

1 Miguel Rio Branco participa das exposit;:Oes coletivas Grande sao Paulo no Museu de Arte de 
sao Paulo (1976), Foto Bahia no Teatro Castro Alves em Salvador (1979) e Nossa Gente na 
Fotogaleria Funarte no Rio de Janeiro (1979). No mesmo perfodo exp6e individualmente a serie 
Negativo Sujo na Escola de Artes Visuais no Rio de Janeiro (1978), no Teatro Castro Alves em 
Salvador (1979) e no Museu de Arte de Sao Paulo (1979). 
2 Costa, Helouise e Rodrigues, Renate. A fotografia modema no Brasil. Rio de Janeiro: Editora da 
UFRJ: IPHAN: Funarte, 1995. Pag. 36. 
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Bienal lnternacional de Sao Paulo de 1953. Neste momenta, os criticos de arte3 

passam a observar atentamente o desenvolvimento da linguagem fotogratica no 

Brasil, publicando importantes artigos sabre este desenvolvimento nos principais 

jornais e nas revistas especializadas. 

Nos anos 1960, muitos fot6grafos passam a trabalhar a imagem fotogritfica 

como meio expressive. Mas, via de regra, o fate dos fotoclubes determinarem em 

parte algumas normas tecnicas, temciticas e estSticas para a fotografia, faz com 

que esta ainda se mantenha muito vinculada a eles. Quando em 1965 a Bienal de 

Sao Paulo insere a fotografia em suas exposi96es oficiais, delega esta 

responsabilidade ao Foto Cine Clube Bandeirantes, que organiza a mostra dos 

fot6grafos seguindo seus pr6prios critE!rios, fugindo de uma noc;ao pict6rica 

desenvolvida no inicio do seculo XX. 

Entretanto, no meio artistico brasileiro, neste periodo e nos anos seguintes, 

a principal preocupac;ao e questionar a base tradicional como a tela ou a escultura, 

trazendo a tona urn debate estE!tico e cultural relacionado ao suporte. E a 

fotografia, assim como o video, tambem passa a fazer parte desta discussao como 

urn des elementos da cultura visual, funcionando como mais urn des instrumentos 

de criac;ao. E desta forma que, influenciados pela produc;ao anterior de Helie 

Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, artistas como Regina Silveira, Lenora de 

Barros, WaltE!rcio Caldas, Jose Resende e Cildo Meireles acabam realizando 

trabalhos em torno deste problema. Cabe ressaltar aqui que, alem da importancia 

da obra de cada urn, a presenc;a de alguns deles como criticos e professores e 

extremamente relevante para o debate das artes visuais das pr6ximas decadas e 

funciona como inspirac;ao para as gerac;Oes de futures artistas, fen6meno que para 

o curador Tadeu Chiarelli4 , passa a acontecer no Brasil em func;ao deste memento 

de intensa produyao e troca entre os artistas. 

E neste mesmo periodo que Miguel Rio Branco surge no meio das artes 

visuais com a exposic;ao de algumas pinturas no Salao Esse de Artes Plilsticas no 

3 
Os criticos mais atuantes na epoca eram Walter Zanini, Sergio Milliet, Lou rival Gomes Machado, 

Mario Pedrosa, Pietro Maria Bardi, Frederico Morais e Ferreira Gullar. In: Costa, ibidem, pil.g. 62. 
4 

Chiarelli, Tadeu. "Trenzando los hiles de Ia trama". In: 0 fio da trama/The thread unraveled
Contemporary Brasi/ian Art. New York: El Museum del Barrio, 2001, pil.g. 134. 
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Rio de Janeiro e na IX Bienal de Sao Paulo, ambos em 1967. Alem disso, em 

diferentes cursos
5 

inicia seu cantata com a fotografia e o cinema, passando a 

circular em outros contextos. 

A ligac;:ao com diversos artistas que conhece nestes meios propicia para 

Miguel Rio Branco uma discussao sabre o problema da arte, fortalecendo 

conceitos importantes para o desenvolvimento da sua obra, como a relac;:ao da 

fotografia com a pintura, a escultura e o prOprio cinema. Em decorrencia desta 

convivencia, o autor publica urn ensaio fotogratico na Malasartes em 1978, uma 

revista que v"1sa o debate sabre a experimenta98.0 em artes e que tern como 

editores artistas como Luiz Paulo Baravelli, Carlos Zilio, Rubens Gerchman, 

Renaldo Brito, Jose Resende e WaltSrcio Caldas. Realiza tambSm varies trabalhos 

conjuntos como a documenta980 em video de Ninhos para Helie Oiticica em 1971, 

a fotografia do Manual de Cifmcia Popular e o video Apaga-te SSsamo, Objetos e 

Escu/turas para Walt€rcio Caldas em 1986, e o video Trabalho para o escultor 

Jose Resende em 1987. 

Na area de cinema, Miguel Rio Branco realiza a direc;ao de fotografia e 

operac;ao de camera em alguns filmes de diretores como Antonio Caiman, Julio 

Bressane, Otavio Bezerra, Zozimo Bulbul, Lucia Murat, Afonso Beato e Wilson 

Coutinho. Esta experiEmcia que inicia na d€cada de 1970 e se estende par vinte 

anos, marca uma forte influencia da linguagem cinematogri3fica no seu processo 

de criac;ao e edi9~10 das instala96es audiovisuais e dos livros que publica 

posteriormente. 

Diante deste cenario de infiuencias em que artistas passam a circular em 

diferentes areas, a fotografia se afirma como urn meio expressive importante nas 

artes visuais nao mais com uma ligac;ao direta a estetica clubista das d€cadas 

anteriores, mas com sua presen9a ou o usc de suas referencias conceituais em 

diversos trabalhos. A partir dos anos 1980, outre fator faz com que a produc;ao 

fotografica no Brasil apresente urn salta qualitative do ponte de vista plil.stico a 

medida que os fot6grafos passam a dispor de uma quantidade maier de materiais 

5 
Miguel Rio Branco estuda no Institute Florimont em Genebra em 1960 onde tern aulas de pintura, 

no New York Institute of Photography em 1964, na Escola Superior de Desenho Industrial no Rio 
de Janeiro em 1967 e na School of Visual Arts em Nova lorque em 1970. 
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de acabamento para a realizac;ao de c6pias de grande formate e de filmes em cor, 

ate entao pouco utilizado neste meio no Brasil. 

Urn outre aspecto novo nesta relac;ao entre fotografia e arte, segundo 

Helouise Costa
6

, e a inclusao no circuito artistico de produc;oes oriundas de quem 

comeya como fot6grafo, interrogando aquela estetica fotoclubista e indo alem da 

preocupayao elementar do problema da linguagem. A autora aponta alem do 

prOprio Miguel Rio Branco, a ac;ao precursora de Rosangela Renn6, Rubens 

Mana, Rochelle Costi, Cassie Vasconcelos, Mario Crave Neto, Paula Torpe, Cris 

Bierrenbach, Eustaquio Neves e Kenji Ota. Com relayao a este ponte de vista, 

Tadeu Chiarelli
7 

indica Miguel Rio Branco como o responsavel pela introduyao da 

ideia de uma fotografia documental nas artes visuais no Brasil no final des anos 

19708 

A produyao destes artistas ganha visibilidade nas exposic:;;6es de arte 

contemporimea e nas revistas especializadas dos anos 1980 o que, segundo o 

curador Nelson Aguilar9
, ocorre em funyao de uma ampliac:;;ao das possibilidades 

expressivas. A discussao sabre o problema do suporte se expande para os 

aspectos tridimensionais do espac:;;o e do tempo, bern como para a intersecyao 

entre pintura, escultura, cinema e a prOpria fotografia. 

Este debate, junto ao crescimento de espayos para exibic:;;ao como museus, 

galerias e publicac:;;6es especializadas, sao aspectos de extrema importancia para 

que a fotografia ganhe um espac;o significative no circuito das artes no Brasil neste 

momenta. 0 Museu de Arte Moderna de Sao Paulo realiza a I Trienal de 

Fotografia em 1980 e a I Quadrienal de Fotografia cinco anos depois, mostras das 

quais Miguel Rio Branco participa. 

Eventos como estes dao inicio a formac:;;ao da coleyao de fotografias do 

museu, que valoriza a produc;ao contemporanea incorporando-a no contexte das 

6 
Costa, Helouise. "Alem da forma~. Bravo! Sao Paulo: nQ 63, Ano 6, (33-37), 12/2002. Pag. 37. 

7 
Chiarelli, op. cit., pag. 130. 

8 
E interessante ressaltar que Miguel Rio Branco inicia sua trajet6ria profissional na fotografia 

documental na decada de 1970. Torna-se correspondente da Magnum, tradicional agencia 
francesa de fotorreportagem fundada par Henri Cartier Bresson e Robert Capa na decada de 1940. 
Realiza alguns ensaios documentais ate o final dos anos 1980, quando passa a se dedicar 
somente aos seus projetos. 
9 

Aguilar, Nelson. "Arte Contemporanea: Mostra do Redescobrimento". In: Arte Contemporanea. 

Sao Paulo: Funda({i3o Bienal de Sao Paulo, 2000. 
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artes visuais. Paralelamente, o Museu de Arte de Sao Paulo comeya a formayao 

da Cole9ao Pirelli de Fotografias em 1991, que e uma das mais representativas da 

produyao nacional a partir da segunda meta de do seculo XX. Para Boris Kossoy 
10

, 

ao lade destes fates, o crescimento da produyao fotografica tambem deve crElditos 

a uma tendencia de ampliar a temiltica para aiSm das quest6es de denUncia social 

marcantes na decada anterior. A fotografia assume, assim, outros aspectos 

expressivos. 

A produyao que segue a partir da decada de 1990 sinaliza uma discussao 

da fotografia e dos conceitos de apropriay6es, manipulay6es e transformay6es em 

novas imagens, encontrando urn novo sentido nas pesquisas esteticas 

contemporaneas. Oeste modo, a expressao fotografia contaminada 
11

, segundo 

definiyao de Tadeu Chiarelli, surge como o cruzamento entre diferentes campos 

da arte com o teatro, a literatura, a poesia e a prOpria imagem fotognHica 

tradicional. E e desta forma que a fotografia se estabelece com suas pr6prias 

estrategias no fechado circuito das artes, no qual os seus agentes passam a 

compreender que o valor de uma obra encontra-se tambSm na concepyao do 

sentido que passa a existir a partir do meio utilizado. 

Assim, diversos artistas como Adriana Varejao, Rosangela Renn6, Mauro 

Restiffe, Rochelle Costi, Arthur Omar, Marcia Xavier eo proprio Miguel Rio Branco 

assumem, em parte, a fotografia e as caracteristicas de sua natureza como 

imagem na soluyao da atribuiyao de signiflcados nos seus trabalhos. E e par este 

vies que a obra do autor e analisada nesta dissertayao, caracterfstica que o torna 

reconhecido atualmente por criticos da area de artes visuals e por curadores de 

importantes museus e galerias no Brasil e no exterior. 

10 Kossoy, Boris. "A Cole98o Pirel!i/Masp de Fotografia: sua trajet6ria, sua identidade". In: Coter;:ao 

Pirefli de Fotografias (6). Sao Paulo: Museu de Arte de Sao Paulo, 1997. PS:g. 6. 
11 Chiarelli, Tadeu. Arte lntemacional Brasileira. Sao Paulo: Lemos, 2002. Pag. 115. 
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02. APRESENTACAo DA OBRA 

A selegao do material para analise nesta dissertagao requer um cuidado 

especial em virtude da grande quantidade de imagens e da forma como elas 

circulam na prOpria obra de Miguel Rio Branco, aparecendo diversas vezes em 

diferentes contextos. Esta apresentayao descreve brevemente as principais 

trabalhos em que o autor utiliza a imagem fotografica como meio fundamental, 

tanto nos livros, como nas instalay5es e exposiy6es. Este recorte tern como 

objetivo a leitura da poStica par meio da fotografia e de suas relay6es. 

A descriyao desta amostragem se baseia nos livros e catalogos de 

exposiy6es, bern como em entrevistas e artigos criticos sabre a obra de Miguel 

Rio Branco no periodo de produgao, a partir da decada de 1970, com a montagem 

da s8rie Negative Sujo, ate a instalayao Entre os olhos, o deserto, que assume a 

forma de livro em 2001. Por se tratar de uma obra ainda em desenvolvimento, 

optou-se par um recorte que exclui a produgao atual, estabelecendo um 

distanciamento temporal para a analise. 

Respeita-se aqui uma sequencia cronol6gica de realizayao das imagens, 

nao de publicagao ou exibigao das obras. Sao descritos oito trabalhos completos, 

quatro instalat;:6es e quatro livros, entretanto, algumas pinturas e outras series 

isoladas tambem aparecem no contexte da analise nos pr6ximos capltulos, 

sinalizando como o autor mold a suas escolhas em torno do referente. 

As principais informagOes relativas ao contexte expositivo de cada trabalho 

sao apontadas nesta descrigao e em mementos relevantes da analise. Contudo, 

para ter uma visao geral sabre a produgao de Miguel Rio Branco, pode-se 

consultar as anexos que apresentam as exposigOes, os livros e catillogos de 

exposigOes individuais, as premios, as obras em acervos e coleyOes e, par fim, a 

filmografia. Embora esta Ultima ncio seja objeto de estudo neste momenta, consta 

como referencia da obra do autor. 

As imagens apresentadas neste capftulo nao sao analisadas aqui, 

funcionam como urn indicador das caracterlsticas bcisicas, tanto das capas dos 

livros, como das instalat;:6es no espayo expositivo. 
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Negativo Sujo (1978) 

E. uma instala<;ao composta por cerca de 80 fotografias de diversos 

tamanhos, dispostas em paineis (80 x 1 OOcm) de papel carne seca, urn tipo de 

papel de embrulho muito comum na regiao Nordeste do Brasil. Os murais sao 

suspensos por fios presos ao teto [02.01], dando ao espectador a possibilidade de 

circular entre eles. A maior parte deste material foi realizada em preto-e-branco. 

No entanto, dois paineis sao em core dois sao coloridos manualmente. 

02.01 . lnstalac;ao Negativo Sujo, 1978. 

As fotografias sao de uma regiao de garimpo de esmeraldas em Carnaiba 

no sertao da Bahia [02.02 e 02.03], realizadas nos anos 1970. Como nao existe 

catalogo desta primeira montagem, a sele<;ao de algumas imagens que fazem 

parte dos paine is e em parte extra ida das revistas Arte Hoje e Iris publicadas 
1 

em 

1979. 

1 Coutinho, Wilson. "lmagens do tempo e do desperdfcio". Arte Hoje. Rio de Janeiro: n2 28, (51-53), 
10/1979 e "Miguel Rio Branco". iris. Sao Paulo: n2 321 , 11/1979. 
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Negativo Sujo e a primeira montagem que o autor exibe individualmente. 

Expoe na Escola de Artes Visuais no Rio de Janeiro (1978), no Teatro Castro 

Alves em Salvador (1979) , no Nucleo de Arte Contemporanea em Joao Pessoa 

(1979), no Museu de Arte de Sao Paulo (1979) e no Centro Cultural Banco do 

Brasil no Rio de Janeiro e em Brasilia (2003), onde se deu o registro da instalac;ao 

dos paineis. 

02.02 e 02.03. Negativo Sujo, 1978 (detalhes da instala9ao). 

Dulce Sudor Amargo (1985) 

Este e o primeiro livro [02.04] de Miguel Rio Branco composto por 80 

fotografias coloridas dispostas isoladamente ou como duplas em paginas 

retangulares (21 x 27 em). Dulce Sudor Amargo e uma publicac;ao do Fondo de 

Cultura Econ6mica do Mexico. 0 texto final, "Carta a un amigo de Bahia", eo do 

historiador frances Jean-Pierre Nouhaud. 

DL LC:E SU!JOR A.\-IARGO 

02.04 e 02.05. Capa do livro Dulce Sudor Amargo, 1985 e detalhe do interior. 
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As fotografias sao realizadas na cidade de Salvador na Bahia [02.05], em 

um periodo de aproximadamente tres anos no final da decada de 1970. Algumas 

imagens que compoem o livro formam um conjunto particular sobre a regiao de 

prostituiyao do Maciel, no bairro do Pelourinho. Ainda neste ambiente, Miguel Rio 

Branco realiza em 16mm o filme Nada /evarei quando morrer aqueles que mim 

deve cobrarei no inferno (sic). Em diversos mementos o material do Maciel e 

exposto como um grupo separado do livro, tornando-se um recorte especial desta 

produc;:ao. 

Recebe pelo filme o premia de Melhor Fotografia no Festival de Cinema de 

Brasilia (1981) e o premia do Juri e da Critica lnternacional no XI Festival 

lnternacional de Filmes de Curta-metragem e Documental na Franya (1982). 

Exp6e o conjunto do trabalho na Galeria Fotoptica em Sao Paulo e na Fotogaleria 

Funarte no Rio de Janeiro (1980). 

Dialogo com Amau (1983) 

Esta instalayao e composta2 por um conjunto de cinco projey6es de slides 

coloridos em grandes tecidos translucidos pendurados em uma sala escura 

[02.06]. A sequencia dada e aleat6ria e a cada novo comeyo cria diferentes 

conex6es entre o personagem Amau e as cenas do cotidiano urbana. 

Miguel Rio Branco realiza um ensaio documental na aldeia Gorotire no Para 

no inicio dos anos 1980, publicando este material em diversas revistas como Geo 

e National Geographic. Neste memento, realiza as imagens de Amau, uma crianya 

india surda-muda. A disposigao dos tecidos na instalagao em formato de um 

circulo remete a danya de iniciayao guerreira da tribo, e o som ambiente e uma 

musica cantada por eles. 

Dialogo com Amau tambem pode ser vista em outro formato como um 

grande painel (200 x 240 em) com fotografias do indio, as mesmas usadas na 

projeyao, em frente a uma parede rosada [02.07]. 

Miguel Rio Branco exp6e Dialogo com Amat1 na XVI I Bienal de Sao Paulo 

em 1983, sendo a sua primeira participayao na mostra com fotografias. Tambem 

2 Nao ha registro do tamanho e da quantidade de imagens que fazem parte de toda a projec;ao. 
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exibe a instala9ao no Rencontres Photo d'Arles na Fran9a (1986), no Pallazo 

Fortuny em Veneza (1988) e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1996). 

02 06. lnstala93o Dialogo com Amau, 1983. 

02.07. Painel Dialogo com Amau, 1983. 
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Nakta (1996) 

0 livre e uma publica9ao brasileira [02.08] da I Bienal lnternacional de 

Fotografia de Curitiba (1996), que realiza uma mostra especial de Miguel Rio 

Branco. E composto por 45 fotografias coloridas, pelo poema "Noite Fechada" do 

frances Louis Calaferte e por um relate do autor sobre a edi9ao do trabalho. Em 

formate quadrado (28 x 28 em), apresenta as imagens individualmente [02.09], 

mantendo a pagina da esquerda sempre branca. 0 tftulo Nakta significa noite em 

sanscrito, segundo defini9ao encontrada no proprio livre. 

02.08 e 02.09. Capa do livre Nakta, 1996 e detalhe do interior. 

Algumas imagens que compoem a publica9ao sao parte da serie do Maciel, 

do livre Dulce Sudor Amargo e do ensaio realizado na aldeia Gorotire, o mesmo 

de Oialogo com Amau, ambos descritos anteriormente. Outras cenas sao de 

lugares nao identificados na Europa e no Brasil. Miguel Rio Branco utiliza tambem 

fotografias das instala96es Corar;ao espelho da carne (1985) e Pequenas 

reflexoes sobre uma certa bestialidade (1 990). Como nao se tern registro em 

catalogos da forma como foram realizadas, estas duas montagens nao sao 

objetos de analise enquanto suporte. Entretanto, suas fotografias apresentam um 

importante recorte da tematica na obra. 

Recebe pelo livre o Premio do Livre de Fotografia em Aries na Fran9a 

(1 997) e expoe as imagens de Nakta na I Bienal de Fotografia da Cidade de 

16 



Curitiba (1997}, na D'Amelio Terras Gallery em Nova lorque (1997) e em Sao 

Francisco (1999). 

Out of Nowhere (1994) 

E uma instala9ao composta3 por fotografias coloridas e jornais antigos 

emoldurados por urn tecido preto dispostos em paineis que dividem espa9o com 

espelhos corroidos apoiados no chao [02.1 0]. 0 ambiente e fechado e a 

ilumina9ao da sala e visivel. Sao fontes caseiras com fios dependurados e 

lampadas incandescentes. Os registros apresentados fazem parte de diferentes 

catalogos de exposi96es de Out of Nowhere, de forma que as imagens, os objetos 

e a trilha sonora de Gorecki e Bing Crosby sao os mesmos, contudo a 

configura9ao muda a cada espa9o expositivo. 

02.10. lnstala9ao Out of Nowhere, 1994. 

3 Nao ha registro do tamanho e da quantidade de imagens que fazem parte de toda a instala9ao. 
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Out of Nowhere, ou seja, fora de nenhum Iugar, apresenta imagens da 

academia de boxe Santa Rosa4 no bairro da Lapa no Rio de Janeiro e recortes de 

jornais policiais da decada de 19205 [02.11 e 02.12] com lutadores de boxe, 

corridas de cavalos, jogadores de tenis e atletismo, e algumas reprodu96es de 

filmes e atores de Hollywood da mesma epoca em poses glamourosas. 

02.11 e 02.12. Out of Nowhere, 1994 (detalhes da instala<;ao). 

Expoe a instala9ao primeiramente na V Bienal de Havana (1994) e depois 

no Ludwig Forum e na IFA Gallery na Alemanha (1995) e no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (1996). Out of Nowhere faz parte tambem da exibi9ao 

Entre els ulls na Fundaci6n La Caixa na Espanha (1999) e da exposi9ao individual 

Pete do tempo no Centro de Arte Helio Oiticica no Rio de Janeiro (2000). 

4 
Em 1994, o autor ganha a Bolsa Vitae para a realiza<;ao do projeto na academia de boxe. 

5 0 jornal e o The National Police Gazette de Nova lorque. Estes recortes sao da propria academia, 

segundo relato de Miguel Rio Branco em entrevista a Marta Gili no catalogo da exposi<;ao Entre els 
ulls na Fundaci6 La Caixa em Barcelona (1999). 
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Silent Book (1997) 

0 livro e uma publicac;ao da editora brasileira Cosac & Naify (20 x 20 em). E 

composto por 77 fotografias coloridas sangradas [02.13 e 02.14]. dispostas em 

duplas [02 .15] ou em trios nas tres paginas em dobradura que apresentam urn 

novo conjunto quando sao abertas. Nao ha texto sobre o trabalho apresentado, 

apenas o curriculo do autor e os dados bibliograficos para catalogac;ao. 

02.13 e 02.14. Capa do livro Silent Book. 1997 e detalhe do interior. 

02.15. Hells dyptich, 1997 (diptico do livro Silent Book). 
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Muitas das imagens sao da academia de boxe apresentadas na instala<;ao 

Out of Nowhere, outras sao fotografias de texturas de paredes e objetos, bern 

como lugares no Brasil, na Fran<;a e na Espanha. Miguel Rio Branco realiza 

especificamente em Santiago de Compostela as cenas de igrejas e esculturas. 

Expoe as fotografias do livro na forma de dipticos e tripticos em Nova 

lorque (1996), em Portugal e em Sao Paulo (1998) e na Foto Arte Brasilia (2003). 

Entre os olhos, o deserto (1997) 

Primeiramente montada como instala<;ao, Entre os o/hos, o deserto e 

composta par tres proje<;oes de slides com cerca de 500 fotografias coloridas de 

mesmo tamanho, apresentadas como tripticos [02.16]. A sala e escura e na 

parede onde sao projetadas, encontram-se barras de ferro e objetos utilitarios 

abandonados, como urn ventilador. Os espectadores podem sentar-se em sofas 

dispostos diante do trabalho. 

02.16. lnstala<;:ao Entre os olhos, o deserto, 1997. 
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As imagens sao panoramicas de urn deserto no Mexico, de recortes de 

olhos de pessoas e animais, cenas de televisao, objetos e lugares abandonados e 

velhos, texturas de galhos secos e de paisagens aridas [02.18]. 

Expoe a instala9ao no lnSite de San Diego na California (1997), na 

Fundaci6n La Caixa na Espanha, na exposi9ao Pele do Tempo no Centro de Arte 

Helio Oiticica (2000), na D'Amelio Terras Galery em Nova lorque (2001) e no 

Centro Cultural de Ia Villa em Madrid (2001). 

02.17 e 02.18. Capa do livre Entre os olhos, o deserto, 2001 e detalhes. 

Em 2001 publica as imagens de Entre os olhos, o deserto no formato de 

livro (14 x 14 em), pela editora brasileira Cosac & Naify [02.17 e 02.18]. Urn DVD 

com registro da instala9ao acompanha a publica9ao. 0 texto final, ''Entre os olhos, 

o deserto: no escuro" e do historiador frances David Levi Strauss. 

Desta forma, estes oito trabalhos, Negativo Sujo, Dulce Sudor Amargo, 

Dialogo com Amau, Nakta , Out of nowhere, Silent Book e Entre os olhos, o 

deserto, que e apresentado como instala9ao e livro, formam a base estrutural para 

a analise nesta disserta9ao. Outras pequenas montagens inseridas nos pr6ximos 

capitulos nao necessitam uma descri9ao formal neste contexte da apresenta9ao 

geral da obra. 
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03. No~6ES DO FOTOGRAFICO: A PROPOSITO DOS ASPECTOS SINTATICOS 

"Para mim, o olhar e uma ferida, e a fotog rafia e a cicatriz." 
Gonzalez Palma

1 

A produ9ao imagetica de Miguel Rio Branco apresenta caracteristicas 

sintaticas que se constituem como uma marca na sua poetica, ou seja, urn 

conjunto de fatores pr6prios do suporte como meio expressive que aqui se 

denomina como o fotografico. Os aspectos desta fotografia analisados sao 

elementos constitutivos na forma9ao das imagens-poema presentes nos livros e 

instala9oes e sao, neste sentido, importantes na composi9ao da tematica e na 

edi9ao de todo o trabalho, assunto dos pr6ximos capitulos. 

Sendo assim, esta analise oferece urn panorama da poetica de Miguel Rio 

Branco no que diz respeito ao fotografico, considerando principalmente como trata 

a luz e a cor, bem como a representa9ao do espa9o nas suas imagens. Para cada 

urn dos tres t6picos e possivel estabelecer uma linha de trabalho dentro da obra, 

apontando sentidos simb61icos que nao sao necessariamente lineares ou 

cronol6gicos. 

Urn dos aspectos que leva a critica a reconhecer a obra de Miguel Rio 

Branco e a maneira como ele trabalha com o desenho da luz e da sombra , bern 

como pelo uso da cor na fotografia. Estas caracteristicas do fotografico sao 

constantemente reafirmadas nestas aprecia9oes que, com certa recorrencia, 

pontuam uma proximidade com o estilo barroco, principalmente com o claro

escuro de Caravaggio. 

Nas telas do pintor italiano do seculo XVI, a luz pontual que marca as 

sombras muito densas, surge como urn componente estrutural da cena. 0 claro

escuro, estrategia muito utilizada no barroco, produz relevo e faz que se tenha 

uma percep9ao ilus6ria do espa9o bidimensional em profundidade, o que segundo 

Leon Kossovitch 2
, simula na tela aspectos da escultura. Na fotografia, com a 

1 
In: La Mirada: looking at photography in latin america today. (Strauss, David Levi. "La mirada e a 

evidencia de coisas nao vistas"). Zurich: Daros & Hans-Michael Herzog, 2002. 
2 Kossovitch, Leon. "A emancipa9ao da cor". In: Novaes, Adauto (org .). 0 olhar. Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1988. Pag. 185. 
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possibilidade do filme ler as informac;6es da alta luz e perder as areas da baixa luz 

gradativamente, o efeito do claro-escuro faz que os objetos iluminados sejam 

percebidos como um destaque da cena , inclusive por meio da saturac;ao, no caso 

das peliculas coloridas. 

Com o polfptico Barraco, apresentado em 1994 em uma exposic;ao na 

Alemanha, estabelece-se pela primeira vez a relac;ao da obra de Miguel Rio 

Branco com a estetica do barroco. No catalogo da mostra, o curador Paulo 

Herkenhoff ressalta as caracteristicas do trabalho do autor com o estilo, 

principalmente com o barroco iberica: 

"lmp6e-se o pathos da luz, porque a luz se revela em energia 
pulsional, da mais delicada a mais brutal. Diante de sua consciencia 
de materialidade, como potencia expressiva, pintor e fot6grafo sao 
termos insuficientes, demasiadamente emprncos, para uma 
concepc;ao de artista que supera a territorialidade da tecnica. ( ... ) 0 
que faz de Rio Branco um barroco, mais do que a obviedade visual 
das imagens ou ate mesmo as dobras da materia , seriam as dobras 
da alma".3 

Estas dobras a que se refere Paulo Herkenhoff, dizem respeito a 

proposic;ao do fil6sofo Gilles Deleuze que aponta no barroco a possibi lidade 

infinita de se desdobrar como uma func;ao operat6ria, ou seja, dobrar, redobrar e 

desdobrar em seus sentidos. No caso da obra de Miguel Rio Branco, estas dobras 

encontram analogia na forma como o autor estabelece relac;6es entre as imagens 

e com isso, sugere a tematica das marcas do tempo. Neste sentido, estas ligac;6es 

sao evidenciadas em varies mementos pelos aspectos formais assinalados neste 

capitulo que trata do fotogratico. 

A partir deste momenta da exposic;ao do poliptico Barraco, outros criticos 

tambem passam a demarcar a obra do autor em torno do estilo barroco, 

principalmente pelo drama explicitado nas suas fotografias por meio da luz e da 

3 A espessura da luz: fotografia brasileira contemporanea. (Herkenhoff, Paulo. "A espessura da luz: 
fotografia brasileira contemportmea"). Sao Pau lo: Camara Brasileira do Livro (Brasil: Confluencia 
de Culturas- 463 Feira do Livro de Frankfurt), 1994. 
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sombra , como tambem pela cor. 0 historiador David Levi Strauss4 observa uma 

sensibilidade barroca e Ligia Canongia, curadora de varias exposi96es5 de artes 

visuais com a participa9ao de Miguel Rio Branco, ressalta que: 

"Toda a obra de Rio Branco ap6ia-se na exalta9ao maxima da 
cor e da luz, assim como, no fervor mistico das sombras, o que 
muitas vezes o aproxima historicamente da dramaticidade barroca de 
Caravaggio. Rio Branco e, sem duvida, um poeta da luz e da cor. 
Atmosferas claras ou noturnas, macabras ou delicadas, grotescas ou 
vaporosas , sao construidas ~ra9as a explora9ao sensivel do 
cromatismo e da luminosidade". 

Entretanto, esta analogia ressaltada aqui especialmente pelo aspecto do 

claro-escuro da pintura barroca, referenda pict6rica no fotografico do autor, nao e 

a principal dire9ao da analise deste suporte. A luz, a cor e a representa9ao do 

espa9o sao caracteristicas que apontam semelhan9as na constitui9ao da tematica 

e da edi9ao , e sao consideradas a seguir em suas especificidades forma is. 

A cor 

A cor na fotografia brasileira comec;a a ser utilizada em maior escala a partir 

dos anos 19707 e 1980 por fot6grafos como David Zingg e Walter Firmo, e segue 

nos pr6ximos anos ampliando sua expressividade nos trabalhos de Joao Urban, 

Rosa Gauditano, Luis Braga, Mario Cravo Neto e do proprio Miguel Rio Branco. 

Utilizando-a de formas distintas, descobrem naquele memento algumas de suas 

potencialidades. Como a maioria destes autores, Miguel Rio Branco come9a a 

fotografar em preto-e-branco. Sua primeira montagem, Negativo Sujo de 1978, e 

predominantemente sem cor. 

4 Strauss, David Levi. "Smoking Mirrors". Art Forum International. Nova lorque: n!! 8, Vol. XXXV, 
~ 62-67) , 04/1997. 

Arte foto no Centro Cultural Banco do Brasil (2002); Panorama da Arte Brasileira no Museu de 
Arte Moderna de Sao Paulo (1995); Poeticas da cor no Centro Cultural Light (1998); Violencia e 
Patxao no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (2002). 
6 Poeticas da cor. (Canongia, Ligia. "Poeticas da cor"). Rio de Janeiro: Centro Cultural Light, 1998. 
7 0 preto e branco e ate entao o filme mais usado. A diversidade de material fotografico ofertado 
pelo mercado aumenta a partir deste memento no Brasil, possibilitando uma serie de novas 
pesqUisas para os fot6grafos. 

25 



0 ensaio fotografico realizado em Salvador que inicia ap6s Negativo Sujo, 

resulta no livro Dulce Sudor Amargo, ja inteiramente colorido. A partir deste 

momento8 passa a fo.tografar somente em cor, usando filmes positives e se 

tornando conhecido pela critica como um fot6grafo que a utiliza como expressao. 

0 pesquisador Pedro Vasquez9
, em uma referencia a fotografia brasileira, ressalta 

dais names emblematicos na introdu9ao do uso da cor, Walter Firma, que exalta a 

vida por meio do contraste cromatico, e Miguel Rio Branco, que a utiliza para 

refor9ar as tragedias humanas. Neste sentido, Naomi Rosemblum 10 em seu livro 

sabre a hist6ria da fotografia mundial, destaca a obra do autor sobretudo pelo 

aspecto da sensualidade da cor no trabalho do Pelourinho. 

Tanto o problema da luz, como da cor na obra de Miguel Rio Branco, estao 

diretamente relacionados com uma no9ao pict6rica que o autor desenvolve 

fotograficamente. Ao Iongo da sua trajet6ria vai delineando uma paleta com as 

quais fotografa e edita o seu material. Direciona o seu olhar na escolha das cores 

saturadas e na forma como trabalha seus contrastes, fotografando em geral no 

final do dia quando a luz favorece os tons utilizados. 

As cores na obra de Miguel Rio Branco, segundo David Levi Strauss 11
, 

funcionam como uma tinta que mancha e "faz que tudo pare9a estar vivo ou ter 

tido vida". Esta cita9ao se refere diretamente aos aspectos pict6ricos trabalhados 

pelo autor e refor9a a no9ao de que a cor e uma das caracteristicas marcantes 

desta fotografia. Quando realiza a montagem de Negativo Sujo , Miguel Rio Branco 

faz uso de tinta para colorir as fotografias em preto-e-branco de dais paineis, 

escolhendo os tons quentes pr6ximos ao vermelho para associar a ideia do corpo 

e da carne, cores e assuntos que permeiam toda a obra. Mas e a partir de Dulce 

Sudor Amargo que come9a a experimentar sistematicamente como todos estes 

tons podem moldar a poetica na propria tomada da fotografia. 

8 
Um dado interessante relacionado a esta questao e que em 1980, um incendio destr6i o atelie de 

Rio Branco, e com isso perde os seus filmes, ate entao todos em preto e branco. 
9 Cita9ao em Coutinho, Wilson . "Ole! Com uma Rolleiflex". 0 Globo. Rio de Janeiro: 18/10/1995. 
10 

Rosemblum, Naomi. "Photography since 1950: manipulations and color". In: Rosemblum, Naomi. 
A world history of photography. New York: Abbevil le Press, 1997. Pag. 607. 
11 

Strauss, David Levi. "A bela e a fera, bem entre os olhos" In: Miguel Rio Branco. Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 
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03.01 e 03.02. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

03.03 e 03.04. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

As imagens do livro que mostram o cotidiano da cidade de Salvador como a 

rela9ao com o mar, as barracas de uma feira livre, pessoas em diferentes 

mementos de trabalho e lazer, baianas, o movimento da capoeira e diversas 

cenas urbanas sao, do ponto de vista formal , compostas por cores saturadas, 

azuis, verdes, amarelos e muito vermelho [03.01 e 03.02]. Sao fortes no contraste 

de core luz e, ao mesmo tempo em que refor9am a situa9ao de urn Iugar marcado 

por uma condi9ao social desfavoravel [03.03]. fornecem intensidade e 

sensualidade, como na imagem do casal em que a identidade do rosto foi omitida 

pelo enquadramento [03.04], refon;ando a forma dos corpos fortes em posi9ao 

central, marcados pelo volume que a luz proporciona e pela cor em tons ocre e 

vermelho. 

Em outra dire9ao, a cor marca a edi9ao em varias passagens do livro como 

na dupla em que o verde e o ocre da parede da casa sao os mesmos do chao e 

da fruta que o homem carrega [03.05 e 03.06]. Em outras paginas este mesmo 
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tom ocre se repete no pavimento e na parede, sendo que a barra de gelo e tao 

branca quanto a roup a da mulher sen tad a [03.07, 03.08, 03.09 e 03.1 0]. Neste 

caso, o vermelho funciona como uma pincelada que fornece nestas imagens uma 

referencia a paleta, uma pequena parte escolhida para trazer a cor no banco, no 

azulejo, na embalagem de cigarro e na camiseta. Assim, por meio dos tons e que 

se estabelecem as ligac;oes entre os elementos, urn expediente comum a poetica 

de Miguel Rio Branco. 

03.05 e 03.06. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

03.07 e 03.08. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

03.09 e 03.1 0. Dulce Sudor Am argo, 1985. 
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03.11 e 03.12. Dulce Sudor Amargo, 1985 e Galo de briga, 1984. 

03.13 e 03.14. Man doge Dog man, Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Em outras duas paginas a cor como liga9ao entre as imagens tambem e 

evidenciada. No primeiro exemplo [03.11 e 03.12], alem da forma do corpo ser 

semelhante na proporyao e no angulo de tomada, a camiseta da mulher repete os 

tons da penugem do galo, assim como o homem deitado se aproxima do cao pelo 

cere acinzentado [03.13 e 03.14]. Neste ultimo case, com uma marca pict6rica 

bastante evidente: o rosado do saco plastico se repete na pele sem pelo do 

cachorro. Esta poetica contribui para que se tome a no9ao do uso da cor em 

fotografia como uma das caracteristicas mais marcantes do trabalho de Miguel Rio 

Branco. Segundo Tereza Siza 12
, diretora do Centro Portugues de Fotografia, esta 

constru9ao cromatica da obra do autor encontra semelhan9as com a pintura de 

Goya, artista espanhol do seculo XVIII conhecido por suas cores fortes, pretos e 

cinzas. 

12 Miguel Rio Branco habla com Tereza Siza. ("Conversaciones con fot6grafos"), Madrid: La 
Fabrica y Fundaci6n Telef6nica, 2002. Pag. 43. 
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AIE3m desta caracterfstica do uso da cor em fotografia que se assemelha a 

uma pincelada, para o crftico Roberto Tejada 13 a obra de Miguel Rio Branco 

tambem se aproxima da pintura pela dinamica das linhas diagonais da 

composigao e por meio de uma encruzilhada entre cores e pianos. lsso faz parte 

de todo o conjunto de Dulce Sudor Amargo, mas se concentra no recorte que 

apresenta as imagens realizadas no Maciel. 0 Iugar e malcuidado e as cores 

contrastadas da cidade sao substituidas por urn tom de terra monocromatico. A 

cor nao desaparece, mas assume uma outra caracterfstica no desenvolvimento do 

livro, preponderando o ocre e o vermelho que, por meio da luz, mostram as cenas 

e os objetos com volume e profundidade. 

03.15 e 03.16. Maciel, Revista Novidades Fotoptica, 1980. 

Miguel Rio Branco comega mostrando a regiao dos prostfbulos com as 

mulheres a sombra [03.15 e 03.16], lugares e pessoas a margem da sociedade. 

Existe uma especie de fusao entre a arquitetura e os corpos, como se pela core 

textura estes elementos se misturassem. A prostituta com a blusa roxa no mesmo 

tom da casa ou a gradagao da pele semelhante a da parede evidenciam este 

aspecto de mescla. 0 critico Frederico Morais 
14 

considera a cor uma parte 

essencial do entendimento deste trabalho, cumprindo uma fungao estrutural na 

linguagem. Neste sentido, a epigrafe do livro e uma citagao de Goethe que diz ser 

a cor a expressao e o sofrimento da luz, urn ponto de vista formal que se 

caracteriza como mais uma marca no trabalho de Miguel Rio Branco. 

13 
Tejada, Roberto. "Sweet Bitter Sweet". Aperture. Nova lorque: n2 153, (68-74), 1998. 

14 Morais, Frederico. "Corpos e casas corrofdos: o Maciel fotografado por Miguel Rio Branco". 0 
Globo. Rio de Janeiro: 21 /1 1/1980. 
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Um outro livro assinala quest6es importantes sobre a cor na obra do autor. 

Nakta e publicado quase onze anos depois de Dulce Sudor Amargo e assume 

caracteristicas cromaticas marcantes. Praticamente s6 existem o preto, o 

vermelho e o acre, nao ha outra colora<;:ao neste trabalho quase monocromatico. 

0 nome 15 carrega o significado da noite e da escuridao, e a dire<;:ao de arte indica 

estes elementos como preto eo vermelho na capa [02.08], fazendo uma analogia c~q ;;: . 

de um retangulo vermelho como urn mesmo registro de corte do enquadramento 

da camera 35mm usada na realiza<;:ao do ensaio. 

03.17 e 03.18. El blanco y e/ rojo, Santiago de Compostela, 1993 e Nakta, 1996. 

03.19 e 03 20. Nakta, 1996. 

Na sequencia inicial do livro, quatro fotografias apresentam caracteristicas 

que sugerem uma semelhan<;:a com este aspecto ao se considerar a exposi<;:ao do 

filme a luz. A valoriza<;:ao das areas de alta luz da cena faz que se perca a 

informa<;:ao das sombras que se tornam pretas na imagem [03.17, 03.18, 03.19 e 

15 
0 poema "Noite Fechada" de Louis Calaferte que inicia o livro, cita a palavra Nakta que significa 

noite, como um elemento de destrui9ao e infortunio. 
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03.20]. Nestes exemplos, o que aparece iluminado, como o teto, as pernas e a 

grade da rua, o cabelo da mulher e as rosas, surge como urn desenho dentro de 

uma tela negra , como se o autor pintasse de vermelho as formas como a luz 

delineia o referente fotografado, criando urn clima dramatico. 

03.21 e 03.22. Nakta, 1996. 

No caso de Nakta, a escolha da cor vermelha ressalta urn aspecto 

sinalizado por Miguel Rio Branco no texto final da publica9ao com a proposta de 

urn livro da carne, de uma analogia entre o homem eo animal, assunto recorrente 

em toda a obra do autor. Algumas imagens de bichos estao presentes e se 

aproximam visualmente pelo tom avermelhado da ilumina9ao do ambiente 
16

. 

Desta forma, a cor original propria do referente e modificada na fotografia. A cena 

interna da casa [03.21], que contem o objeto na parede na forma de urn passaro 

voando, tambem adquire a mesma tonalidade pela luz do Iugar e pode estar 

associada a esta outra imagem que representa uma escultura com a forma de urn 

corpo masculine queimando [03.22]. A cor entra como urn elemento da linguagem 

fotografica que, como em Dulce Sudor Amargo, sugere escolhas da edi9ao do 

livro. 

16 Os ambientes iluminados com luz incandescente adquirem um tom avermelhado ao serem 
fotografados com filmes calibrados para uma luz branca. 
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03.23 e 03.24. Nakta, 1996. 

03.25 e 03.26. Pinturas [s.d.), Catalogo Pete do Tempo, 2000. 

A carne a que o autor se refere no texto final do livro e apresentada na 

forma de cortes de bois, dos corpos de pessoas e bichos, e no sangue que inunda 

o chao de vermelho como uma tinta [03.23 e 03.24] . Esta cor trabalhada por 

Miguel Rio Branco e para o fot6grafo Mario Crave Neto 17
, um drama intense e 

infernal. Em Nakta , e tambem por meio dela que se da a ligac;ao entre os 

elementos fotografados e marcados pela tensao, porum contraste entre o preto e 

17 Cuore specchio della carne. (Neto, Mario Cravo. "Miguel Rio Branco" e Nouhaud, Jean Pierre . 
"Colori dell' animalita") Veneza: Idea Books, 1988. 
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o vermelho que explode na percepc;ao de quem ve. E o que marca a profundidade 

e o simbolismo da vida e morte na serie apresentada.18 Das poucas pinturas do 

autor publicadas em seus catalogos, uma praticamente toda em vermelho com 

alguns tons de amarelo e preto [03.25] sugere que as escolhas cromaticas 

encontram eco tambem na sua produc;ao plastica e serve de referencia para uma 

paleta, independente do suporte. Em outra tela [03.26] o tom se aproxima da pele 

que Miguel Rio Branco fotografa diversas vezes e provoca uma sensac;ao tatil , o 

que, para o critico Lauro Cavalcanti19
, e um convite ao toque. Neste caso, e 

interessante ressaltar que a definic;ao conseguida nas texturas de muitas 

fotografias de Nakta provoca a mesma percepc;ao. 

03.27 e 03.28. Snake black, Cubatao, 1995 e Tatoo dream, Gorotire, 1983. 

0 tom de preto presente nas sombras fechadas aparece tambem nos 

elementos fotografados, como em alguns bichos, na tintura do corpo do indio, no 

asfalto do chao [03.27 e 03.28] e na propria tinta usada por Miguel Rio Branco na 

pintura que apresenta no final do livro [03.33]. Esta cor, ou sua ausencia, e posta 

aqui como uma ligac;ao direta a escuridao presente nas imagens, na direc;ao de 

arte e no proprio titulo Nakta . 

A mesma imagem do cachorro deitado no chao usada em Dulce Sudor 

Amargo, liga-se aqui ao retrato em preto-e-branco colorizado manualmente por 

Miguel Rio Branco em Negativo Sujo. Neste contexte, o rosado da face do homem 

Pag.3~; , 

Pag.J3 : 

I Pag.36 

com a testa franzida liga-se ao couro enrugado do cao na mesma gradac;ao [03.13 ?ag.~9 

18 Billeter, Erika. "AI final, un nuevo comienzo". In: Canto a Ia realidad: fotografia Jatinoamericana 

1860-1993. Barcelona: Lunwerg, 1993. 
19 

Cavalcanti, Lauro. "As cicatrizes da beleza". Bravo! Sao Paulo: n2 40, Ana 4, (43), 01/2001 . 
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e 03.29]. 0 tom que aproxima as texturas, ressalta a rela9ao simb61ica entre os 

dois, mesmo que o elemento fotografado tenha suas semelhan9as. Como neste 

outro caso em que o marrom da terra [03.30 e 03.31], dos pes, das patas e dos 

ossos queimados faz que uma imagem adquira sentido se posicionada ao lado da 

outra. 

03.29. Nakta, 1996. 

03.30 e 03.31 . A fruta , Gorotire, 1983 e Nakta, 1996. 
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03.32 e 03.33. Nakta, 1996. 

Nos exemplos citados anteriormente, esta maneira de desenhar com a luz a 

configurayao das cores e a escolha de elementos que reproduzem o mesmo tom 

na imagem funciona como uma paleta do autor. Mas outra referencia em Nakta 

marca esta no9ao pict6rica da fotografia de Miguel Rio Branco. 0 livro come9a 

com a imagem de uma tela e termina com outra pintura [02.32 e 03.33], 

supostamente feita pelo proprio Miguel Rio Branco, e precedida pelo sangue 

espalhado no chao [03.24] que se mescla, pelo tom, com a tinta igualmente 

esparramada sobre a pintura, urn quadro negro com urn tra9o vermelho. Se a 

natureza da fotografia indica a presen9a de uma marca, urn tra9o, aqui e uma 

fotografia de urn tra9o feito por urn pintor. Urn tra9o como uma marca vermelha na 

escuridao, como as cicatrizes dos corpos fotografados. 

0 livro Silent Book tambem apresenta as rela96es pict6ricas discutidas 

neste capitulo, alem de uma forte explora9ao da luz. Entretanto, a produ9ao 

apresentada nesta publica9ao mantem caracteristicas semelhantes as descritas 

em Nakta e retoma a presen9a do azul e do verde em algumas imagens como as 

de Dulce Sudor Amargo. A cor aparece novamente como urn forte elemento da 

linguagem fotogratica, mas de uma forma mais sutil do ponto de vista da sua 

abrangencia nas imagens. 0 ocre de texturas de paredes e do chao surge como 

base para o vermelho de alguns objetos fotografados pelo autor. 0 rubro funciona 

como uma marca, como se Miguel Rio Branco o utilizasse como uma especie de 

punctum, urn detalhe que atrai o olhar, segundo Roland Barthes20
. 0 sangue, os 

elementos usados no boxe e os tecidos que cobrem alguns personagens sao 

20 Barthes, Roland. A camera clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira , 1984. Pag. 68. 
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alguns exemplos para esta questao [03.34 e 03.35], ou seja, a cor assume ainda 

mais o aspecto de uma pincelada. Como em Nakta, a dire9ao de arte da capa 

evidencia este atributo a medida que os nomes do livro e do autor aparecem em 

rubro sobre uma imagem em tons de marrom [02.13]. 

03.34 e 03.35. Clovis silken, Rio de Janeiro, 1992 e Silent Book, 1997. 

03.36 e 03.37. Silent Book, 1997 e La lionne et le feu, Petr6polis, 1993. 

Mas o vermelho ainda aparece gritante em algumas passagens de Silent 

Book, como na cena do globo da morte e da roda de fogo [03.36 e 03.37]. Nestes 

casos a cor compreende toda a imagem, evidenciando uma presen9a dramatica 
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na relac;ao entre todos os elementos do livro. Outras situac;6es foram fotografadas 

em ambiente com luz incandescente, assumindo urn tom avermelhando que as 

aproxima das anteriores, noc;ao cromatica que acentua21 a fronteira entre a vida e 

a morte. 

0 livro indica as relac;6es entre fotografia e pintura ao dispor elementos 

semelhantes aos apresentados em Nakta como, por exemplo, as telas barrocas 

reproduzidas por Miguel Rio Branco [03.38 e 03.39]. E em outras imagens, o tom 

avermelhado reafirma a paleta do autor: o ceu no fim da tarde e o sangue 

esparramado nova mente [03.40 e 03.41], uma referencia a tinta. A faca pode ser 

uma analogia ao pincel, presente em outra cena disposta ao lado de uma 

almofada de carimbo. A impressao de uma marca, assim, refere-se a propria 

impressao fotografica. 

Silent Book e uma especie de ontologia da obra do autor, com todas as 

suas citac;oes, seus temas, sua forma de fotografar e editar as imagens, mas de 

uma forma mais elaborada. 

03.38 e 03.39. Silent Book, 1997. 

21 
Carvajal, Rina. "Rutas: America Latina" In: Roteiros, roteiros, roteiros, roteiros, roteiros, roteiros, 

roteiros. XXIV Bienal de Sao Paulo. Sao Paulo: A Fundac;ao, 1998. Vol. 2. 
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03.40 e 03.41 . Silent Book, 1997. 

03.42 e 03.43. Silent Book, 1997. 

Urn outro aspecto importante em Silent Book e a presenc;a marcante do 

ocre e do marrom que valorizam as texturas dos objetos [03.42 e 03.43], a terra e 

a pele de homens e de animais [03.44 e 03.45]. Assim, todas estas imagens 

tambem estabelecem entre si uma ligac;ao pelo tom, evidenciando a unidade da 

sequencia do livro. 
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03.44 e 03.45. Silent Book, 1997. 

03.46 e 03.47. Silent Book, 1997. 

Para finalizar as considera96es sobre Silent Book no que diz respeito ao 

uso da cor, e necessaria marcar a presen9a de alguns tons verdes e azuis que 

assumem na edi9ao urn aspecto frio em contraponto com as imagens vermelhas 

mais quentes. Estas cores sao resultado do horario e local em que Miguel Rio 

Branco fotografa, ou seja, no final do dia as sombras sao azuladas no filme 

[03.46]. e a ilumina9ao e esverdeada em alguns ambientes22 [03.47]. Ha 

22 Do ponto de vista tecnico, ao contrario da luz incandescente, algumas fontes de luz como a 
fluorescente, aparecem esverdeadas quando fotografadas com filme calibrado para luz do dia. 
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exemplos, entretanto, em que o azul e o verde tazem parte da cena [03.48 e 

03.49]. Neste caso, diterente do que havia teito em Nakta (o rubro evidenciando a 

carne e, por conseqOencia, tambem a morte) os tons mais trios vistos em Silent 

Book sugerem uma outra leitura para a relac;ao com o fim da vida. Lugares gelidos 

e objetos como seringas e garratas quebradas sao indicios da ideia desta morte, 

retorc;ados pelo clima das cores trias presentes no livro. 

03.48 e 03.49. Silent Book, 1997. 

Em outro trabalho a presenc;a dos tons mais trios tambem e marcante do 

ponto de vista poetico. Em Entre os olhos, o deserto, alem do ocre e do branco 

mais neutros predominantes, o azul surge em alguns objetos e tortemente no ceu, 

na agua e nas reproduc;oes da tela da televisao [03.50 e 03.51]. Aqui o que parece 

mostrar nao e mais aquele ambiente gelido, mas os espac;os vazios e amplos, de 

uma imensidao semelhante aos pianos panoramicos do deserto. Simbolicamente 

uma cena televisiva pode, assim, gerar o mesmo sentimento de abandono da 

paisagem desertica ou do animal que nada sem direc;ao em urn aquaria. 

Mas a instalac;ao Entre OS olhos, 0 deserto e do ponto de vista cromatico, 

uma quebra nos tons vermelhos marcantes. 0 branco aparece nas texturas tanto 

quanto os acres. A trama de objetos, do solo arido, da pele do cavalo aproxima-se 

simbolicamente em uma estrategia semelhante a dos trabalhos anteriores em que 
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03.50. Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

03.51 . Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

03.52. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

A no9ao de desenho tambem aproxima a mao do homem, do espinho e do 

objeto metalico, todos em tons de bege [03.53] . Alem da pele, os elementos 

fotografados sao restos de animais e de objetos, pegadas e marcas de corrosao 

que evidenciam a passagem do tempo recorrente no percurso da obra e que faz 
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tudo ali permanecer suspenso em um cenario armado pela imagem do deserto 

[03.54]. 

03.53. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

03.54. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

Sendo assim, o autor apresenta duas formas de uso da paleta de cores, 

quase monocromatica, com varia96es do ocre e presen9a marcante dos 

vermelhos e contraste do azul em alguns mementos. Primeiro, a aproxima9ao com 

uma plasticidade tratada como uma referenda pict6rica bastante marcada, tanto 

pela escolha das cores quanto principalmente por sugerir no enquadramento a 

existencia de uma pincelada. Segundo, a maneira como o autor escolhe os 

objetos em fun9ao de sua cor como uma estrategia de liga9ao entre eles na 

edi9ao. De qualquer modo, nao se trata de tra9ar analogias entre estas estrategias 

para estabelecer "um catalogo fixo de simbolos de cor", como bern assinala o 

cineasta Sergei Eisenstein23
, mas pensar na fun9ao cromatica dentro de um 

23 Eisenstein, Sergei . 0 sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. Pag. 99. 
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contexte de inteligibilidade emocional e perceptiva. Mesmo com todos estes 

significados das cores pre-estabelecidos tanto nas artes visuais, como no cinema, 

cabe ao produtor da obra decidir qual deles e capaz de evidenciar aquila que 

prop6e. E Miguel Rio Branco parece compreender dentro deste sistema, quais 

cores reforc;am a tematica e estabelecem conex6es entre as imagens. 

A luz 

A luz delineia os objetos a ponto de serem percebidos com volume e 

profundidade na cena. A tecnica fotografica permite inumeras representac;6es do 

contraste e da intensidade da luz, sendo uma das principais variaveis no ato 

fotogratico. No Brasil, esta condic;ao do uso da luz entre os fot6grafos nao 

apresenta uma unidade conceitual. Como e inerente a propria fotografia, a luz e 

uma condic;ao extremamente importante que pode, dependendo da maneira como 

e interpretada pelo fot6grafo, trazer ou nao informac;6es da cena para 0 filme, 

desenhando a forma como os elementos sao visualizados na imagem. 

A obra de Miguel Rio Branco apresenta caracteristicas marcantes com 

relac;ao a maneira como trabalha com o desenho da luz e da sombra. Os 

fot6grafos Mario Cravo Neto e Luiz Braga estabelecem urn dialogo com o autor, 

mantendo elementos singulares nos seus trabalhos, particularmente os realizados 

em filmes coloridos. 

Como na questao da cor, a luz em Miguel Rio Branco indica algumas 

semelhanc;as com o estilo barroco, principalmente os usos do claro-escuro como 

na pintura . Este tipo de luz focalizada
24 

oferece urn ritmo de leitura no espa<_;;o e 

esboc;a linhas que imp6em limites entre a escuridao e a superficie, definindo as 

figuras pelo recobrimento da cor. Estas considerac;6es tern como foco principal a 

forma como o autor molda o desenho da luz no referente, considerando aqui o 

trabalho apresentado nos seus livros, desde o momenta em que comec;a a 

trabalhar com a cor em Dulce Sudor Amargo, passando pelo desenvolvimento de 

Nakta e o reconhecimento das quest6es do claro-escuro em Silent Book, ate 

chegar as texturas de Entre OS olhos, 0 deserto. 

24 Arnheim, Rudolf. Arte e Percepr;ao Visual. Sao Paulo: Pioneira , 2002. Pag. 313. 
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03.55 e 03.56. Dulce Sudor Amargo, 1985 e Festejo de lemanja, 1984. 

03.57 e 03.58. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

No livro Dulce Sudor Amargo, muito das qualidades cromaticas 

conseguidas nas fotografias de Salvador dependem da forma como trabalha com 

a leitura da luz pelo filme, muitas vezes realizando a escolha da exposi<(ao para as 

altas luzes e com isso saturando as cores. A colora<(ao carregada do ceu aparece 

quando se fotografa no final do dia, o que funciona como uma moldura para as 

pessoas e os objetos presentes na contraluz. Em alguns mementos, a luz e a cor 

desenham o contorno dos homens com o mar, o ceu ou a parede azul ao fundo 

[03.55, 03.56, 03.57 e 03.58], cenas que sugerem sensualidade por meio do corpo 

quase nu como forma. 

Miguel Rio Branco realiza em 1984 a montagem de um painel intitulado 

Blue Tango [03.59] contendo a sequencia de vinte fotos de meninos jogando 

capoeira na contraluz, a mesma do livre. Do ponte de vista formal, a luz e a cor 

delineiam o contorno dos corpos e dao a ideia do movimento da dan9a neste 

mural, bern como da silhueta das crian9as no outre painel intitulado Chupeta 
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[03.60]. Nestas duas series que sugerem o ritmo narrative das imagens, esta clara 

a percep9ao do autor do desenho da luz na fotografia. 

03.59. Blue Tango (200x300cm), 1984. Catalogo Mostra do Redescobrimento, 2000. 

03.60 Chupeta (150x240cm), 1984. Catalogo Mostra do Redescobrimento, 2000. 

Ainda com rela9ao a Dulce Sudor Amargo, algumas situa96es de luz 

rasante demarcam aqui o desenho das pessoas e da casa sem que 

necessariamente seus referentes estejam presentes na cena fotografada. Eles sao 
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projetados como sombra no caso destas imagens [03.61 e 03.07]. Trazem 

tambem uma noc;ao de volume dos objetos constituindo uma escolha formal de 

como esta luz pode representar os elementos na imagem. lsto e observado nas 

roupas na areia e no torc;o do casal [03.62 e 03.04]. 

03.61 e 03.62. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Nas imagens de Salvador e necessaria olhar com cuidado para o recorte 

das prostitutas do Maciel. Como o autor fotografa durante o dia, as cenas sao 

tomadas com luz natural. Por se tratar de um espac;o interne, as janelas indicam a 

direc;ao das luzes. Esta luz lateral valoriza o volume e a textura da pele, de 

paredes e superficies. Aqui o autor comec;a a trabalhar com uma noc;;ao de claro

escuro, na qual as sombras se fecham e o caminho da luz e perceptive!. E 

possivel visualizar estas caracteristicas na forma do corpo das mulheres no chao 

que, por serem do mesmo tom, separam-se um do outro pelo volume que a luz 

proporciona. Quando o enquadramento se aproxima, as texturas da pele e das 

cicatrizes tambem sao valorizadas, bern como a parede cor-de-rosa que tern suas 
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marcas evidenciadas pelo uso do mesmo recurso [03.63 e 03.64]. Png 4B 

Todos estes aspectos de luz sao aprimorados por Miguel Rio Branco no 

decorrer da sua trajet6ria na fotografia, consolidando-se como parte da sua 

poetica. Em Nakta, a luz e a cor sao a principal caracteristica constitutiva da noc;ao 

tematica que o autor prop6e em torno do corpo e da carne. 
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03.63. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

03 .64. Dulce Sudor Amargo, 1985. 
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03.65. Nakta, 1996. 

Nas imagens iniciais do livro este desenho da luz evidencia o recorte 

cromatico do amarelo e do vermelho, conforme assinalado anteriormente, 

fechando as informac;oes das sombras que, por serem negras, reforc;am a forma 

dos objetos [03.17, 03.18, 03.19 e 03.20]. A escuridao das fotografias ratifica a 

edic;ao e, com isso, a relac;ao entre as imagens como na cena do objeto preso a 

janela que lembra o formato de urn bicho [03.65] e se liga pela forma as mulheres 

deitadas no chao [03.63], a mesma cena de Dulce Sudor Amargo. Neste sentido, o 

proprio titulo Nakta, que significa noite, indica urn caminho para a leitura da 

escuridao presente em quase todas as imagens. Se nao esta posto assim como 

sombra, o preto aparece nos elementos fotografados e na propria tinta usada pelo 
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autor na pintura final [03.33], reforc;ando, como no caso da cor, suas referencias l'c~o 36 

pictoricas. 

Em algumas cenas a luz nao e o elemento principal e pelo fato de ser mais 

difusa ou direta [03.30] nao valoriza tanto as texturas se comparada a situac;oes ag 3:. 

em que os detalhes e a propria trama da superficie ficam mais evidentes. E o caso 
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do pelo do animal [03.66], das cicatrizes e das mulheres do Maciel de Dulce Sudor 

Amargo, presentes neste outro livro tambem [03.63 e 03.67]. Neste aspecto, Nakta 

indica algumas primeiras escolhas de Miguel Rio Branco no que diz respeito ao 

tratamento da luz, e que sao amadurecidas posteriormente em Silent Book. 

Nas imagens realizadas no interior da academia de boxe usadas na 

instala<;ao Out of Nowhere e no livro Silent Book, Miguel Rio Branco fecha mais 

ainda as sombras escuras, o preto e tido como um elemento formal ate mesmo 

pela densidade alta com que trata as fotografias deste conjunto. Em uma 

referencia direta a escuridao em seu sentido simb61ico, trata aqui de um lado 

obscure do homem na rela<_;;ao com a vida e a morte, par meio de um sih§ncio que 

se insinua no proprio nome Silent Book. 

03.66. Nakta, 1996. 
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03.67. Scarone, 1979. 

A cena inicial do livro sugere uma entrada nesta escuridao com a porta 

quase inteiramente sombreada [03.68]. Esta representac;ao de espac;os e buracos Pag 52 

completamente negros [03.69, 03.70 e 03.71] aparece em outros momentos do Pag s2 

livro. E conseguido na fotografia pela subexposic;ao ou pela exposic;ao do filme 

estar voltada para as regioes mais claras da cena, estrategia que vem sendo 

reforc;ada desde Dulce Sudor Amargo e que aqui e enfatizada. Estes buracos 

negros sugerem um espac;o profundo e silencioso neste emaranhado de imagens 

densas tanto na sua constitui<;ao, quanto nos aspectos simb61icos que possam 

indicar. No caso das pessoas fotografadas, quando nao ha o corte no torso ou o 

uso do efeito borrado conseguido por velocidades lentas do obturador, aparecem 

na sombra que esconde identidades como uma metafora por meio de orificios 

negros [03.35 e 03.47]. 
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03.68 e 03.69. Silent Book, 1997. 

03.70 e 03.71 . Silent Book, 1997 e Buraco na parede, 1993. 

03.72 e 03.73. Sao Sebastiao, 1994 e Silent Book, 1997. 
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No unico retrato em que e possivel visualizar a fei<;ao do boxeador [03.72]. 

a luminosidade da cena desenha com sombra e luz o olhar voltado para cima e a 

boca entreaberta, urn claro-escuro semelhante ao usado em muitos retratos do 

estilo barroco. A luz valoriza o corpo [03.73] ao dar volume ao peito e as costas, 

bern como a textura da pele, do suor e das cicatrizes. Neste caso, refor<;a urn 

aspecto escultural que estes corpos podem assumir por meio da forma, do volume 

e do tato. Esta caracteristica se repete com alguns objetos e, como em todo o 

conjunto, possibilita na edi<;ao a liga<;ao entre as imagens. 

03.74 e 03.75. Silent Book, 1997. 

Com rela<;ao a densidade de algumas imagens, nao se trata propriamente 

de uma caracteristica da luz da cena, mas da sua exposi<;ao no filme ser inferior a 
solicitada naquela situa<;ao, ou seja, uma subexposi<;ao. Em algumas passagens 

este recurso e utilizado para enfatizar o clima carregado de todo o livro [03.74]. em 

diversas delas somente uma leitura mais atenta permite visualizar as imagens 

escondidas nos espa<;os de profunda escuridao, que passam despercebidas se 

nao vistas com a devida aten<;ao [03. 75]. 

Ainda dentro de Silent Book, a contraluz e uma estrategia para delinear a 

forma dos objetos. A dupla [03.76 e 03.77] apresentada em conjunto no livro a 

evidencia na composi<;ao di~gonal do desenho da luz, extrapolando a cita<;ao 

direta que se pode fazer ao referente e aproximando as imagens. 
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03.76 e 03.77. Silent Book, 1997. 

03.78. Entre os olhos, o deserto. 1997. 

03. 79. L'abre elegant. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

Assim como o uso da cor. as caracteristicas da luz se transformam um 

pouco quando Miguel Rio Branco realiza a montagem de Entre os o/hos, o 
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deserto. Na maioria das cenas a luz natural ainda e presente como nas 

panoramicas do deserto e nos detalhes dos objetos encontrados nesta paisagem 

e em outros lugares fotografados [03. 78 e 03. 79]. Mas a representa«yao desta luz 

sai das referencias diretas ao claro-escuro, e as sombras nao sao propriamente os 

principais elementos das imagens. 

A luz e mais suave nesta montagem, refor9ando as escalas cromaticas do 

branco e do ocre, presentes em praticamente todo o livro [03.54]. Elas mostram a 

not;ao simbolica de amplitude que a propria ideia do deserto traz para este 

conjunto. 

Em alguns dos retratos de olhos nas cenas de televisao e nas cenas de 

aquario, as fotografias sao mais escuras. Nao significa que nao haja passagens 

mais densas, mas se comparado a Silent Book, Entre os o/hos, o deserto e muito 

mais leve. Diferente dos trabalhos anteriores, ha sempre a present;a do branco 

nos objetos ou na propria luminosidade do ambiente. Esta claridade funciona aqui 

como urn eixo de liga«yao entre as imagens e sugere nao mais o que pode estar 

escondido na escuridao, mas uma especie de vazio nesta luz que ofusca. 

Tanto a representa«yao da luz quanto a cor sao marcadas, na obra de 

Miguel Rio Branco, pela no«yao pictorica, como assinalado anteriormente. 

Entretanto mostra-se extremamente elaborada pelo autor como peculiar a 

linguagem fotogratica, ou seja , como uma estrategia simbolica para usar ou nao 

as sombras, para o modo como faz a luz trabalhar as cores no filme e o desenho 

dos objetos na imagem. 

Representa~ao do espa~o 

Uma das quest6es a se considerar em uma produ«yao fotogratica e a forma 

como o autor trabalha a representa«yao do espa9o, ou seja, como constroi na 

fotografia, uma imagem bidimensional, a no«yao da disposi«yao e do volume do 

espa9o tridimensional. Segundo Jacques Aumont25
, o espa«yo imaginario 

percebido em tres dimens6es na imagem filmica e chamado de campo, e e o 

resultado de urn enquadramento, de urn corte vislvel por urn olhar, de uma 

25 
Aumont, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1995. Pag. 219. 
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escolha simb61ica . 0 campo e representado sobre uma superficie plana em que o 

espa<;o profunda pode ser modificado em fun<;ao da profundidade de campo da 

objetiva26
. 

Na obra de Miguel Rio Branco duas caracteristicas relacionadas a 

representa<;ao do espa<;o sao analisadas neste momenta. A primeira, e mais 

simples, diz respeito ao formate deste campo que se altera ao Iongo da trajet6ria 

do autor. A segunda, sao os aspectos simb61icos envolvidos no proprio 

enquadramento. 

0 campo representado na fotografia de Miguel Rio Branco sofre uma 

altera<;ao ao Iongo da sua trajet6ria no que diz respeito ao formate do 

equipamento. Quando come<;a a fotografar no inicio da decada de 1970 utiliza 

uma camera 35mm. Durante vinte anos realiza seus trabalhos com este 

equipamento ate mudar para uma camera de media formate. Esta troca implica , 

naquele momenta, duas consequencias principais. A primeira, diz respeito ao fato 

da propriedade reprodutiva do material fotogratico de uma camera de media 

formate ser maior do que a de urn equipamento 35mm, e por conseguir, em 

fun<;ao disso, realizar grandes amplia<;6es com nitidez e defini<;ao ja que a base do 

filme e maio~ 7 . A partir deste periodo de mudan<;a, Miguel Rio Branco passa a 

expor suas fotografias em paineis de pelo menos urn metro e com isso as texturas 

e os detalhes que se tornam marcantes no decorrer do seu trabalho, ganham valor 

visual na reprodU<;:ao ampliada. Este fato pode ser percebido na serie da academia 

Santa Rosa em que as paredes descascadas e os detalhes dos equipamentos 

utilizados pelos boxeadores sao ressaltados, bem como os muros desgastados 

[03.48 e 03.49] e marcados com inscri<;6es que remetem a passagem do tempo, 

tematica constante na obra do autor. 

A outra consequencia desta mudan<;a do formato do equipamento 

relaciona-se com o fato de que as fotografias realizadas com uma camera 35mm 

fornecem uma imagem retangular e aquelas tiradas com o medio formato sao 

26 A profundidade de campo e determinada pela abertura do diafragma da objetiva. Quanta mais 
aberto o diafragma, menor a profundidade de campo representada. 
27 0 recorte em uma camera 35mm e 24 x 36 mm e em uma camera de media formato, no modelo 
Rolleiflex utilizado par Rio Branco, e 6 X 6 em. 
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quadradas. No trabalho de Miguel Rio Branco esta caracteristica aparece 

diretamente relacionada ao primeiro periodo em que utiliza o retangulo quando a 

op9ao era praticamente por composi96es horizontais. Na serie Negativo Sujo e no 

livro Dulce Sudor Amargo, ambos com quase oitenta fotografias, somente vinte 

sao verticais no caso do primeiro exemplo e tres imagens no segundo. Em Nakta, 

livro publicado ap6s Dulce Sudor Amargo e ultimo trabalho neste formato 35mm, 

todas as fotografias sao compostas na horizontal, e sugerem que esta escolha 

apresenta uma rela9ao direta com a edi9ao que vai sendo composta por duplas ou 

trios, e que funcionam melhor se estiverem no mesmo formato. 

Quanto aos aspectos simb61icos envolvidos no enquadramento, ressalta-se 

aqui a forma como o autor recorta e organiza o ambiente fotografado em fun~tao 

do seu ponto de vista. A partir deste fragmento pode-se refletir sobre o Iugar de 

onde este campo foi retirado28
. 

E possivel perceber um movimento do autor quanto ao enquadramento nos 

diferentes trabalhos que sao analisados nesta disserta9ao. lnicialmente, utiliza 

pianos mais abertos quando e possivel identificar onde foram realizadas as 

imagens. Aos poucos se aproxima do universo que escolhe para fotografar e 

paulatinamente vai abandonando esta forma mais descritiva que funciona no inicio 

muitas vezes para contextualizar o tema. Passa a apresentar uma serie de 

trabalhos cujos campos se fecham na forma, na textura e no detalhe e, mesmo 

quando se mostram mais amplos, sao limitados a urn espa9o visual que valoriza 

estas caracteristicas. lsto passa a ser uma marca do fotogratico que funciona 

atrelada a uma no9ao simb61ica do espa9o fotografado, ou seja, implica situar um 

Iugar imaginario para a obra. 

lsto pode ser apreendido na serie Negativo Sujo que mostra o local onde se 

encontram as minas de garimpo, as casas da vita de sertanejos e os homens 

trabalhando na explorayao das pedras [03.80 e 03.81]. Todas situam o leitor em 

uma geografia pontuada por uma paisagem e urn contexto socioecon6mico dos 

personagens que aparecem como crian9as, trabalhadores, prostitutas e jogadores 

[03.82 e 03.83]. 

28 
Aument, op. cit., pag. 220. 
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03.80. Negativo Sujo, 1978. 

03.81 . Negativo Sujo, 1978. 
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03.82 e 03.83. Negativo Sujo, 1978. 

Em Dulce Sudor Amargo existe uma serie de fotografias nas quais 

novamente um olhar mais amplo e o enquadramento mais aberto compoem junto 

com as outras imagens um tipo de cidade com suas cores, seus moradores e 

habitos29
. No infcio e no final do livro, Miguel Rio Branco mostra Salvador, o 

mercado, o mar, as ruas e pessoas que ali circulam [03.84 e 03.85]. E uma 

especie de panorama do espa<;o, um movimento que se abre e se fecha para 

inserir o ensaio especialmente desenvolvido sobre as prostitutas do Maciel [03.86 

e 03.87]. Ali sim, cerca as mulheres, as marcas que trazem no corpo, o Iugar onde 

vivem, enfatizando no corte espacial a dimensao daquele Iugar no conjunto das 

imagens publicadas. 

29 Neste sentido, a epigrafe do livro indica tambem o Iugar em que as imagens estao postas: 
Salvador de Bahia; Sudores dulces y amargos; A veces lo Dulce no lo es tanto; Quiza lo amargo 
tampoco lo sea siempre. 
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03.84 e 03.85. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

03.86 e 03.87. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

03.88 e 03.89. Nakta, 1996. 

Nos dois exemplos e precise pensar na func;ao de urn campo aberto que 

contextualiza o conjunto, ou seja, imagens que situam a geografia do Iugar onde 

se desenvolve o assunto. Este recurso aparece explicitamente nos primeiros 

trabalhos de Miguel Rio Branco, quando ainda realiza ensaios para revistas e 

agencias de fotografia documental. Aos poucos deixa esta caracteristica e assume 

urn aspecto mais subjetivo com relac;ao a uma referencia direta no que diz respeito 
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a identificar;ao dos locais fotografados. Passa a utilizar imagens de diferentes 

ambientes e contextos para tratar a tematica que prop6e. 

As fotografias apresentadas no livre Nakta sao fechadas em torno do 

referente, ou seja, o corpo, o animal, os objetos que representam urn destes dois 

assuntos [03.88 e 03.89]. 0 olhar rna is dirigido passa a mostrar detalhes de cenas Pag 60 

que interessam para compor uma tematica mais subjetiva. Nao ha horizonte, o 

campo e limitado e contem apenas o elemento de que se propoe falar o autor. 

Este aspecto do enquadramento passa a fazer parte dos trabalhos montados por 

Miguel Rio Branco a partir das instala96es Coragao espelho da carne e Pequenas 

reflexoes sabre uma certa bestialidade que subsidiaram as imagens de Nakta, 

mas segue como caracteristica do fotografico na instalar;ao Out of Nowhere e no 

livre Silent Book [03.90 e 03.91]. 

03.90 e 03.91 . Out of Nowhere, 1994 e Silent Book, 1997. 

Em todos estes cases o campo delimitado pelo objeto propoe a leitura 

direta dos seus pares dispostos lado a lado. Este recurso oferece a ilusao do 

tamanho que os objetos assumem na imagem. Para Sergei Eisenstein30
, esta 

maneira de descri9ao nao proporcional das coisas e comum ao ser humane desde 

a infancia. 0 cinema, no caso da leitura proposta, nao deve necessariamente 

seguir uma 16gica ortodoxa em que os elementos apare9am na sua forma 

30 Eisenstein, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. Pag. 40. 
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absoluta. Neste sentido, para esta representac;:ao, Miguel Rio Branco trabalha 

muitas vezes com a desproporc;:ao do referente, ou seja, urn peixe no aquaria 

aparece do mesmo tamanho da mulher que se apresenta em uma casa de shows 

[03.92 e 03.93] e os garimpeiros assumem o mesmo volume das pedras pelo 

angulo de tomada da toto [03.94 e 03.95]. exemplos situados em Nakta. Uma 

outra serie presente na exposic;:ao Pele do Tempo [03.96) tambem indica esta 

mesma caracteristica formal, ao colocar o corpo da mulher proporcional ao 

tamanho da cobra; novamente urn criteria de edic;:ao. 

03.92 e 03.93. Strip tease forain, Paris, 1985 e Nakta, 1996. 

03.94 e 03.95. Nakta, 1996. 

03.96. Maos e Pernas, Snake, Snake Girl e Swimming Snake, 90'. 
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Em Silent Book esta noc;ao do enquadramento rebate nos conceitos 

fotograficos. lsto e visualmente percebido nas diversas texturas fotografadas. As 

imagens do chao e de paredes manchados apresentadas em diversos momentos 

do livro representam as marcas do tempo, exploradas pelo autor junto com os 

corpos de homens e mulheres postos em um ambiente degradado. Entretanto, 

nao estao descritas informac;oes sobre o tempo-espac;o das tomadas. E a trama 

que reforc;a a ligac;ao simb61ica entre elas na visualidade de cada elemento 

isolado. Em uma critic a publicada na revista espanhola Lapiz31
, este tratamento 

que Miguel Rio Branco utiliza em suas imagens, a cor, a luz, a nitidez das texturas 

dos objetos e principalmente 0 enquadramento fotografico, e 0 que possibilita, por 

meio da fragmentac;ao e da aproximac;ao, abstrair a coisa em si. 

Oiferente do que apresenta em Negativo Sujo e Dulce Sudor Amargo, em 

Nakta e Silent Book nao ha indicios de onde se situam os objetos e personagens. 

Eles se localizam em um Iugar imaginario. E a edic;ao que contribui para o tipo de 

visao que se quer na totalidade da obra . Quanto a isso, na instalac;ao Entre os 

olhos, o deserto Miguel Rio Branco retoma os pianos abertos nas imagens do 

deserto [03.78], mas neste caso nao funcionam como no inicio, para situar o local, 

e sim para trazer ao conjunto a simbologia do espac;o vazio e solitario, Iugar que 

as pessoas ou os seus olhos ocupam. 

Ainda dentro da representac;ao do espac;o e dos aspectos simb61icos 

envolvidos no enquadramento surge a noc;ao do fora-de-campo. Quando trata da 

ideia de campo, Jacques Aumone2 afirma que, a sensac;ao de realidade gerada 

por uma imagem filmica leva o espectador a crer na realidade do campo como um 

espac;o profunda que, por ser ligado ao real, nao para nas bordas, estende-se 

para o fora-de-campo. Esta discussao, embora tenha suas origens no cinema, 

pode ser estendida para a fotografia ao se pensar em um prolongamento 

imaginario do quadro para alem das margens. 

31 
Olivares, Rosa. "Miguel Rio Branco". Lapiz. Madrid: n2 148, (79), 12/1997. 

32 Aumont, ibidem. 
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Para a obra de Miguel Rio Branco, urn aspecto deste fora-de-campo que se 

pode considerar e o que Philippe Dubois relaciona aos componentes do cenario, 

ou seja: 

"Portas ou janelas, mais ou menos entreabertas; fundos, ou 
fundos duplos, de cena; espelhos, quadros; recortes de todos os 
tipos; em suma tudo o que pode indicar ou introduzir dentro do 
espa9o homogeneo e fechado do campo fragmentos de outros 
espa9os, em principio contiguos e mais ou menos exteriores ao 
espa9o principal". 33 

Estes elementos encontram-se presentes em varios momentos, mas dois 

em especial trazem algumas rela96es simb61icas significativas, nos livros Dulce 

Sudor Amargo e Silent Book. 

03.97. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

33 Dubois, Philippe. 0 ato fotografico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1998. Pag. 187. 
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A imagem que mostra a moldura de uma janela com posteres de artistas 

pregados no interior da casa [03.97] marca uma passagem na edi9ao do livro. Os 

cartazes [03.87] na parede destas duas fotografias funcionam como urn fora-de

campo simb61ico, urn elemento que leva para o exterior do ambiente representado. 

lndicam para o imaginario daquelas mulheres o Iugar que gostariam de ocupar. De 

uma outra forma, o fora-de-campo remete aquela cidade do inicio da serie, com a 

luz clara do dia que surge atraves da porta da sacada [03.98], insinuando 

novamente o que esta Ia fora. A ideia das cenas anteriores da cidade com seus 

pianos abertos e agora fechada, sugere urn olhar para dentro. A entrada da 

sequencia realizada na regiao de prostitui9ao do Maciel e uma visao intimista dos 

prostfbulos e das pessoas que freqOentam aqueles lugares. 

03.98 Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Em Out of Nowhere e Silent Book, Miguel Rio Branco trabalha com uma 

outra no9ao de fora-de-campo por meio de espelhos presentes na academia de 

65 



boxe [03.99]. Nesta modalidade, ainda segundo Philippe Dubois34
, a ideia nao e 

suprimir um espago do campo, mas adicionar um outro espago figurative dentro da 

reflexao. Assim, o espelho pode tanto refletir algo criando uma especie de 

mosaico do espago e do corpo que se duplica na imagem, como sugerir uma outra 

cena deslocada, como o homem de costas que se contrapoe ao saco usado nos 

treinos e a urn a escada [03.1 00] no canto superior esquerdo da composigao, 

saindo da parede como uma outra figura. 

03.99 e 03.100. Silent Book, 1997 e Out of Nowhere, 1994. 

Para encerrar a nogao da representagao do espago na obra de Miguel Rio 

Branco pode-se pensar que, no recorte feito para analise, ocorre um movimento 

de aproximagao entre o referente, na busca por sua representagao simb61ica, e o 

assunto tratado pelo autor. Nos primeiros trabalhos datados de uma visao mais 

ampla, os aspectos subjetivos nem sempre se tornam tao claros como quando 

cerca o campo e passa a trabalhar com urn enquadramento fechado nos 

elementos que, juntos, estabelecem conexoes. A representagao do espago e em 

conjunto com a cor e a luz, urn dos aspectos do fotografico que reforgam a 

construgao das ligag6es entre fotografias trabalhadas nos livros e nas instalagoes 

na forma de imagens-poema. 

34 
Ibidem, pag. 198. 
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0 fotografico na obra de Miguel Rio Branco aponta estas caracteristicas 

analisadas que sao marcantes em toda a obra . Os aspectos considerados aqui se 

constituem como um mapeamento desta forma de construr;ao na fotografia que 

fornecem subsidies para a compreensao dos assuntos abordados e da forma 

como o autor trabalha a edir;ao das imagens. Para Ligia Canongia35
, Miguel Rio 

Branco compreende tanto o sistema dos meios fotograficos, como os pict6ricos, 

de forma a sugerir a abstrar;ao e se desvincular da realidade imediata do 

referente. E e certamente desta maneira que constr6i parte de sua poetica, 

uti lizando a fotografia como meio expressive na composir;ao de sua tematica e na 

articular;ao das dobras de suas imagens-poema. 

35 Canongia, Ligia. "0 tumulto do corpo em ar;:ao· . 0 G/obo. Rio de Janeiro: 28/05/1989. 
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04. SOBRE A TEMATICA: A FOTOGRAFIA EM SUA PERSPECTIVA SIMBOLICA 
' 

"Par mais que se diga o que se ve, o que se ve nao se aloja jamais no que 
se diz, e par mais que se fa<;:a ver o que se esta dizendo par imagens, 
metaforas, compara<;:6es, o Iugar onde estas resplandecem nao e aquele 
que os olhos descortinam, mas aquele que as sucess6es da sintaxe 
definem". Michel Foucaule 

A fotografia possibilita, pelos aspectos da sua natureza enquanto 

representagao, ser considerada como um vestigio onde o sentido dos seus 

elementos como significantes podem sobrepor a leitura imediata do referente. 

Neste sentido, analisa-la em seus aspectos semanticos e um dos caminhos 

possiveis para refleti r sobre a tematica desenvolvida por um autor que trabalha a 

imagem fotografica como meio expressive. 

E interessante assinalar, em fungao disso, a proposigao do historiador Boris 

Kossoy quando trata da representagao de um assunto em imagem fotografica: 

"A fotografia implica uma transposigao de realidades: e a 
transposigao da realidade visual do 'assunto selecionado', no 
contexte da vida, para a realidade da representagao (imagem 
fotog rafica )". 2 

Neste sentido, Miguel Rio Branco marca sua produgao pela forma como 

constr6i a tematica por meio da conexao entre as imagens e seus 

desdobramentos nas imagens-poema, bem como pelos aspectos do fotografico , 

analisados no capitulo anterior. Para o critico Paulo Herkenhoff, o autor 

estabelece estas ligag6es para sair da referencia direta a que estas fotografias 

podem remeter: 

"Rio Branco tem reunido algumas fotografias em tripticos e 
polipticos, nos quais o tema se constr6i por fragmentos do real , por 
multiplos niveis de analogia ou por pequenas operag6es. ( ... ) 
Pequenos signos, sinais, marcas, grafites, cicatrizes . tatuagens, 
suores. ( ... ) A hist6ria do corpo e do monumento se tornam o 
processo necessaria a constituigao da imagem. 0 real referente nao 

1 Foucault, Michel. As pafavras e as coisas. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. Pag.12. 
2 Kossoy, Boris. Reafidades e Fic<;oes na Tram a Fotografica. Cotia: Atelie Editorial, 1999. Pag. 37. 
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encontra Iugar fixo, nem hora, porque o artista esta 
permanentemente volvendo a superficie fotogratica, a concretude da 
copia".3 

A tematica de Miguel Rio Branco nao aparece literalmente descrita na 

apresentac;ao de sua obra, surge como urn emaranhado que evoca urn sentido a 

cada no que se desfaz. As relac;6es entre diferentes situac;6es fotografadas, como 

corpos e objetos postos lado a lado, oferecem uma leitura aberta que foge de uma 

definic;ao deste ou daquele Iugar. Nesta direc;ao, a instalac;ao Out of Nowhere 

sugere no proprio nome que este local nao tern limites definidos, o que para Ligia 

Canongia, e o proprio problema na obra do autor. Para ela , o tema, neste caso, 

apresenta urn carater residual, diluido no processo de transferencia do fato a 

imagem, da realidade a ficc;ao: 

"As imagens do artista pertencem a esfera do enigma e do 
drama por extrapolarem a definic;ao de urn campo factual precise e 
transforma-lo em outro universe, sensivel, redimensionado por sua 
poetica subversiva. ( ... ) 0 tema nao e 'coisa', mas conceito; nao se 
restringe a objetos , pessoas, cenas ou acontecimentos, a elementos 
fisicos e concretes do real observado".

4 

E como se as imagens captadas de uma determinada realidade 

escapassem deste contexte e assumissem uma outra realidade, agora de carater 

ficcional , criada em func;ao da ligac;ao estabelecida entre todo o universe imagetico 

do autor. Cria-se por meio destas conex6es, uma especie de fronteira entre os 

diversos elementos apresentados por Miguel Rio Branco como, por exemplo, a 

relac;ao do homem com o espac;o que habita, com o animal, com as marcas do 

tempo, com a vida e a morte. Aquila que alguns criticos sugerem ser o 

3 Herkenhoff, Paulo. "A espessura da luz: fotografia brasileira contemporimea". In: A espessura da 
/uz: fotografia brasileira contemporanea. Sao Pau lo: Camara Brasileira do Livre (Brasil: Confluencia 

de Culturas - 46a Feira do Livre de Frankfurt) , 1994. 
4 Canongia , Ligia. "Sobre a core a luz". In: Rio Branco, Miguel. Out of Nowhere. Rio de Janeiro: 

Museu de Arte Moderna, 1996. 
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apontamento de um homem e a sua presen9a tragica, seu estado de animo 

flutuante, exuberante e bestial.
5 

Em 1997, a Cole9ao Pirelli de Fotografias do Museu de Arte de Sao Paulo 

faz uma homenagem especial a Miguel Rio Branco adquirindo onze imagens de 

sua obra por considera-la original e com densidade poetica. No catalogo da 

mostra, o curador Rubens Fernandes Junior tra<;a a seguinte considera<;ao sobre 

o autor: 

"0 tema desenvolvido e sempre estranho e incomodo. Imagine 
ser as referencias visuais mais realistas e perturbadoras da fotografia 
brasileira contemporanea , pois as imagens e a atmosfera de seu 
trabalho como urn todo denotam um clima barroco, baseado no 
excesso de informa<;ao, nos caminhos labirinticos, na experiencia 
como tempo, no carater fantasmag6rico da paisagem inutil".6 

Neste sentido, se, como afirma Susan Sontag7
, a fotografia valoriza urn 

tema pelo proprio ato de tomada atraves da camera, na obra de Miguel Rio Branco 

parece que a quase tudo pede se atribuir um valor de significa<;ao para que se 

tome um dos elementos de um conjunto cujo conteudo nao se limita a ser lido 

linearmente. Em principia, as imagens sao pastas aleatoriamente, mas e justo 

nesta condi<;ao que as liga<;6es entre elas se tornam possiveis, formando uma 

especie de quebra-cabe<;a de problemas que se repetem e ao mesmo tempo 

sofrem modifica<;6es nas diferentes montagens. 

0 tempo e a tonica na obra de Miguel Rio Branco. Ele o reconhece em 

marcas estampadas nos corpos e em lugares onde e passive! reconhecer esta 

passagem. Para falar deste aspecto o autor nao fotografa pessoas idosas, mas 

homens e mulheres que tern suas peles marcadas por cicatrizes ou tatuagens, 

formando uma textura que se associa aos objetos e as superficies, estes sim 

corroidos. 

5 
Watriss, Wendy & Zamora, Lois Parkinson. Image and Memory: photography from Latin America 

1866-1994. Austin: University of Texas Press, 1998. Pag. 74. 
6 

Cole9ao Pirelli 7. (Fernandes Junior, Rubens. "A Cole9ao Pirelli I MASP de Fotografia"). Sao 
Paulo: Museu de Arte de Sao Paulo, 1997. 
7 Sontag, Susan. Ensaios sobre fotografia. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2004 Pag. 41 . 
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0 livro Dulce Sudor Amargo apresenta algumas destas rela96es, 

principalmente no recorte das prostitutas do Maciel. Suas cicatrizes funcionam 

como uma especie de recorda9ao, e nas constru96es do proprio local ha 

evid€mcias do efeito cruel de um tempo passado. Na edi9ao em que mostra 

Salvador, esta mudan9a pode ser percebida no contraste da cidade do infcio e do 

final do livre, como por exemplo na cena da Cortina Amarela [04.01] e da Ladeira 

do Mijo [04.02]. Em ambas, a composi9ao fotogratica e praticamente a mesma, 

uma coluna e uma cortina que separam o quadro ao meio. 0 acortinado de flores 

iluminado por uma luz de tom quente deixa mostrar a leveza do mar ao fundo, em 

contraposi9ao a parede de azulejo fria e suja que separa e ao mesmo tempo une 

um Iugar deteriorado, que sofreu pelo desgaste do tempo e do descaso. 

··. ~ 

\ . 

04.01 e 04.02. Cortina Amare/a e Ladeira do Mijo, Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Na instala9ao Out of Nowhere, alem da presen9a das marcas no corpo, os 

espelhos corrofdos representam tambem um tempo passado. Quando realiza a 

montagem das imagens desta instala9ao no formate do livro Silent Book, Miguel 

Rio Branco acrescenta outras que refor9am esta no9ao. A publica9ao e repleta de 

sinais da a9ao do homem ou do tempo: coisas e superficies carcomidas, um 

rel6gio quebrada [05.22] e marcas que lembram cicatrizes [04.03]. 

Em outra instala9ao, Entre os olhos, o deserto, Miguel Rio Branco continua 

trabalhando com a ideia do tempo. Estabelece rela96es nas pe9as marcadas, par 

vezes abandonadas no deserto; e nos pr6prios objetos presentes na sala escura. 

Em um dos trfpticos isso aparece, formalmente, na textura da tinta descascada do 

teto e, simbolicamente, na forma da espiral que remete a uma no9ao de tempo 
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[04.04]. Outro elemento que surge nesta montagem e a pegada que, por si 

mesma, ja traz a referencia do vestfgio. Esta alusao e refon;:ada pela liga9ao 

destas peg ad as a carca<;a de urn animal e a textura ferruginosa do carro [03.54], Pag 
4

3 

aspectos formais presentes nas tres imagens. 

04.03. Xota tumbs, 1993. 

04.04. Jazz, Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

0 tempo e para Miguel Rio Branco o elemento que evidencia a destrui<;ao 

de objetos e pessoas. Em uma exposi<;ao coletiva sobre a cidade de Brasilia, o 
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autor trabalha com imagens semelhantes a estas, problematizando um espa<;o 

fisicamente deteriorado. Para Evandro Salles, um dos curadores da mostra, o 

autor usa o tempo para falar de uma especie de decomposi<;ao: 

"Miguel Rio Branco persegue o tempo, percorre a fatalidade de 
sua a<;ao sabre a carne das coisas. 0 mundo apodrece, se dissolve, 
perde a autonomia, se desconstroi. A cor revela a interioridade 
dramatica das coisas morrendo, despersonalizadas e entregues a 
sua pura materialidade, desprovidas do espirito que um dia as 
habitou e possuiu. Esta e uma fotografia dramaticamente pict6rica. 
Podemos, com ela, percorrer as camadas sucessivas de tempo ate o 
ponto onde estamos, parados, diante da morte".8 

Em uma outra exposi<;ao, agora individual, Miguel Rio Branco evidencia 

ainda mais este aspecto ao mostrar diferentes trabalhos como um conjunto, com 

as imagens do Maciel, as instala<;6es Out of Nowhere e Entre os olhos, o deserto, 

e outros dipticos e tripticos de Silent Book. E o caso da mostra Pete do Tempo, 

que indica no proprio nome a presen<;a dos dais elementos da obra do autor, o 

corpo e o tempo. Para Paulo Sergio Duarte, que define o conceito de imagem

poema nesta obra, o titulo carrega em si a no<;ao poetica da cole<;ao: 

"0 tempo teria uma pele, urn envelope que cerca e separa 
interior de exterior, involucra de corpo, regiao sensivel, portadora de 
mensagens, espelho da alma, primeira fronteira do ser. ( ... ) E cada 
cicatriz tern um tempo e uma memoria guardada na subjetividade dos 
portadores daqueles corpos e esse tempo e toda a eternidade".9 

Neste sentido, a pele evidencia as marcas da existencia e se refere a uma 

especie de embalagem do tempo. As pessoas e os objetos se transformam em 

uma paisagem na qual a pele e uma metatora, segundo Jean-Pierre Nouhaud10
, 

em que tudo serve como sugestao visual para apresenta-la. E nela que por vezes 

se sente a vida passar, por onde se experimentam a dor e o prazer. E e por este 

8 
Salles, Evandro. "Cruel horizonte". In: Revendo Brasilia neu gesehen. Ill Forum Brasilia de Aries. 

Brasilia: Goethe Institute & Funda9ao Athos Bulcao, 1994. 
9 Duarte, Paulo Sergio. "Pele do Tempo'' . In: Pele do tempo. Rio de Janeiro: Centro de Arte Helio 
Oiticica, 2000. 
10 Nouhaud, Jean-Pierre e Lens, iris. In: Coraqao espelho da carne. Stuttgart: lnstitut fOr 
Auslandsberziehungen , 1991. 
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vies que Miguel Rio Branco aponta reflexoes sobre a forma de cria<;ao de 

diferentes rela<;6es do homem com o tempo par meio da fotografia. Ressalta-se 

aqui sua dupla fun<;ao: mostrar o referente e criar par meio dele as metatoras que 

sugerem a tematica. E no corpo que ocorrem as a<;6es do tempo e tambem do 

proprio homem. No caso desta obra, pode-se falar em mais do que um corpo ja 

que ele contem multiplas possibilidades como, par exemplo, um corpo erotica, 

oculto, tatuado ou mesmo fragmentado. As inscri<;6es e tatuagens transformam o 

corpo 11
, tudo pas sa a significar a partir da outra imagem, como um duple que 

encerra o corpo e seus desdobramentos. 

E importante lembrar que diversos artistas no Brasil come<;am a lidar com 

estes problemas a partir das decadas de 1970 e 1980. A produ<;ao de Helio 

Oiticica e Lygia Clark 
12 

que, nos a nos anteriores, trabalham o corpo par meio da 

vestimenta , de parangoles, de mascaras, de estandartes e de mantos, acaba 

influenciando uma nova gera<;ao de artistas que neste momenta come<;a a se 

tornar mais conhecida, inclusive o proprio Miguel Rio Branco. Nestes novas 

trabalhos, o corpo aparece muitas vezes por meio de seus vestigios e marcas, ou 

como um espa<;o de mudan<;as onde nao cabem limites muito precisos. 

No inicio dos anos 1970, Miguel Rio Branco explora a imagem do corpo 

feminine [04.05] em um ensaio publicado na revista Novidades Fotoptica13
. Ele e 

declarado pelos editores como um jovem talento na fotografia brasileira. A parte 

destas pequenas imersoes no mercado editorial, realiza um projeto a partir de 

algumas viagens feitas pelo interior do Brasil. Assim, sua primeira montagem, a 

serie Negative Sujo, trava uma especie de parabola da sociedade. 0 recorte 

usado e uma regiao de garimpo na Bahia. Ele faz do tema um jogo em que as 

pedras sao movimentadas eo tempo permanece estatico14
. Embora mostre uma 

visao ampla do espa<;o onde se localiza aquela comunidade, e atraves do corpo e 

das pessoas que se tern a percep<;ao da totalidade daquele Iugar. Trabalhadores. 

11 
Molina, Mauricio. "EI cuerpo y sus dobles.· In: Perez, David (org.). La certeza vulnerable: cuerpo 

y fotografia em el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gilli, 2004. Pag. 200. 
12 Chiarelli, Tadeu. ''Trenzando los hilos de Ia trama". In: 0 fio da trama!The thread unraveled

Contemporary Brasilian Art. New York: El Museum del Barrio, 2001 . Pag. 135. 
13 "N6s apostamos neste mo9o: Miguel Rio Branco". Novidades Fotoptica. Sao Paulo: n2 55, Ano 

15, (11 -15), 06/1972. 
14 

Coutinho, Wilson. ·o pais diante do seu foco·. 0 Globo. Rio de Janeiro: 1984. 
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negociantes, jogadores, prostitutas e a populac;;ao sertaneja local sao postos como 

uma representac;;ao deste pequeno grupo, trazendo a tona relac;;oes entre retrato e 

sociedade tais como Annateresa Fabris considera: 

"(0 retrato atual remete) ao corpo como espac;;o fisico e como 
territ6rio para o qual convergem as pressoes politicas e culturais, 
sociais e econ6micas. A versoes radicalmente diferentes do 
individuo, que pode ser representado por sucedaneos e imitac;;oes do 
homem. A arquetipos sociais e nao tanto a individuos concretos".15 

04.05. Revista Novidades Fotoptica, 1972. 

Desta forma, Miguel Rio Branco toea na pobreza e precariedade daquele 

Iugar, mas ao final o conjunto de imagens nao quer dizer exatamente de um 

espac;;o especifico, mas de como aqueles corpos concentram os aspectos sociais 

daquele pequeno grupo. Dois paineis trazem esta questao ao mostrarem um corpo 

que sofre as consequemcias das escolhas de uma sociedade, evidenciando a ideia 

15 
Fabris, Annateresa. ldentidades virtuais: uma leitura do retrato fotogratico. Bela Horizonte: 

Editora UFMG, 2004. Pag.173. 

76 



de uma tematica marcada pela forma que Miguel Rio Branco fotografou e editou 

as imagens. Um deles e composto por cinco fotografias coloridas de um 

matadouro em que bois sao sangrados [04.06]. 0 vermelho da carne e do sangue 

que escorre evidencia o corpo vista por dentro, e o proprio cenario da montagem 

refor9a no papel de embrulho a ideia da aridez e da pobreza do local. 

04.06. Negativo Sujo, 1978. 

No outro paine! [04.07]. duas fotos em preto-e-branco coloridas 

manualmente sao costuradas entre si por um fio preto: uma exibe as visceras de 

um animal aberto e a outra, uma mulher deitada nua, provavelmente uma 

prostituta, em cujo corpo a brutalidade social e vivenciada. Aqui, o sangue nao 

aparece escorrendo, a carne esta limpa. Entretanto, esta ligada a uma pessoa 

como uma especie de sutura. 0 boi esquartejado do primeiro mural aparece no 

mesmo corte do corpo da mulher na cama, ponto de liga9ao formal entre as 
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imagens, sugerindo as primeiras conexoes entre o homem e o animal na obra de 

Miguel Rio Branco. 

04.07. Negativo Sujo, 1978. 

Por vezes, a propria aproxima<;ao das imagens ja sugere esta rela<;ao, 

como no paine! [04.08] em que urn homem esta rodeado por peles secas de 

animais, pela carca<;a de urn cao e pela cabe<;a de urn boi, por ruinas de casas e 

por uma paisagem arida. No alto, a imagem da ave, que contem a silhueta de urn 

homem, esta separada das outras do grupo e indica simbolicamente uma 

possibilidade de voar e sair daquele Iugar aparentemente deteriorado. 

Frequentemente Miguel Rio Branco da titulo as obras para criar conexoes 

simb61icas com as imagens que apresenta, evidenciando a tematica. lsto aparece 
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na pec;a composta por cinco fotografias preto-e-branco: uma crianc;a no trilho do 

trem e outra em uma mata fechada refletida em urn espelho, uma imagem coberta 

por urn pedac;o de papel onde se le o titulo escrito a mao, e duas fotomontagens 

em que olhos e bocas sao colados sobre o rosto de urn homem e de uma mulher 

[04.09]. 0 painel e marcado pela inscric;ao Strangler in a strangler land, isto e, 

estrangulador numa terra estrangulada, que pode significar que nao ha muito mais 

o que fazer neste Iugar em que quase tudo ja foi explorado. 

04.08. Negativo Sujo, 1978. 04.09. Negativo Sujo, 1978. 

Em outros mementos, Miguel Rio Branco utiliza imagens de diferentes 

referentes para remeter a ideia do corpo. Neste painel de Negativo Sujo, a 
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primeira cena mostra uma cisao no tronco de uma arvore que lembra a 

representac;ao do 6rgao genital feminine [04.1 0], neste caso, atingido pela flecha 

que aparece em segundo plano. A segunda fotografia do mural apresenta recortes 

de revistas pregados na parede contendo mulheres nuas. Ao seu lado, uma 

torneira sugere um aspecto falico pelo formate e pela posic;ao. E neste sentido que 

o referente nao encontra necessariamente na obra do autor um Iugar fixo, a 

tematica encontra-se na analogia entre os objetos fotografados. 

04.1 0. Negativo Sujo, 1978. 

Negativo Sujo, paine! homonimo a montagem, mostra uma sequencia de 

retratos feitos em um Iambe-Iambe, cujos suportes de exposic;ao sao as cameras 

fotograticas. Na principal cena do mural, um negative de uma toto 3 x 4 indica que 
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a no9ao de identidade nao passa apenas pela face, mas tambem pelo corpo 

daquelas pessoas [04.11]. A rela9ao entre tantos rostos e a situa9ao do local 

sugere, pela inversao em negative, um lado ausente da identidade, algo que pode 

ser visto por dentro, como a carne. Miguel Rio Branco cerca na serie Negative 

Sujo tres elementos da tematica que se repetem em outros trabalhos: um recorte 

de um grupo que vive a margem da sociedade estendendo-se para o Maciel, para 

a aldeia Gorotire e depois para a academia de boxe; a presen9a de corpos 

feminines e masculines como um elemento de sensualidade e, por fim, a rela9ao 

entre o homem e o animal, que e tratada em Dulce Sudor Amargo e atinge sua 

magnitude no livro Nakta. 

• ___,-- . ,. • - .. 

04.11. Negativo Sujo, 1978. 

Em outra instala9ao intitulada Dialogo com Amau [04.12], Miguel Rio 

Branco aponta a rela9ao do homem com a sociedade por meio de uma sequencia 

aleat6ria, criando diferentes conex6es entre a crian9a surda-muda da aldeia e 

cenas do cotidiano urbane. Como nao se tem registro destas imagens em 

catalogo, nao e possfvel tra9ar rela96es mais detalhadas desta montagem, mas, 

mesmo assim, ha uma indica9ao de uma preocupa9ao do autor em sugerir estas 

tematicas nos diversos trabalhos realizados. Pela fotografia nao e possfvel 
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identificar a deficiencia do indio, mas sim o movimento do seu corpo que sugere 

uma tentativa de comunicac;ao. Contudo, a propria marcac;ao desta caracteristica 

na descric;ao da obra, indica uma especie de impedimenta que possa existir entre 

este sujeito e a sociedade da qual ele nao faz parte. 

04.12. Dialogo com Amau, 1983. 

No livro Dulce Sudor Amargo, novamente Miguel Rio Branco escolhe um 

grupo para retratar suas questoes. Em um primeiro memento o livro mostra a 

cidade de Salvador em uma especie de panorama com suas cores, o mar, as 

pessoas em diversas situac;oes de trabalho e lazer, conforme analisado 

anteriormente nos aspectos do fotografico. Depois, estabelece entre estas 

imagens e o recorte do Maciel as rela96es que marcam o prazer dos corpos e a 

dor que suas marcas carregam. 0 conjunto de fotografias suporta uma 

contradi9ao entre o sofrimento de um homem abandonado a propria sorte [03.14] 

e a leveza e sensualidade das roupas secando ao sol [03.62], ou encalhadas na 

areia, segundo sugere uma das criticas a este trabalho16
. 

16 
Tejada, Roberto. "Sweet Bitter Sweet". Aperture. Nova lorque: n2 153, (68-74), 1998. 
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0 resultado de Dulce Sudor Amargo e uma metafora visual dos problemas 

de uma sociedade vistas atraves de urn corte espacial, de urn universe de 

fragmentos de materia texturizada com as cicatrizes e cores vivas da arquitetura, 

das casas e dos "corpos fachadas" na expressao de Stefania Bril17
. Para o critico 

Frederico Morais o autor nao se restringe a denunciar uma situa<;ao 

socioeconomica fragil : 

"Nao e a primeira vez que ele vai recolher em comunidades 
marginais o material fotografico que lhe permite uma leitura critica e 
ideol6gica da sociedade brasileira. ( .. . ) Ele nao se lim ita a condenar 
condi<;6es subumanas de vida, a luta desesperada pela 
sobrevivencia. ( ... ) A analogia entre o corpo e a casa nao e gratuita. 
Habita-se uma casa como urn corpo de mulher''.18 

04.13. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

17 
Bril, Stefania. "lmagens de vida-inferno" 0 Estado deS. Paulo. Sao Paulo. 18/10/1980. Pag. 15. 

18 
Morais, Frederico. "Corpos e casas corroidos: o Maciel fotografado por Miguel Rio Branco". 0 

Globo. Rio de Janeiro: 21/11/1980. 
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Neste sentido, e interessante pensar que o Maciel corresponde a parte mais 

antiga do bairro do Pelourinho, atualmente tombado pelo Patrimonio Hist6rico. Na 

epoca em que Miguel Rio Branco fotografa, o local e frequentado por prostitutas, 

mendigos e vendedores ambulantes. Uma popula9ao de rua tao pobre quanto a 

condi9ao em que se encontram os casaroes colonia is (04.13]. Na critica da revista Pag s3 

italian a II fotografo 19
, esta questao aparece como urn confronto simb61ico de urn 

sistema social que permite a convivencia destes universes tao distintos, urn que se 

dirige a explorayao do turismo e outro que aponta para urn estado decadente. 

04.14. A gargalhada, duas na cama, 1979. 

Para realizar este trabalho, o autor frequenta o Iugar durante o dia por seis 

meses, mostrando as mulheres sem a presenc;a das luzes vermelhas que 

normalmente iluminam os prostibulos, registrando as cicatrizes das pessoas e do 

local a ceu aberto. Neste processo de aproxima9ao com o Maciel [04.14], 

19 Calvenzi, Giovanna. "Le cicatrici di um Brasile disperatamente vivo". - II fotografo. Milao: n2 41 , 
(42), 1980. 
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sobretudo com o assunto que norteia a prodw;ao das imagens, realiza uma serie 

de retratos das mulheres que posam para a camera sem pudor. E quase como um 

enfrentamento para quem ve estes rostos muitas vezes marcados nao somente 

pelo tempo, mas por algum contratempo da propria vida por meio das cicatrizes. 

Entretanto, o mais importante nao e a individualidade destas mulheres e sim o que 

elas representam como um todo neste universo, e principalmente, o que seus 

corpos carregam de significado, com as cicatrizes de brigas de rua, de torturas e 

de doen<;as. 

Existe uma violencia implicita presente em quase tudo que aparece no 

movimento de aproxima<;ao das pessoas e do Iugar. Por vezes a constru<;ao da 

imagem e mais explicita como em Jogos de Crianr;as [04.15], em que os objetos 

do primeiro plano, como o revolver e os albuns de figurinhas jogados no chao, se 

misturam com o que se ve ao fundo entre os espa<;os da sacada, alguns adultos e 

uma crian<;a. Os elementos que se relacionam aqui sao mais diretos dentro da 

propria cena, diferentes de quando a camera se fecha nas marcas do corpo. 

04.15. Jogos de criam:;as, 1979. 
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04.16. Grandona e Jesus, 1979. 

Uma outra caracteristica de algumas fotografias [04.16 e 03.87] do Maciel e 

a relac;:ao que Miguel Rio Branco faz das prostitutas com as figuras coladas nas 

paredes dos prostibulos. Do mesmo modo que incorpora este elemento em outros 

trabalhos na forma de colagem, como em Out of Nowhere, Dulce Sudor Amargo 

indica o inicio deste tipo de conexao. Os recortes de mulheres nuas ou de artistas 

trazem um certo glamour para esse mundo tao marcado. Em outras imagens 

dentro da cena, o que se apresenta e a religiosidade presente na figura de 

lemanja no enfeite e de Jesus Cristo no quadro. A posic;:ao da mao no peito da 

prostituta e a mesma de Cristo ao fundo, o que cola uma imagem a outra pela 

forma. 

A critica do Jamal da Tarde20 na epoca da exposic;:ao das fotografias do 

Maciel indica a qualidade com que Miguel Rio Branco consegue mesclar a 

documentac;:ao de uma tematica de facil assimilac;:ao, ja que trabalha com imagens 

de um Iugar decadente e destruido, com um discurso pessoal em que revela um 

20 Oliveira, Moracy R. de. "Rio Branco, polemico, instigante". Jorna/ da Tarde. Sao Paulo: 
03/11/1980. 
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universo intimista de sensualidade e marcas deixadas pela vida nos corpos e nas 

paredes corroidas. A inscri9ao Nada levarei quando morrer aque/es que mim deve 

cobrarei no inferno (sic), encontrada pelo autor em urn dos bordeis e que intitula o 

filme em 16 mm feito no Maciel, sugere que os sinais nao estao somente no corpo, 

mas tambem na vida de quem habita aquele Iugar. E em Dulce Sudor Amargo, 

Miguel Rio Branco parece descobrir a cicatriz como urn dos elementos que 

sugerem a passagem do tempo no corpo, buscando outras representa96es para o 

mesmo problema. 

03.17 e 03.18. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Para encerrar os aspectos da tematica dentro de Dulce Sudor Amargo, e 

importante ressaltar a pagina dupla que mostra o cachorro e o homem deitados no 

chao. lntituladas Man dog e Dog man [03.13 e 03.14], estas fotografias 

apresentam, do ponto de vista formal, caracteristicas que as aproximam, conforme 

analisado nos aspectos do fotografico, e refor9am a relac;ao entre o homem e o 

animal na obra de Miguel Rio Branco, da mesma maneira que a cena das costas 

da mulher e do galo [03.11 e 03.12]. De uma forma mais indireta, outras duas 

situac;oes tambem abordam esta analogia. A primeira [04.17 e 04.18], na pagina 

dupla com o pescador ao lado da pintura da sereia rodeada de peixes na parede 

com as mulheres abaixo que realizam urn movimento semelhante ao de urn 

cardume e, na segunda, a imagem em que o homem sombreado sugere a forma 

de urn macaco [04.19], ideia reforc;ada com a inscric;ao "Samira, a moc;a macaca" 

acima dele. 
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04.19. Dulce Sudor Amargo, 1985. 

04.20. Dulce Sudor Amargo, 1985. 
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Duas outras imagens em especial relacionam-se a esta ideia do homem e 

do animal [04.20 e 04.21]. Na primeira, o formato do broche de besouro e o 

mesmo da cicatriz no ombro da mulher e, na segunda, o cordao com pingente de 

passaro repete o movimento circular da marca no peito. 0 que elas evidenciam e 

a propria no9ao de animalidade por meio da forma dos objetos e das marcas na 

pele. Oeste modo, a presen9a de diversos bichos, especialmente do cachorro que 

circula por muitas cenas, transforma-se em metatora21 daquelas pessoas 

marginalizadas, e isso acontece de diferentes maneiras dentro do trabalho: 

formalmente ou por analogias e semelhan9as. 

04.21 . Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Se em Negativo Sujo e Dulce Sudor Amargo o autor sugere a rela9ao entre 

homem e animal como pares, no livro Nakta praticamente a afirma ao trazer 

muitas imagens das instala96es Pequenas reflexoes sobre uma ceria bestialidade 

e Coragao espelho da carne. Pelo proprio nome, ja indicam a presen9a destes 

21 
Carvajal, Rina . "Rutas: America Latina". In: Roteiros, roteiros, roteiros, rofeiros, rofeiros, roteiros, 

roteiros. XXIV Biena/ de Sao Paulo. Sao Paulo: A Fundac;:ao, 1998. Vol. 2. 
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elementos. A publica9ao e uma ideia elaborada simbolicamente a partir do que 

Miguel Rio Branco chama do "livro da carne": 

"0 bestiiuio, tema classico, significa para mim a viagem da 
dor, da materialidade do sofrer. ( ... ) Pedi a Jean Yves Cousseau, 
artista e amigo, que me ajudasse a juntar essas vis6es do bicho, 
vis6es do lado animal do homem. Nasceu ai o que alguns chamaram 
de The Meat Book, o livro da carne. ( ... ) A trilha sonora foi inspirada 
nos urros do jogo de futebol que se realizava frequentemente na 
quadra ao lado da minha casa. Ruidos vindos do fundo da lama 
arcaica do homem. Surpreendi-me rodeado de imagens de 
cachorros, imagens de pele sempre sujeita as garras que imp6em a 
dor. Marcia Mello ajudou-me a eliminar certas fotografias mais 
violentas e cruas do projeto original e a aperfei9oar a escolha de 
certas imagens que navegavam entre o real e a fic9ao". 22 

A critica americana Rosalind Krauss23
, em urn ensaio sabre a fotografia no 

surrealismo, cementa a forma como os artistas utilizam-se da sintaxe fotogratica 

para evidenciar a rela9ao entre o homem e o animal. No caso da obra de Miguel 

Rio Branco, o que sugere esta analogia muitas vezes e o corte do corpo na luz e 

na sombra, o enquadramento, a perspectiva deformada e o angulo de tomada da 

imagem como uma especie de vertigem de urn objeto na iminencia de cair. Uma 

outra operac;ao que indica esta semelhanc;a e o efeito de duplicac;ao por meio da 

sombra e de outros elementos, apontando para um tipo de mimetismo, ou seja, 

urn comportamento de adaptac;ao do bicho que toma a cor ou a aparencia de seu 

entorno para ludibriar o inimigo ou a cac;a. No exemplo do surrealismo, e por meio 

de uma explica9ao cientifica que a no9ao de duplo e explorada, tanto como 

preceito estrutural, como formal e tematico. 

Em se tratando do livro Nakta, a visao do lado animal do homem, como 

sugere o autor, passa formalmente por uma operac;ao semelhante a do 

surrealismo. Se em Dulce Sudor Amargo o mimetismo assinala caracteristicas 

formais mais diretas, como nas duplas do homem com o cachorro e da mulher 

22 Rio Branco, Miguel. Nakta. Curitiba: Funda9ao Cultural de Curitiba, 1996. 
23 Krauss, Rosalind. Lo fotogratico: por una teoria de los desplazamientos. Barcelona: Gustavo Gili, 
2002 Pag. 174 e 182. 
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com o galo, em Nakta a adaptac;ao de uma imagem a outra para estabelecer esta 

relac;ao aponta tambem outros aspectos. 

04.22 e 04.23. Nakta, 1996. 

As pessoas que aparecem no livro ficam na sombra ou sao vultos [03.17 e 

03.19], e saem do contexte em que foram fotografadas. Ja nao pertencem a urn 

grupo ou Iugar especificos, sao tratadas aqui como um corpo ou um recorte deste 

que se liga a outros contextos. A mesma fotografia de Dulce Sudor Amargo, que 

mostra a prostituta deitada no chao do bordel, aqui assume uma outra 

representac;ao junto a estes corpos e as fotografias de animais, como se pelo 

desenho da sombra fosse semelhante a figura da imagem seguinte que lembra o 

formate de um bicho preso em uma janela [04.22 e 04.23]. 

Algumas fotografias de Nakta sao parte da materia documental sabre os 

indios Gorotire no Para [04.24]. Novamente saem do seu contexte original para 

tratar das relac;oes simb61icas entre o homem e o animal que, mesmo presentes 

na cultura indigena, nao assumem estes aspectos de registro da tribo no livro. Nao 

importa neste conjunto qual e o homem, se e uma prostituta, um indio, urn cidadao 

urbana, todos eles estao postos aqui como pequenos recortes de uma 

humanidade na visao do autor. 

Em outro momenta e a edic;ao sequencia! do livro que destaca a 

aproximac;ao com o bicho e a presenc;a do homem nas imagens. No trio que 

contem o passaro na parede, o peixe preso no aquaria, e a mulher dentro de uma 

, Pc9 31 I 

vitrina [04.25, 04.26 e 04.27], 0 tom vermelho e 0 proprio sentido do movimento u'l 9? 

dos tres elementos sao semelhantes. Em imagens isoladas, Miguel Rio Branco 
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trabalha tanto com uma leitura horizontal, pela sequencia com as possiveis 

liga96es entre os elementos fotografados, como com uma leitura vertical ao 

possibilitar em cada tomada uma compreensao simb61ica do referente: corpos, 

bichos, cicatrizes, carne, sangue, facas. Todos signos marcantes para a tematica 

proposta no texto do livro pelo proprio autor, a questao do bestiario. 

04.24. Feather dog, 1983. 

04.25, 04.26 e 04.27. Nakta, 1996. 

Algumas vezes as metaforas visuais se dao por meio de fragmentos que 

aproximam o homem do animal pela forma do proprio referente, como no caso das 

maos e pes humanos e as patas de uma galinha [03.30 e 03.31]; ou tambem pela Pag ::,5 
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textura, como neste exemplo em que a pele e o vestido vermelho adquirem o 

mesmo aspecto da carne do boi [04.28]; ou ainda neste outre em que a feic;ao do 

homem e igual ao couro enrugado do cao [04.29 e 04.30]. A presenc;a destas 

caracteristicas simb61icas assume uma especie de comportamento adaptativo, 

como no mimetismo: o corpo veste a pele e a penugem [03.19 e 04.24], aderec;os 

que aproximam o elemento do seu entorno pela identificac;ao com o grupo. 

04.28. Bela, a Fera, 1985. 

04.29 e 04.30. Man dog, 1985 e Nakta, 1996. 
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A representa9ao do animal aparece no livro de diferentes formas: cobra, 

sapo, parco, peixe, boi , gala e cachorro, que em Dulce Sudor Amargo surge como 

uma especie de testemunha tiel. De todos os bichos, o cao e o que mais pode 

representar uma passive! ligac;ao afetiva com o homem, sugerida par Miguel Rio 

Branco pela propria convivencia domesticada que o torna presente em boa parte 

das cenas de Nakta. 

04.31 e 04.32. Nakta , 1996. 

Outra maneira de representar o animal e par meio de partes que remetem 

a sua presenc;a como a carne pendurada na vitrina [02.09]; a carcac;a da cabe9a 

de boi [03.32] eo couro de cobra [04.31] ou , ainda, enquanto imagem como uma 

escultura do cao e o tecido estampado com tigres [04.32]. Em todas estas 

fotografias ha uma referencia a urn universo humano como o ac;ougue, o bar ou a 

igreja. Elas sugerem, par serem lugares lugubres ou escuros, que e pela 

penumbra que os dais podem se aproximar ja que o homem tambem e posto na 

sombra. Como se, par dentro, pela carne e pelo ossa, houvesse urn mesmo 

conteudo que par vezes se confunde. 

04.33 e 04.34. Nakta, 1996. 
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Se em Dulce Sudor Amargo as imagens das cicatrizes [03.64, 03.67 e 

04.20] apontam para o tempo na pele daquelas mulheres, aqui em Nakta, 
I• 

sugerem uma liga<;ao estreita com a propria ideia da morte por meio de objetos 

cortantes que podem causa-la, como o vidro quebrado e as facas [04.33 e 04.34]. 

Entretanto, estas fotografias das prostitutas tambem indicam uma dose de 

sensualidade pelo enquadramento proximo do corpo e pela textura que convida ao 

toque. Morte e sensualidade presentes ao mesmo tempo, no mesmo Iugar. Como 

no caso em que as rosas murchas no vaso [03.20], de vermelho tao intenso 

quanto o sangue que veste de sensualidade os corpos fotografados e que tambem 

faz men<;ao a morte. 

A ideia da morte perpassa toda a edi<;ao de Nakta, seja de forma direta 

pelas imagens de carne, sangue, fogo e animais mortos, ou indiretamente pela 

escuridao, pela sombra ou pela impressao de pessimismo sobre o local que o 

homem ocupa no mundo que estas imagens sugerem. Para o critico David Levi 

Strauss24
, muitas fotografias de Miguel Rio Branco sao como canopos, ou seja, um 

tipo de recipiente em que os egipcios guardam restos mortais e neste sentido, 

indicam que este homem representado no livro nao e capaz de encontrar a luz 

dentro de um Iugar em que permanece entrevado. 

Com a leitura destas tres obras, a exposi<;ao Negativo Sujo, e os livros 

Dulce Sudor Amargo e Nakta, pode-se perceber, no percurso tra<;ado por Miguel 

Rio Branco, uma forma de trabalho em que as imagens sao reeditadas , criando 

um outro discurso a cada montagem. A tematica muda, sinaliza um ou outro 

grupo, a sensualidade ou a morte, entretanto trata sempre de questoes que se 

aproximam de uma no<;ao do corpo como territ6rio. Assim, em Negativo Suj o 

fotografa uma regiao de explora<;ao de pedras preciosas, mas o foco acaba sendo 

as hist6rias das rela<;oes daquela pequena sociedade, as mulheres, a prostitui<;ao , 

o jogo, os detalhes de vidas sem recursos e a aridez. 

Ja em Dulce Sudor Amargo, o assunto gira novamente em torno de um 

grupo, primeiro a cidade e depois o espa<;o de prostitui<;ao do Maciel. Miguel Rio 

24 
Strauss, David Levi. "A bela e a fera, bem entre os olhos" e Salgado, Lelia Wanick & Salgado, 

Sebastiao. In: Miguel Rio Branco. Sao Paulo: Companhia das Letras. 1998. 
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Branco olha para estes locais do mesmo modo, busca caracterfsticas especfficas 

como as marcas no corpo e nos casar6es coloniais. A forma de abordagem do 

fot6grafo muda, como se aproximasse mais do referente, nao s6 no 

enquadramento, mas na propria rela9ao estabelecida entre as imagens. 0 Iugar 

onde o corpo e a moeda corrente serve de pano de fundo para falar dos sinais do 

tempo na pele e na vida daquela regiao. 

Quando parte para a publicavao de Nakta, Miguel Rio Branco elege uma 

serie de imagens deste perfodo inicial. E o caso da cicatriz nas costas e no seio, 

da prostituta deitada no chao, do cachorro moribundo, do retrato do homem com 

semblante de bicho. A cada trabalho o autor vai ressignificando as fotografias. Em 

Nakta, chega ao extrema do corpo, fecha na pele, entra na carne eo conecta com 

o animal de forma marcante . 

Mas, o que de fato pode ser lido a partir das mesmas fotografias, do mesmo 

referente? 0 autor escolhe pequenos grupos caracterizados por uma especie de 

miseria social e mostra os conflitos ali implfcitos e assume locais imaginaries sem 

a necessidade de defini-los. Para estes tres trabalhos fotografa mulheres , na 

maioria prostitutas, suas marcas, a liga9ao com as pequenas sociedades de que 

fazem parte. Entretanto, o que esta nas imagens parece ser mesmo o Iugar do 

corpo e suas rela96es. Oeste modo, cria conex6es para uma mesma tematica 

utilizando-se de fotografias de diferentes lugares, saindo da referencia direta e 

assumindo uma leitura simb61ica de temas como a dor, o prazer, o bestiario e as 

marcas do tempo. A ressignificavao aparece na forma como as edita, isto e, nas 

possiveis liga96es entre o sentido das imagens-poema. 

0 livro Nakta marca o final da produvao de Miguel Rio Branco no formate 

retangular. Ele passa entao a fotografar com uma camera de chassi quadrado. 

Nas edi96es e instala<(6es seguintes nao utiliza mais as imagens anteriores, o que 

nao o impede de repetir algumas cenas em outro contexte, trabalhando ainda as 

quest6es que se assemelham com aquelas do inicio da sua trajet6ria. 

A instalayao Out of Nowhere e o livro Silent Book apresentam, com rela<(ao 

a tematica, caracteristicas que se aproximam dos trabalhos anteriores. Pela forma 

de produvao e edi9ao favorecem a cria9ao de urn Iugar imaginario onde o corpo 
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sofre as ac;oes do tempo e das marcas da vida. A maior parte das fotografias 

tomadas em uma academia de boxe mostram o ambiente e as pessoas que 

freqi.ientam urn local aparentemente muito simples. Em Out of Nowhere as 

fotografias dos lutadores, em conjunto com os recortes de jornais de jogos e 

atores de Hollywood sugerem que aquele Iugar imaginario toma parte na 

idealizac;ao do universo do cinema, do esporte e da propria religiosidade. No caso 

do livro, outras imagens de texturas e detalhes nao tern urn espac;o identificado e 

reforc;am a noc;ao de que partem de urn dado real como os boxeadores. Embora 

nao funcionem calcadas neste aspecto, ajudam a criar este campo imaginario. 

Nos dais trabalhos, a tematica assume semelhanc;as que sao aqui analisadas em 

conjunto. 

04.35 e 04.36. Swift blues, 1994 e Insect, 1994. 

0 corpo e o espac;o continuam a indicar as marcas do tempo que se 

assemelham a uma especie de decomposic;ao. E. o corpo que sofre a passagem 

do tempo ate a morte. Neste momenta, Miguel Rio Branco faz uso do efeito obtido 

por urn Iongo tempo de exposic;ao do obturador da camera que deixa urn borrao 

na fotografia quando o referente esta em movimento, urn recurso pouco utilizado 

em outros trabalhos. Nestas imagens, a agitac;ao dos boxeadores em treinamento 

sugere urn corpo se desmanchando [04.35 e 04.36], como se fosse fantasma 

neste cenario envelhecido e decadente. 0 vulto das pessoas cria, junto com a cor 
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e a luz, um efeito de fusao com o Iugar. Em uma das (micas fotografias preto-e

branco do livro [04.37], a mesma tensao aparece no corpo em exercicio e no no 

na ponta da corda que corta a composi9ao ao meio, separando a reflexao dos dois 

espelhos, sugerindo que aquela cena esta amarrada ao seu reflexo como uma 

armadilha. 

04.37. Black tension, 1994. 

No fotogratico o espelho assume aspectos importantes no que diz respeito 

ao fora-de-campo da composi9ao de Miguel Rio Branco. Na tematica ele surge 

como um dos elementos fundamentais que indica o Iugar que o corpo ocupa na 

obra do autor, pelo jogo de imagens que proporciona. Para Rosalind Krauss, esta 

repeti9ao labirintica e propria da natureza da fotografia que no seculo XIX e 

definida como um espelho com memoria: 
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"Existe urn cisma fundamental entre o sujeito que percebe e a 
imagem que, por sua vez, olha para ele, pois esta imagem que o 
aprisiona e percebida do ponte de vista de outre" 0 

25 

Em Silent Book, esta visao sinuosa do olhar atraves do reflexo aparece 

especialmente em uma cena em que, em func;ao do angulo de tomada, nao e 

possivel ver o homem em movimento na propria imagem refletida [04.38], 

reforc;ando a sugestao de que esta ali se desmanchando como um fantasma. Em 

Out of Nowhere o espelho, que faz parte da propria instalac;ao como objeto, 

assume o papel de duple por ao mesmo tempo dobrar a visao do boxeador e do 

observador [03.99], promovendo a fragmentac;ao que Rosalind Krauss aponta. 

04.38. Smoking mirror, 1992. 

No romance Um, nenhum e cem mil de Luigi Pirandello, o protagonista 

passa a especular sabre sua propria identidade ao descobrir uma caracteristica no 

seu rosto que ainda nao havia percebido. Vai desvendando, assim, tantos sujeitos 

25 
Krauss, op. cit., pag. 187. 
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quantos forem as imagens que os outros fazem dele. Ao discutir a no<;ao do 

retrato e do espelho nesta obra, Annateresa Fabris faz a seguinte considera<;ao: 

"0 que o espelho lhe revela , afinal, eo outro que existe dentro 
dele, o outro que tern seu semblante e seu corpo, mas que poderia 
ser qualquer urn. ( ... ) Fotografia e espelho compartilham o mesmo 
mecanisme de auto-revela<;ao. ( ... ) Quando alguem vive, vive e nao 
se ve. ( ... ) E como se tivesse diante, sempre, a imagem de si, em 
cada ato, em cada movimento. ( ... ) Nao se pode viver diante de um 
espelho".26 

As cenas de espelho da academia remetem a situa<;ao descrita no romance 

e sugerem o que Annateresa Fabris afirma sobre a compara<;ao com a fotografia . 

0 que se ve nestas cenas nao e aquele sujeito fotografado, mas as imagens 

plurais que ele pode representar dentro da obra de Miguel Rio Branco. No 

caminho do protagonista que busca uma identidade, Silent Book indica diversas 

faces como a de quem esta diante do espelho ou dos observadores, e refor<;a a 

no<;ao da presen<;a do corpo e de seus desdobramentos. 

0 rosto como sinonimo de identidade nao aparece em Silent Book. Miguel 

Rio Branco fotografou a maior parte das pessoas de modo que estivessem na 

sombra [03.47 e 04.39], caracteristica que se aproxima da ideia de decomposi<;ao 

do corpo das fotografias em que o movimento e registrado borrado. Uma metatora 

disso esta na propria capa do livro [04.40], e a imagem de uma tape<;aria vista 

pelo avesso, em que caracteristicas como olhos, nariz e boca sao irreconheciveis 

pela confusao do emaranhado das linhas que aparentam urn t ipo de retalhamento 

daquela fisionomia. A face desfigurada pode remeter, neste contexto, a propria 

situa<;ao de alguns boxeadores apos a luta. 

26 
Fabris, op. cit., pag. 154. 
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04.39. Hanging shadow, 1993. 

04.40 Touch os Evil, 1994. 
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0 diptico Hells dyptich [04.41], presente em Silent Book, tambem revela 

esta desconstru9ao. Mostra a reprodu9ao de uma tela contendo uma mulher 

seminua carregada par demonios que se contrapoem a outra cena contendo 

faixas usadas par um lutador e jogadas no chao apos o usa. Formalmente, as 

duas tem uma composi9ao muito semelhante pela estrutura diagonal e par serem 

iluminadas com o mesmo tipo de fonte, garantindo urn tom quente parecido. Para 

Adriano Pedrosa
27

, esta dupla e um bam exemplo da tecnica de justaposi9ao de 

imagens que o autor utiliza ao retirar urn fragmento do contexte original para criar 

uma nova narrativa. Miguel Rio Branco sugere, par este mecanisme, que o corpo 

se transforma au se dilui em outro elemento, o proprio pano. 

04.41 . Hells dyptich, Silent Book, 1997. 

0 que todas estas caracteristicas indicam e a visao de um corpo 

fragmentado pelo recorte no espelho e nas sombras, pelo retalhamento da 

tape<;aria au mesmo pela passive! transforma<;ao que a edi<;ao sugere em Hells 

dyptich . 0 diptico Sem [04.42], que faz parte de Out of Nowhere, tambem 

evidencia a fragmenta<;ao no proprio referente ao mostrar um homem sem bra<;o 

olhando para a camera em pose de luta. Embora ostente o rosto do boxeador, a 

identidade nao e o foco de aten9ao das fotografias, e sim a ausencia de um 

27 Pedrosa, Adriano "Miguel Rio Branco". Flash Art Milao/Nova lorque: n2 206, Vol. XXXII , (103), 
05-06/1999. Neste artigo o critico relata que a imagem da pintura apresentada em Hells dyptich foi 
feita por Miguel Rio Branco em um museu de Sevilha. 
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membro para um lutador, ou seja, a representa9ao de impedimento ou grande 

resistencia. 

04.42. Sem, 1994. 

04.43. Sem (detalhe), 1994. 

Seguindo o mesmo mecanisme apresentado em Negativo Sujo, as duas 

imagens sao costuradas com uma linha vermelha que permanece a mostra junto 

com a agulha [04.43]. sugerindo uma liga9ao com as cicatrizes e com a propria 

emenda dos sacos de I uta. Em outro dfptico intitulado Scar bag presente em Silent 
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Book [04.44]. o saco de boxe de couro costurado com uma marcagao em brasa 

indica pelo desenho a semelhanga com a forma da cicatriz na pele do lutador a 
direita, um outre tipo de corte. Como uma especie de colcha de retalhos, Miguel 

Rio Branco amarra simbolicamente uma imagem a outra fazendo transparecer 

diversos aspectos da tematica que surgem a cada quadro, com diversos 

referentes que se emparelham mesmo sendo tao distintos. 

04.44. Scar Bag, Silent Book, 1997. 

A fragmentagao ainda aparece construida a partir do material do proprio 

corpo, quase sem roupa, que se transforma em forma, linha, volume e abstragao, 

resultando muitas vezes em um tipo de dramaticidade nos cortes marcados no 

tronco e nos membros. Em uma fotografia em que o torso de um homem 

parcialmente coberto por uma seda vermelha [03.34]. semelhante aos mantes que Peg 37 

cobrem as chamadas imagens de vestir8 da estatuaria barroca, ha evidencia 

destes aspectos formais pela cor saturada e pela beleza da forma do peito nu. 

Ao trabalhar a tematica de referentes que saem do seu contexte para 

assumir outre significado, Miguel Rio Branco aponta ainda aspectos da vida na 

presenga do feminine e da fertilidade. Tres imagens exemplificam isto: a flor de 

jambo, o vestido de noiva arrastando no chao com petalas de rosas e graos de 

28 Esculturas formadas por uma arma<yao de madeira e com acabamento somente nas partes 
visfveis como cabe<ya e membros, cobertas com cabelos naturais e roupas de tecido. Muito comuns 
no barroco na Espanha e na America Latina. 
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arroz, e a marca na calc;ada que lembra o formate da genitalia feminina [04.03, 

04.45 e 04.46), operac;ao semelhante ada serie Negativo Sujo. 

04.45 e 04.46. Flores de Jambo, 1985 e Feminine, 1993. 

04.47 e 04.48. Silent Book, 1997. 

Por meio do enquadramento e da luz que Miguel Rio Branco trabalha , o 

corpo assume por vezes uma visao escult6rica e surge como territ6rio onde se 

vivenciam os temas presentes tanto em Silent Book, como em Out of Nowhere. 

Estas cenas mostram tanto o corpo jovem e belo [04.47 e 04.48], com formas bern 

definidas que sugerem a vida e o prazer, bern como outro corpo cujas marcas na 

pele ou na roupa indicam uma decomposic;ao [04.49 e 04.50] , a dor e a morte. 
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Formalmente em todas estas imagens o tratamento da luz e que possibilita a 

percepc;ao do volume e, consequentemente, a compreensao do espac;o 

tridimensional, como escultura, por meio da fotografia. 

04.49 e 04.50. Silent Book, 1997 e Jeans, 1992. 

0 poliptico Barraco [04.51], citado no capitulo anterior como o ponto de Pag 1o;· 

partida para as comparac;oes que a critica faz da obra de Miguel Rio Branco com o 

estilo barroco, e composto por algumas imagens de Silent Book. 0 proprio titulo 

da montagem indica esta aproximac;ao e, por vezes, a analogia que se pode fazer 

aqui caminha na mesma direc;ao tanto no livro quanto na instalac;ao Out of 

Nowhere. Como parte da tematica do barroco e centrada na dicotomia entre a vida 

e a morte, entre o ceu e o inferno, bem como na expiac;ao da passagem de um 

tempo devastador, Miguel Rio Branco sugere em alguns mementos a atra<;ao por 

problemas semelhantes. 

Desta forma, a representac;ao da morte aparece na pintura de um 

esqueleto, nos peixes na rede e na carcac;a do cavalo no poliptico Barraco. No 

livro ha outras referencias, como o sangue da poc;a, o preservative usado jogado 

no chao [03.41 e 03.46], os restos de animais, a cruz de um jazigo e o boi 

sangrado [04.52 e 04.53]. Nesta ultima cena, a imagem do chifre pode ser 

associada a outra que aparece ao seu lado em Silent Book. Nela a postura de 

I Pi\g 3S 
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uma mulher nas cordas do ringue de boxe [03.35] sugere o enfrentamento do a9 37 
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toureiro em uma tourada, na iminemcia da possibilidade da morte, como quem se 

sujeita ao globo da morte ou ao circulo de fogo utilizados no circo [03.36 e 03.37]. 

E o que a morte pode significar tambem e a propria destrui<;ao do homem, 

abordada de diferentes formas nestes trabalhos. 

04.51 . Barroco, 1994. 
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04.52 e 04.53. Silent Book, 1997. 

A ideia da morte aparece tambem por meio das reproduc;6es de obras 

barrocas que trazem a ideia da dicotomia entre ceu e inferno. E o caso das 

pinturas [03.38 e 03.39] que mostram a violemcia de uma mulher sendo 

esfaqueada ou levada por dem6nios, ou do relevo que representa uma cena 

religiosa de elevac;ao ao ceu [03. 75], ou mesmo da propria escultura desgastada 

[04.55]. Neste sentido, Miguel Rio Branco utiliza diversos referentes do barroco 

para trazer a tona a tematica. Mesmo que Silent Book nao seja necessariamente 

pautado por este tema, ha diversas citac;6es ao estilo. 

04.54, 04.55, 04.56 e 04.57. Silent Book, 1997. 

Em algumas passagens esta referencia aos temas do estilo barroco e mais 

sutil , como em uma das seqOencias em dobradura de Silent Book [04.54, 04.55, 

04.56 e 04.57]. 0 retrato do boxeador nao marca a sua identidade, mas o proprio 

Cristo crucificado olhando para o ceu . Ao seu lado, a outra imagem mostra as 
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costas de um homem e ao fundo uma mulher com os seios nus. Ao abrir a pagina, 

esta ultima cena forma um triptico junto com a fotografia da tatuagem. Aqui o olhar 

leva a marca na pele, a imagem de Nossa Senhora protegida por anjos e a 

inscri9aO "ampara-me". A ultima das quatro imagens da sequencia e uma 

escultura barroca: bra9os abertos, o rosto desfigurado indicando, como a imagem 

da capa do livro, a circunstancia de alguns lutadores depois da luta. 

Assim como as obras reproduzidas, Silent Book e o poliptico Barroco 

apresentam uma alusao aos signos religiosos presentes no estilo barroco. A 

imagem de Cristo crucificado com um enquadramento cortado no tronco e posta 

acima da cena, a mesma presente no livro, em que um homem vestindo cal9a e 

sapatos velhos pisa sobre o chao batido [04.50]. A analogia do ceu surge por meio 

desta escultura que representa o divino e, da terra, pelo solo presente na cena 

onde as condi96es do homem e do Iugar apontam uma destrui9ao. Outro 

momenta do livro [04.58) trata de questoes semelhantes mas de forma mais 

indireta. Mostra uma mao manipulando um punhado de argila, elemento da 

cria9ao do homem na visao cat61ica, ao lado das pernas de uma mulher em 

posi9ao semelhante a tradicional pose das pernas de Cristo na cruz. 

04.58 e 04.59. Silent Book, 1997. 

Para encerrar esta questao relativa aos aspectos religiosos do barroco de 

que Miguel Rio Branco se apropria, cabe lembrar a cena que mostra uma grade 
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com urn cfrculo e uma cruz ao centro [04.59]. Ao fundo ve-se urn embrulho com 

urn conteudo vermelho, uma especie de representa9ao do sacrario, Iugar na igreja 

em que uma chama permanece constantemente acesa em adora9ao ao Espirito 

Santo. As referencias ao barroco englobam aqui tanto seus aspectos formais , o 

excesso e o ilusionismo, como a propria tematica. 

Silent Book cria urn labirinto de ideias em que uma imagem se liga a outra 

por uma caracteristica especffica , ao mesmo tempo em que urn outre aspecto 

estabelece diferentes conex6es. E praticamente impossivel definir uma Jinearidade 

aos assuntos tratados neste livre. Os temas sao iniciados sucessivamente. A 

unidade desta obra encontra-se justamente na forma como Miguel Rio Branco cria 

urn encadeamento entre as fotografias e novas rela96es a cada leitura. Ligia 

Canongia, ao discutir a forma como o autor desloca o primeiro significado das 

imagens para criar urn outre sentido, ressalta que: 

"A emogao na cor, a perda dos contornos, a justaposigao de 
pianos, a dissolu9ao das imagens, os jogos de espelhamento, enfim, 
a propria experiemcia do trabalho e que vai configurar 'aquilo que 
vemos', de tal forma que o tema nao pre-existe a obra, mas surge, no 
seu exato sentido, atraves dela" ?9 

Desta forma, quando realiza a montagem da instalayao Entre os o/hos, o 

deserto, Miguel Rio Branco assume esta mesma estrategia. Trabalha a tematica a 

partir de fragmentos, de analogias entre diferentes imagens que conduzem as 

questoes propostas. Continua a abordar o problema do tempo, conforme 

analisado no inicio deste capitulo. Objetos abandonados, carcayas de animais e 

vestigios como as pegadas no chao mostram a decomposigao do homem que 

continua a fazer parte do seu universe expressive [03.52 e 03.54]. 

Porem, a forma de representagao do corpo aponta para urn outre caminho. 

Surge algumas vezes em maos que seguram objetos ou pes que pisam em solo 

arido, mas predominantemente aparece por meio das fotografias de olhos que 

compoem quase sempre as laterais dos tripticos de forma que, entre eles e que as 

metatoras visuais passam a existir. 

29 
Canongia, op. cit. 
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04.60. Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

04.61 . Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

04.62. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

0 olho aqui assume o mesmo carater plural do corpo, assinalado 

anteriormente. Sao olhos de homens, mulheres, crian<;as e animais, expressoes 

de dor tristeza ou espanto, retiradas de imagens de televisao [03.50], ou ainda ag 42 

representados por objetos como o farol do carro ou por analogia como o buraco da 

janela [04.60, 04.61 e 04.62]. 0 que estes olhos sugerem e que a passagem do 
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tempo e a destrui9ao do homem encontram-se demarcadas nao somente fora do 

corpo ou na superficie da pele, mas dentro dele. 

0 olho como janela da alma e uma metafora com diversos significados. 

Entre os olhos, o deserto marca o transite para dentro daquilo que se ve fora do 

corpo: as a96es do homem nas marcas, nos lugares e objetos, e a paisagem que 

provoca sentimentos de solidao pela imensidao do deserto, ou mesmo, por 

express6es captadas de uma tela de televisao. Neste sentido, uma das cita96es 

presentes no livre e urn trecho de Elegias de Dufno de Rainer Maria Rilke: 

"Com todos os seus olhos a criatura-mundo contempla o 
aberto. Mas nossos olhos, como pelo avesso, circundam-na 
inteiramente como armadilhas armadas em torno de seu 
desobstruido caminho para a liberdade".30 

No livre do poeta a experiencia da vida surge como uma impossibilidade 

pelo desejo ou pela morte e se transforma em imagens em que o homem sofre as 

consequencias de urn tempo voraz. Nesta instala9ao, Miguel Rio Branco sugere 

que esta vivencia e assimilada pelo proprio olho, pela presen9a de inumeras 

metaforas visuais. 

04.63. Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

As fotografias que comp6em os tripticos em conjunto com as imagens dos 

olhos mostram praticamente todas as tematicas ja trabalhadas pelo autor em 

outras montagens. Alem da passagem do tempo, comentada anteriormente, a 

30 Cita<;ao do pr6prio autor em Entre os olhos, o deserto. Sao Paulo: Cosac & Naify, 2001. 
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presenc;a do animal surge de tres formas. Primeiro nas inumeras cenas de 

tubaroes [04.63] e outros peixes nadando em um aquario, que indicam a 

imensidao e o vazio do deserto. Depois no cao com suas pegadas [03.54] que 

remetem a ideia de que ha uma testemunha para tudo. E, por ultimo, lembrando a 

noc;ao de mimetismo abordada em Nakta, na imagem do homem que se 

emparelha com a do bicho por meio dos olhos do cavalo e do tubarao [04.64 e 

04.65]. Este aspecto de adaptac;ao tambem e evidenciado na instalac;ao em 

func;ao do ritmo da projec;ao dos slides que causa uma sobreposic;ao das 

fotografias e com isso, faz justapor uma ideia a outra. 

04.64. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

04.65. Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

0 espelho surge como um elemento que nao ocupa mais o Iugar de duple 

do corpo, como em Out of Nowhere e Silent Book, mas como objeto que reflete a 

paisagem. A cena da capa e a mesma que encerra o livre, o reflexo do ceu em um 

espelho corrofdo. Encontra-se presente em outros mementos como no triptico em 
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que assume o Iugar dos olhos [03.51]. sugerindo que ambos podem refletir as 

metatoras presentes na montagem. Desta forma, o que ha entre estes olhos e a 

propria representac;ao de uma sociedade que Miguel Rio Branco percebe se 

decompondo nestes diversos olhares, nas pessoas e nos objetos se 

transformando em paisagens deserticas. 

04.66. Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

04.67. Entre os o/hos, o deserto, 1997. 

Em Entre os o/hos, o deserto, o espelho surge evidenciando o fora-de

campo e indicando uma especie de armadilha da paisagem do deserto ou das 

sensac;oes que surgem a partir dela. Entre duas cenas de uma estrada em que o 

que se avista ao Ionge e sempre o deserto [04.66], o reflexo afirma que o outro 

lado nao oferece saida, para onde se olha ve-se o vazio deste cenario. A aridez 

sugere tambem que este mundo, visto entre os olhos, mostra-se por vezes 

perigoso. A repetic;ao das cenas da paisagem ampla e desocupada e a 

possibilidade de se ficar preso ali, circulando nas espirais do tempo [04 .04] ou nos 
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caminhos onde nao se avista o tim, cercado par tubaroes, grades pontiagudas e 

espinhos ou cercas que remetem ao formato dos olhos [04.67 e 04.68]. 

04.68. Entre os olhos, o deserto, 1997. 

Par tim , em todos os trabalhos apresentados neste capitulo, surgem 

questoes da tematica que sofrem desdobramentos a cada montagem. 0 corpo e o 

tempo sao os principais elementos que constituem a poetica deste autor que 

utiliza fragmentos, marcas, pequenos sinais e operac;oes para sugerir suas 

metatoras visuais e criar urn espac;o imaginario. Os aspectos sintaticos e 

simb61icos das fotografias sao utilizados por Miguel Rio Branco na construc;ao de 

suas imagens-poema, autenticas dobras sabre dobras. 
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05. ENTRE-IMAGENS: 0 TRABALHO DA EDI<;AO 

Barraco 
obra 

se diz d'obra 
que se desdobra 

1 

Miguel Rio Branco estabelece ligag6es entre as fotografias para construir 

sua poetica. A produgao fotogratica e as escolhas temcHicas funcionam como urn 

eixo formal e semantico para a constituic;ao de sentido das imagens-poema, 

elemento presente nas instalag6es Negativo Sujo, Dialogo com Amau, Out of 

Nowhere e Entre os o/hos, o deserto , nos livros Dulce Sudor Amargo, Nakta e 

Silent Book. 0 fot6grafo como editor esta presente em todas estas montagens. 0 

objetivo principal deste capitulo e analisar as estrategias utilizadas pelo autor na 

configuragao deste aspecto da construgao da obra. 

Para Adriano Pedrosa, o trabalho de Miguel Rio Branco e associado a duas 

quest6es principais, a sensualidade e a poesia . 0 primeiro ponto e tratado no 

capitulo anterior e se refere ao tema do corpo na obra do autor. Ja a poesia, 

assume aqui a propria estrutura das imagens-poema produzidas desde a 

montagem de Negativo Sujo. 0 critico assinala ainda que urn dos aspectos mais 

subversives desta obra e proper sempre novas entradas a cada exposigao ou 

montagem. Nao ha uma finalizac;ao. 

"As imagens podem viajar por campos vizinhos e ganhar outra 
dimensao em diferentes construc;oes, contextos, extensoes, formatos 
e suportes. Nesta continua reinterpretagao, uma simples imagem 
pode aparecer, desaparecer e reaparecer de diferentes formas e em 
diferentes trabalhos, como uma simples c6pia , ampliada e justaposta 
com uma segunda imagem; impressa num livro proxima a uma 
terceira; ganhando novo tamanho, quadro ou cor; transformada em 
projegao em uma instalat;:ao"? 

1 Orl Van Andi. In: Deleuze, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas: Papirus, 1991. 
2 Pedrosa. Adriano. "Poesia del real" e Gili, Marta. "Entrevista a Miguel Rio Branco". In: Entre els 
u/ls. Barcelona: Fundaci6 La Caixa, 1999. 
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Analisar a edic;ao e considerar esta afirmac;ao, pois ela situa as estrategias 

da montagem que sofrem influencia da inserc;ao de Miguel Rio Branco no cinema 
'J. 

e trata as suas especificidades, tanto nas instalac;6es, como nos livros e em 

algumas series. Esta poesia visual, subversiva para Adriano Pedrosa, assume um 

estilo tragico na visao de David Levi Strauss3
, tanto pelos cortes como pela propria 

associac;ao entre as imagens. 

Em qualquer uma destas formas de apresentac;ao, a montagem e um 

componente estrutural4
, funciona em conjunto com todos os outros estatutos que 

trazem OS sentidos simb61icos a obra. A edic;ao das imagens e orquestrada 

seguindo a 16gica do espac;o expositivo das instalac;6es e da natureza do livre 

como objeto, e possui formalmente caracteristicas da montagem do cinema. 

A experiemcia de Miguel Rio Branco nesta area se da tanto como diretor de 

fotografia5
, quanta como operador de camera. Nas imagens-poema, o trabalho 

conceitual opera em conjunto com a edic;ao, seguindo um procedimento analogo 

ao do cineasta e do mantador. Desta forma, funciona como uma colcha de 

retalhos simb61ica que utiliza fotografias de diferentes referentes e propicia a uniao 

das imagens dando sentido e profundidade tanto ao conjunto, quanta ao 

fragmento. Em func;ao disso e que as fotografias podem ser usadas em diversos 

trabalhos, significando e ressignificando neste imenso quebra-cabec;a poetico, em 

que novas conex6es se desdobram a cada montagem. 

Em uma critica comparativa da obra de Miguel Rio Branco como cinema, o 

editor Eder Chiodetto6 invalida a possibilidade de leitura como em uma hist6ria 

linear, com comec;o, meio e fim, e sinaliza que a montagem e tao importante 

quanta o ato fotogratico. Para o curador Paulo Herkenhoff, esta estrategia de 

edic;ao das imagens e mais um ponto de aproximac;ao com o barroco: 

3 Strauss, David Levi. "A bela e a fera , bern entre os olhos" e Salgado, Lelia Wanick & Salgado, 
Sebastiao. In: Miguel Rio Branco. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
4 

Canongia, Ligia. "Sobre a core a luz". In: Out of Nowhere. Rio de Janeiro: Museu de Arte 
Moderna, 1996. 
5 

A filmografia do autor e apresentada no Anexo 5. 
6 

Chiodetto, Eder. "Rio Branco verte cinema em fotografia". Folha de Sao Paulo. Sao Paulo: 
24/10/1998. 
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"As imagens escorrem copiosamente. E seu paradoxo que se 
articulem, que instituam sua estranha harmonia, para que finalmente 
se precipitem em um brutal confronto. ( ... ) 0 que se constroi nao e 
uma imagem harmoniosa e unica , mas o recorte de uma totalidade 
como uma vertigem, com inumeros niveis da vida e da linguagem 
imbricados. ( .. . ) Sao conjuntos paralelisticos, como num discurso 
barroco. Essa retorica, tao propria do barroco iberico, termina sendo 
a junc;ao adequada de suas imagens sensuais e violentas do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Bahia , Amazonia. ( .. . ) Analogias visuais, 
conjecturas, sao algumas das primeiras reac;6es do olhar neste 
labirinto, onde as situac;6es existenciais, a forma, a substancia ou a 
natureza da coisa, sua presentificac;ao na imagem, tudo forma a 
trama eo tecido desta fotografia"? 

Este labirinto vertiginoso e construido com imagens e pianos muitas vezes 

isolados de seu significado, o que Sergei Eisenstein chama de "contextos e series 

intelectuais" 8 . Para o cineasta, a montagem e um ato precise, e pode desintegrar 

um assunto pelo desmembramento em diferentes pianos e proporc;6es. lsto 

oferece tensao no proprio quadro, entre escalas, volumes, profundidade e 

enquadramento. Portanto, e possivel criar um novo conceito, um novo significado 

por meio da justaposic;ao de fragmentos de filmes diferentes, que nao expressam 

a mesma coisa separadamente, mas adquirem for9a expressiva justamente 

quando postos em conjunto. 

A montagem e considerada por Gerard Betton, um dos elementos mais 

caracteristicos da linguagem cinematogratica , especie de "fundamento estetico do 

filme": 

"A montagem nao se limita a um simples trabalho de cortes e 
colagens. ( ... ) Preside a organiza9ao do real visando satisfazer 
simultaneamente a inteligencia e a sensibilidade provocando a 
emoc;ao artistica, o efeito dramatico ou onirico: faz malabarismos 
como tempo eo espac;o, com cenarios e personagens." 9 

7 Herkenhoff, Paulo. "A espessura da luz: fotografia brasileira contemporanea·. In: A espessura da 
Juz: fotografia brasileira contemportmea. Sao Paulo: Camara Brasileira do Livre (Brasil: Confluencia 
de Culturas- 46a Feira do Livro de Frankfurt), 1994. 
8 Eisenstein, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. Pag.36. 
9 

Betton, Gerard. Estetica do cinema. Sao Paulo: Martins Fontes, 1987. Pag. 71. 
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Este autor classifica no seu ensaio, tres tipos de montagem. Na primeira, a 

montagem rltmica , o que se considera nao sao necessariamente as relac;oes de 

tempo entre os pianos, mas a coincidencia entre sua durac;ao e a atenc;ao que 

provoca por meio dos seus movimentos. 0 ritmo neste caso pode ser criado pelo 

movimento do plano, da composic;ao da imagem em linhas e formas dominantes e 

tambem da extensao do campo visual. 0 segundo tipo, a montagem intelectual ou 

ideol6gica, trabalha aproximando pianos que comunicam urn sentimento ou urn 

conteudo, e tern como objetivo oferecer uma visao da realidade construlda 

intelectualmente no filme. Por fim, a montagem narrativa que e empregada quando 

se quer falar de urn ato por meio de fragmentos da realidade que, juntos, formam 

urn conjunto significative. Como o tempo e estrutural na narrac;ao, neste terceiro 

tipo pode existir uma ac;ao linear, invertida, alternada ou paralela. Sabre esta 

ultima forma, Gerard Betton assinala: 

"A montagem paralela baseia-se na aproximac;ao simb61ica de 

varias ac;oes com o objetivo de fazer surgir uma significac;ao de sua 
justaposic;ao. ( ... ) Para o espectador, tudo se passa como se cada 
elemento de uma hist6ria continuasse dramaticamente urn elemento 
da outra, os acontecimentos refletindo-se uns nos outros num ritmo 
cad a vez mais cerrado" .10 

Miguel Rio Branco opera com urn sistema semelhante ao da linguagem 

cinematografica nos seus diferentes trabalhos. E esta e uma das caracteristicas 

mais marcantes da construc;ao das imagens-poema, centrais em sua obra. A 

fragmentac;ao de aspectos de diferentes realidades, que denotam uma outra 

tematica pela sequencia ou justaposic;ao, abre urn espac;o entre as imagens e 

sugere urn entre-lugar inquietante 
11

. 

Em urn ensaio sobre o que chama de passagem atraves das imagens da 

pintura, fotografia, cinema e arquitetura, Nelson Brissac Peixoto marca o conceito 

de entre-lugar em analogia ao conceito de dobra de Gilles Deleuze: 

10 
Ibidem, pag. 80. 

11 
Montejo, Adolfo. "Contra o alibi fotogratico". In: Foto Arte 2003. Brasilia: Arte 21 , 2003. 
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"Conexao entre urn ponto e outro qualquer. Sem come90 nem 

tim, mas entre. Nao se trata de uma simples rela9ao entre duas 
coisas, mas do Iugar onde elas ganham velocidade. 0 'entre-lugar'. 
( ... ) Algo que acontece entre os elementos, mas que nao se reduz 
aos seus termos. ( .. . ) Esta disposi9ao contemporfmea en contra 
analogia no barroco, na medida em que remete nao a uma essencia , 
mas a uma 'fun9ao operat6ria ': ele nao para de fazer dobras, curva e 

recurva, ate o infinite. Dobra sabre dobras. Toda uma outra 

concepyao do espa9o e do tempo, da rela9ao entre as imagens, 
emerge dali. ( ... ) 0 principia da dobra e a curvatura: acrescentar 
sempre urn rodeio, fazendo de todo intervale o Iugar de urn novo 

desdobramento, apagando todo contorno, toda fronteira. 0 barroco e 

(portanto) uma transi9ao. ( ... ) A dobra esta sempre entre duas 
dobras, urn 'entre-duas-dobras' que passa por toda parte, entre todas 

as coisas. A dobra passa entre a materia e a alma, a fachada e o 
compartimento fechado, o exterior e o interior".

12 

De uma forma semelhante, nas montagens de Miguel Rio Branco e 

justamente nesta dobra de sucess6es e de justaposi96es de imagens que a obra 

adquire expressividade poetica. Uma expressao que surge nao somente pelas 

fotografias , mas sobretudo pela rela9ao entre elas nas instala96es e nos livros. 

No conjunto da obra do autor, quatro instala96es sao analisadas neste 

capitulo cujo enfoque sao estes aspectos da edic;ao, Negative Sujo, Dialogo com 

Amau, Out of Nowhere e Entre os o/hos, o deserto. Cada uma apresenta uma 

estrategia de montagem para compor a poetica. 

Segundo a proposi9ao do critico Frederico Morais, as instala96es podem 

ser compreendidas como urn campo tridimensional que abrange a escultura em 

seu conceito tradicional , os ambientes, os relevos e objetos. Com rela9ao a esta 

forma de montagem no espa90, tra9a a seguinte considerayao: 

"A instala9ao e pensada para urn espa9o especifico e a 
estrutura de arranjo pode ser modificada em fun9ao dos diferentes 
locais. E. urn conceito que se desenvolve no espa9o, as vezes 
estruturando-se como uma narrativa, outras vezes assumindo urn 
carater cenogratico, os objetos como protagonistas. Pode ser urn 

12 Peixoto, Nelson Brissac. "Passagens da imagem: pintura, fotografia, cinema e arquitetura." In: 
Parente, Andre (org .). lmagem maquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 
34, 1993. Pag. 238. 
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penetravel, pedindo ao espectador que o percorra ou dele 
participe". 13 

Neste sentido, os espac;os elaborados por Miguel Rio Branco por meio de 

construc;oes ambientadas ou projec;oes fotograticas comportam ah§m das 

referencias de montagem da linguagem cinematogratica, caracteristicas discutidas 

no contexte artistico em que comec;a a realiza-las. A partir da decada 1970, muitos 

artistas como Helio Oiticica e Lygia Clark, e depois Waltercio Caldas e Jose 

Resende, com quem o autor passa a conviver na mesma epoca, iniciam urn 

debate sobre o suporte tradicional da pintura e escultura, e comec;am a trabalhar 

um conceito semelhante ao do campo tridimensional. 

Em func;ao disso, e interessante lembrar o que Maria Alice Milliet, curadora 

da mostra A subversao dos meios, comenta sobre os movimentos de vanguarda 

do inicio do seculo XX, que de um certo modo influenciam estes artistas no Brasil. 

0 cubismo, o futurismo, o dadaismo e o surrealismo utilizam colagens, montagens 

e fotomontagens em que apresentam a relac;ao entre elementos artesanais e 

industriais. Mesmo que sugiram uma subversao dos materiais, estes nao se 

deslocam inteiramente do seu Iugar original e apontam para a imprecisao de um 

significado estavel ja que podem remeter simultaneamente ao antigo e ao novo. A 

autora lembra ainda que esta circulac;ao dos significados das coisas e tratada por 

Roland Barthes como uma especie de "disseminac;ao de sentidos", que leva, no 

campo das artes, para o readymade de Marcel Duchamp: 

"0 readymade duchampiano veio sintetizar a ideia de 
apropriac;ao e deslocamento com mudanc;a de significado. ( .. . ) 0 
readymade , como se sabe, e algo encontrado pronto, algo que sai de 
um contexte conhecido e encontra um significado inedito em outra 
situac;ao . Assim, quando os artistas aderem ao sequestra de imagens 
ou objetos, instauram processo de ressignificac;ao. Essas praticas 
vanguardistas explicam o hibridismo das novas produc;oes (dos 
'combine paintings' aos ambientes, das instalac;oes as manifestac;oes 
multimeios) eo modo como operam: o recortar e o colar impllcito nas 
colagens e montagens se tornam usual na pop art, na arte 

13 Morais, Frederico. "0 Campo tridimensional: Esculturas, Relevos, Objetos e lnstala<;:6es". In: 
Tridimensionalidade: arte brasileira do seculo XX. Sao Paulo: ltau Cultural: Cosac & Naify, 1999. 

Pag. 227. 
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conceitual, na editora<;:ao eletronica, nas cita<;:6es e apropria<;:6es de 
toda sorte".14 

Em Miguel Rio Branco, as instala<;:6es elaboradas em geral dentro de salas 

escuras, comportam alem de fotografias impressas e slides projetados em 

grandes tecidos e telas, papeis, panos, recortes de jornal, espelhos e objetos 

velhos. Funcionam como uma marca<;:ao da tematica e, por vezes, inserem o 

espectador na obra, no caso dos reflexos. Cada um destes elementos e 

considerado no contexte da sua montagem. 0 importante e que junto com as 

imagens fotograticas levam a significados nos diferentes ambientes planejados. 

Para Ligia Canongia, estes aspectos fazem que se tenha uma percep<;:ao de 

casualidade na obra do autor: 

"0 trabalho de montagem, de edi<;:ao, de cortes, fusoes, 
transparencias e colagens - com os quais lida na elabora<;:ao de 
ambienteslinstala<;:6es ou na publica<;:ao de livros - e que imprime a 
cadeia ritmica das imagens, sua temporalidade no espa<;:o, sua 
descontinuidade. Associando a fotografia a outras materias -
espelhos, vidros, jornais, tecidos, Miguel Rio Branco manta urn 
caleidosc6pio de imagens em permanente processo de fragmenta<;:ao 
e fusao, compondo urn magma de recortes, e interl~ando 

poeticamente os pr6prios cuts que fundamentam a fotografia".1 

A serie Negative Sujo e composta par paineis com colagens de fotografias 

em um papel rustico suspensos par fios presos ao teto. Para Miguel Rio Branco, 

esta sequencia fotogratica funciona como um "jornal visual, uma fotonovela" 
16 

em 

que tra<;:a rela<;:oes entre diferentes elementos. 0 espectador, ao circular entre os 

murais, pode ter a impressao de estar dentro de urn grande caderno de notas 

visuais. 

Semelhante a montagem intelectual proposta por Gerard Betton, estes 

murais sugerem uma realidade construida da propria edi<;:ao e de conex6es de 

tempo e Iugar. Miguel Rio Branco disp6e as fotografias como uma estrutura 

14 
Betts, Nancy. "Os andamentos da arte" e Milliet, Maria Alice. "A subversao dos meios". In: A 

subversao dos meios. Sao Paulo: ltau Cultural, 2003. 
15 

Canongia, Ligia. "ArteFoto". In: Arte foto. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002. 
16 "Miguel Rio Branco". Iris. Sao Paulo: n2 321, 11/1979. 
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cenogratica por meio das folhas penduradas que contam sabre a situa<;ao do 

vilarejo onde se situa o garimpo. A linguagem fotogratica apresenta qualidades 

formais de composi<;ao no preto-e-branco e do infcio do uso da cor, mas a 

montagem como colagem e que refor<;a uma narrativa nao linear. Nao ha come<;o, 

meio e fim, mas rela<;6es que apontam para o espa<;o entre as imagens. 

05.01 . Negativo Sujo, 1978. 

Miguel Rio Branco propos multiplas vis6es ao fotografar o mesmo Iugar de 

diferentes angulos e distancias e justapor as imagens. Urn dos paineis e composto 

por vinte e dois retratos preto-e-branco de pessoas e da multidao [05.01]. A ideia 

de aglomera<;ao e mostrada tanto pelo distanciamento e aproxima<;ao do campo, 

estrategia do fotografico, quanta pelo formato da montagem: uma toto colada a 

outra como urn mosaico. As fotografias superiores sugerem a ideia do grupo e os 

retratos isolados nas laterais e abaixo delas atestam a presen<;a dos indivfduos 

que fazem parte deste agrupamento. Nesta outra dupla [05.02 e 05.03], a liga<;ao 

entre as imagens e dada pelo proprio numero de pessoas, oito homens diante de 

urn bar, ao lado de oito prostitutas a porta de uma boate. 
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05.02 e 05.03. Oito homens, 1976 e Negativo Sujo, 1978. 

05.04 e 05.05. Detalhes de Negativo Sujo, 1978. 

Em um outro painel, intitulado Strangler in a strangler land [04.09 e 05.04]. o 

autor utiliza o recurso da fotomontagem nos retratos, inserindo olhos e bocas nas 

pessoas fotografadas. 0 espelho presente na ultima imagem tambem propoe uma 

especie de recorte da ideia do fora-de-campo e traz a figura do menino para 

dentro da cena da mata. Assim como a costura presente no paine! que liga a 

imagem de uma mulher com a de um boi [04.07 e 05.05], varios elementos P'lg -8 
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utilizados nesta montagem convergem para o mesmo sentido de unir diferentes 

imagens na constru<;ao daquela realidade retraba lhada. 

A propria justaposi<;ao das imagens mostra estas rela<;6es, como o paine! 

em que urn homem esta rodeado por cenas de diferentes referencias a animais 

[04.08]. Neste caso, nao ha outro recurso senao a propria colagem das fotografias .. · '.· 

em urn mesmo conjunto, estrategia recorrente na obra do autor, ou seja, a uniao 

de contextos diversos para criar um novo discurso. 

A serie Negativo Sujo apresenta as primeiras relac;:oes entre imagens. 

Mesmo tendo a fotografia como principal elemento da montagem, este conjunto 

contem rela<;6es que estabelecem urn eixo de leitura da tematica pelo modo como 

os paineis sao apresentados. Cada um fornece um pequeno recorte do Iugar e de 

seus habitantes. 

Em um artigo publicado na epoca da exibic;:ao de Negativo Sujo, Frederico 

Morais faz uma critica aos fotografos Otto Stupakoff, Hugo Denizart e Bina Foniat, 

que realizam exposi<;6es neste mesmo momenta. Sobre a mostra de Miguel Rio 

Branco, refor<;a a constru<;ao da poetica por meio da montagem: 

"A propria quantidade de fotos, de diferentes tamanhos, em 
cores e em preto e branco, a maneira como sao agrupadas, tudo isso 
indica uma postura diferente em relac;:ao aos tres fotografos 
anteriormente citados. A montagem nao e linear, a exposi<;ao pode 
ser lida a partir de varias entradas, mas nao chega a ser um dificil 
quebra-cabe<;a. Uma toto puxa a outra, ou melhor, um conjunto puxa 
o outro, como palavras na frase, ou frases num texto. Mas um texto 
livre, frequentemente acido e duro, as vezes poetico. ( .. . ) Tudo al i e 

instavel e precario, como as proprias minas (de explora<;ao de 
esmeralda) improvisadas" .17 

Esta fragilidade da montagem que o critico comenta tambem aparece como 

urn recurso recorrente utilizado pelo autor em outras instala<;6es. Em Negativo 

Sujo, o papel de embrulho relaciona-se diretamente com o tema proposto, uma 

pequena sociedade vivendo em condi<;6es socioecon6micas limitadas. Quando 

realiza sua proxima instala<;ao Dialogo com Amat1, este aspecto surge no 

17 Morais, Frederico. "Na fotografia. o compromisso com a realidade: denuncia e documento 
sociaL" 0 Globo. Rio de Janeiro: 23/10/1978. 
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movimento dos grandes tecidos em que as fotografias sao projetadas na sala 

escura e tambem na propria rela9ao criada para indicar uma casualidade entre a 

crian9a e as cenas do cotidiano urbano. Desta forma, o ritmo da montagem pode 

ser produzido pela sequencia irregular que aproxima os pianos e pela 

simultaneidade de sua durayao. 

Miguel Rio Branco realiza uma outra montagem com as imagens de Dialogo 

com Amau em que coloca as cenas da crian9a em urn grande painel [02.07]. 

Semelhante a urn mosaico, este mural segue o mesmo formate de Blue Tango e 

Chupeta [03.59 e 03.60]. Na discussao sobre os aspectos do fotogratico, o autor 

repete uma a9ao da mesma cena em uma sequencia lateral, sugerindo o ritmo do 

movimento e do tratamento da luz e da cor que marcam o corpo como urn 

desenho. Estes tres paineis remetem a ideia dos flipbooks, ou seja, daqueles 

pequenos livros com os quais se pode ter no9ao da anima9ao por meio da 

passagem rapida das paginas, como no quadro a quadro do cinema. 

05.06 e 05.07. Out of Nowhere, 1994. 

Esta forma de montagem em paineis que come9a com Negativo Sujo e se 

estende parcialmente em Dialogo com Amau. e retomada pelo autor na instala9ao 

Out of Nowhere . Miguel Rio Branco tambem utiliza a parede como suporte para o 

grande mural que constr6i com as fotografias do boxe emolduradas em tecido 

preto, recortes de jornal e espelhos [05.06]. Assim como recorre ao papel de 
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embrulho em Negative Sujo para evidenciar aspectos do proprio Iugar, em Out of 

Nowhere a escolha de urn local fechado para a instala<;ao e a ilumina<;ao com 

luzes incandescentes a mostra remetem a situa<;ao do ambiente fotografado. A 

academia de boxe Santa Rosa e urn Iugar simples e bastante precario, como se 

observa nas imagens. Esta caracteristica e ressaltada nas texturas, na cor e na 

luz, bern como neste espa<;o concebido como urn campo tridimensional. 

Mas a montagem tambem traz este clima de precariedade no usa do 

suporte de tecido e do espelho corroido, urn objeto fragil que se encontra 

encostado a parede sem estabilidade [05.07]. E tambem a propria arma<;ao da 

instala<;ao que aponta simbolicamente a condi<;ao humana e social tratada nas 

fotografias , e que marca o desgaste do tempo e a degrada<;ao do Iugar e das 

pessoas, segundo tratado nos aspectos da tematica. Conforme a proposi<;ao de 

Phil ippe Dubois, as fotografias assumem os efeitos da propria instala<;ao: 

"A instala<;ao (ou escultura) fotogratica se define muito 
globalmente pelo fato de que a imagem fotogratica so tern sentido 
encenada num espa9o e num tempo determinado, ou seja, integrada 
num dispositive que a ultrapassa e lhe proporciona sua eficacia. ( ... ) 
Trata-se de considerar a toto aqui nao apenas como uma imagem, 
mas tambem como urn 'objeto' , uma realidade fisica que pode ser 
tridimensional, que tern consistencia, densidade, materia, volume".18 

Esta consistencia e marcada especialmente em Out of Nowhere par uma 

estrategia semelhante a da montagem narrativa proposta par Gerard Betton, em 

que diferentes fragmentos compoem um conjunto significative par meio da 

justaposi<;ao. Desta forma, Out of Nowhere, ou seja, fora de Iugar nenhum, e 

tambem no proprio nome uma metatora da disposi9ao de todos estes elementos 

no espa<;o. Como no poema Anywhere out of the world- Seja onde for, Fora do 

Mundo de Charles Baudelaire 
19

, o entendimento deste universe proposto par 

18 
Dubois, Philippe. 0 ato fotogratico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1998. Pag. 291-292. 

19 "Esta vida e um hospital onde cada enfermo vive ansioso por mudar de leito. ( .. . ) Tenho a 
impressao de que estaria sempre bem Ia onde nao estou, e este problema de mudan<;a e um dos 
que eu discuto sem cessar com a minha alma. - Dize-me, 6 minha alma, pobre alma arrefecida, 
gostaria de habitar Lisboa? ( .. . ) Minha alma nao responde. ( ... ) Entao chegaste a um grau de 
entorpecimento em que s6 te comprazes com o teu proprio mal? Se assim e, fujamos para as 
terras que sao as analogas da Morte ... ( ... ) Por tim, minha alma explode, e sabiamente me grita: 
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Miguel Rio Branco remete a uma sensa<;ao de que nao se quer permanecer 

naquele leito. Seja onde for, contando que seja fora daquele mundo onde nao se 

chega a Iugar nenhum e que se apresenta com fronteiras indefinidas por meio das 

fotografias que se fundem com os tecidos e os recortes de jornal. 

05.08. Out of Nowhere, 1994. 

Em Out of Nowhere existe a participa<;ao do espectador no proprio corpo da 

montagem [05.08}. Miguel Rio Branco trabalha com espelhos que refletem quem 

esta olhando e comunicam diretamente a obra com o espa<;o expositivo. A plateia 

se ve refletida na propria obra e constroi os sentidos que a instala<;ao fornece, 

intervindo materialmente no trabalho ao se ver Ia como imagem em reflexes de 

espelhos corroidos. Segundo Nancy Betts, a instala<;ao transp6e o limite 

bidimensional ao inserir esta presen<;a no espa<;o, fazendo a interface do dialogo 

entre o artista e o espectador: 

Seja onde for! Contanto que seja fora deste mundo". In: Baudelaire, Charles. Pequenos poemas 
em prosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p.117. 
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"A instalagao e urn ambiente cujo campo tern urn espago 
especffico e urn tempo predeterminado. 0 tempo e definido pela 
duragao que o espectador esta em interagao com a obra, e essa 
duragao e que possibilitara a constru<;ao de sentido. A interagao 
sempre foi a condi<;ao para apreensao do sentido, mas na instalagao 
e o convite, ao espectador, a tamar uma atitude diferente da 
meramente contemplativa que faz a diferenga".20 

Em urn texto homonimo a pintura Las men in as de Velasquez
21

, Michel 

Foucault22 analisa a relagao do observador com as pessoas representadas na tela. 

Sabre o Iugar que ele julga inacessivel, o exterior ao quadro, considera que o 

rosto refletido no espelho e o mesmo que contempla a te la. Os personagens 

olham uns para os outros. E como se o quadro todo contemplasse uma cena para 

a qual ele proprio e protagonista. Assim como na te la, o espetaculo de olhares em 

Out of Nowhere e capaz de sugerir urn jogo imaginario no qual o espectador passa 

a fazer parte da cena que tambem olha para ele, tornando-se enfermo como no 

poema de Charles Baudelaire. 0 observador transforma-se no proprio dispositive, 

isto e, na propria instalagao. 

E e justamente nesta relagao entre diferentes possibilidades visuais que 

reside o dinamismo da montagem. Para Philippe Dubois23
, e a dupla visao que o 

espectador da instalagao fotogratica e exposto, ou seja , uma visao normal em que 

cada fotografia pode ser vista isoladamente, e outra escultural cuja interferencia 

da estrutura lhe atribui valores. Da mesma forma que o fora-de-campo da 

representac;ao do espago da propria fotografia, em Out of Nowhere os espelhos 

adicionam e inscrevem urn Iugar figurative em outro, semelhante a urn vai-e-vem 

imaginario de duplos que se multiplicam, refletindo e aprisionando imagens. Ao 

mesmo tempo em que o objeto rompe com o espago, cria outro par cima, 

indicando uma justaposigao de imagens como em uma colagem. 

20 Betts e Milliet, op. cit. 
21 Velasquez, pintor espanhol do seculo XVII , representa em Las meninas um auto-retrato no qual 
esta em ac;;ao, mas o espectador nao pode ver o que ele esta pintando. Sup6e-se serum retrato do 
casal real que aparece refletido no espelho pendurado na parede da sala, onde um unico homem 
na porta ao fundo ve o conjunto da cena. 
22 Foucault, Michel. As pa/avras e as coisas. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. Pag.12. 
23 Dubois, op. cit. , pag. 298. 
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Pode-se fazer uma analogia entre a propna instalagao e a imagem do 

lutador treinando na academia composta pelo jogo de espelhos [05.09]. E o 

homem que Miguel Rio Branco fotografa posto no Iugar de um espectador, 

contraponto do contraste de lugares citados no espago da instalagao, fora de Iugar 

nenhum. E a luz intensa que vern do fundo da cena, da porta e da janela, nao 

permite que se conhega o mundo do lado de fora, restringindo a visao do que se 

passa dentro deste espago de espelhos. Como uma armadilha, instalagao e 

imagem fazem que se fique ali, flutuando no imaginario. 

05.09. OutofNowhere, 1994. 

A instalagao Out of Nowhere marca a maneira como Miguel Rio Branco 

realiza suas montagens. Alem de utilizar fotografias por ele capturadas, agrega 

outros elementos, como objetos cenicos que passam a estabelecer relagoes 

simb61icas com as imagens, indicando a mesma tematica da passagem do tempo 

e suas marcas no homem e no seu meio. E interessante assinalar neste memento 

a nogao de campo expandido que Rosalind Krauss desenvolve, ap6s considerar 

as distorgoes que o conceito original de escultura sofre para se adequar as 
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transformac;oes do suporte na forma de bloco rigido em instalac;oes e intervenc;6es 

ambientais: 

"0 campo estabelece tanto urn conjunto ampliado, porem 
finito, de posic;6es relacionadas para determinado artista ocupar e 
explorar, como uma organizac;ao de trabalho que nao e ditada pelas 
condic;oes de determinado meio de expressao. ( .. . ) 
Consequentemente, dentro de qualquer uma das posic;6es geradas 
por urn determinado espac;o 16gico, varios meios diferentes de 
expressao poderao ser utilizados. Ocorre tambem que qualquer 
artista pode vir a ocupar, sucessivamente, qualquer uma das 
pos ic;6es". 

24 

Segundo Maria Alice Milliet25
, esta ampliac;ao e a sua conseqOente 

descaracterizac;ao ocorrem por meio da 16gica da situac;ao do homem no seu 

tempo que motiva , entre tantas coisas, o deslocamento do artista e, portanto, o 

proprio alargamento do campo da arte. E e neste sentido que as instalac;6es de 

Miguel Rio Branco, ao agregar tanto influencias das discuss6es de suporte do 

meio artistico, como as relac;oes de montagem do cinema, ganham expressividade 

poetica na tematica trabalhada. 

Cabe lembrar ainda neste sentido a estrutura de Entre os olhos, o deserto, 

ultima instalac;ao analisada no recorte da obra [05.1 0] . Cerca de 500 fotografias 

projetadas em forma de tripticos comp6em o ambiente escuro com poltronas, 

semelhantes a uma sala de cinema. No texto do livro que comporta as imagens 

desta instalac;ao, o critico David Levi Strauss26 compara, de forma poetica , a sua 

experiencia ao ver o trabalho de Miguel Rio Branco com o mito da caverna de 

Platao, uma metatora da maneira como a visao pode aprisionar ou libertar o 

homem da escuridao. Desse modo, do ponto de vista da ambientac;ao, as 

projec;oes que estabelecem diferentes conex6es em Entre os olhos, o deserto 

falam, como no mito, da seduc;ao do espectador ao ficar ali sentado, preso a este 

emaranhado de significac;oes. 

24 
Krauss, Rosalind. "A escultura no campo ampliado". Revista Gavea. Rio de Janeiro: Vol. 1, (87-

93), 1975. Pag. 93. 
25 Betts e Milliet, op. cit. 
26 Strauss, David Levi. "Entre os olhos, o deserto: no escuro". In: Entre os o/hos, o deserto. Sao 
Paulo: Cosac & Naify, 2001 . 
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Miguel Rio Branco incorpora ainda nesta instala9ao alguns elementos 

escult6ricos como as grades de ferro enferrujadas e os objetos abandonados. Os 

artefatos comp6em com as imagens a tematica em torno de um tempo passado e 

sofrido pelo homem e seu ambiente. 0 tempo, neste caso, e tambem estrutural ja 

que Entre os olhos, o deserto e uma pe9a audiovisual, sem come9o e fim 

definidos. Pode-se ir de uma imagem a outra par meio das justaposi96es, tanto 

como conjunto, quanta como fragmento. Portanto, nao se trata de uma adapta9ao 

homogenea entre as fotografias, mas de um problema que gira ao redor da propria 

defasagem e descontinuidade da montagem27
. 

05.1 0. Entre os olhos, o deserto, 1 997 . 

Para concluir a analise dos aspectos referentes a montagem das 

instala96es de Miguel Rio Branco, cabe lembrar que Entre os olhos, o deserto 

27 
Dubois, op. cit .• pag. 296. 
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comporta tambem a no<;;ao das imagens-poema como eixo condutor da leitura, 

conforme assinala Paulo Sergio Duarte: 

"Cada encontro sincronico de tres imagens, cada fusao, cada 

fade, foram construidos, um a um, como versos e como obra do 
destino nesse Iongo poema de fotos". 28 

E desta forma que todo o trabalho de edi<;;ao por meio da fragmenta<;;ao, das 

fus6es por colagens e transparencias torna-se estrutural na obra de Miguel Rio 

Branco. Sao estas caracteristicas que indicam o ritmo de leitura das imagens tanto 

nas instala<;;6es, como nos livros, no sentido da constru<(ao de uma poetica. 

0 livro tambem e um suporte que agrega caracteristicas de montagem 

semelhantes as das instala<;;6es. Se, por um lado pode organizar e difundir um 

trabalho fotografico, garantindo sua longevidade29 como cataloga<;;ao, por outro, 

pode ser visto como um objeto composto por seus proprios elementos que se 

configuram em conjunto com as imagens como a propria obra. Neste sentido, 

Philippe Dubois o aponta como uma das possibilidades de configurayao da 

escultura ou da instala<;;ao fotografica: 

"Um simples livro ou album de fotografias pode ser descrito 
como uma instala9ao ou escultura: o album e de fato um volume, e 
um objeto tridimensional, manipulavel que se pode virar e revirar, 
abrir e fechar, folhear e atravessar, ele apela para uma experiencia 
fisica, implica de fato um espa9o e uma temporalidade especificas, 
um paginador que ordena o dispositive, todo um jogo de rela<;;6es 
instituido pelo tipo de encenayao das fotos no volume, um 
destinatario preciso cujo trabalho e atualizado pela leitura".30 

Enquanto objeto, o livro permite que o proprio leitor estabele9a um ritmo e 

uma forma de visualizar e criar rela<;;6es entre as imagens, mesmo que tenha um 

come<(o, meio e fim estrutural. Embora nao apresente a mesma dinamica do 

cinema com rela<;;ao ao aspecto temporal, pode sugerir na edi<;;ao a conexao entre 

28 Duarte, Paulo Sergio. "Pele do Tempo". In: Pele do tempo. Rio de Janeiro: Centro de Arte Helio 
Oiticica, 2000. 
29 

Sontag, Susan. Ensaios sobre fotografia . Sao Paulo: Companhia das Letras, 2004. Pag. 15. 
30 Dubois, op. cit., pag. 292. 
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as fotografias de forma semelhante a montagem de urn filme. Por meio destas 

ligac;oes no livro e que se indica a criac;ao de urn universo tematico repleto de 

significados, em que o autor guarda suas imagens como urn colecionador, 

oferecendo ao leitor a aquisic;ao de uma especie de museu imaginario. 

Na obra de Miguel Rio Branco, o livro aparece como suporte de urn dos 

seus primeiros trabalhos em Dulce Sudor Amargo, e depois em Nakta, Silent Book 

e Entre os olhos, o deserto. E importante ressaltar que muitas das imagens 

apresentadas nos livros fazem parte de instalac;oes realizadas pelo autor e, por 

vezes, sugerem diferentes significados entre estes meios, conforme analisado no 

capitulo anterior. Desta forma, a edic;ao sustenta o eixo tematico de cada trabalho 

e se constitui como uma das caracteristicas marcantes na obra, fazendo que as 

fotografias circulem por diferentes meios como as publicac;oes e exposic;oes. 

Miguel Rio Branco e cuidadoso com a publicac;ao tanto dos livros, quanto 

dos catalogos de exposic;oes. A direc;ao de arte apresenta qualidades no 

tratamento das imagens e do texto, bern como na escolha do tamanho, do formato 

e da capa. Neste sentido, e interessante notar que: 

"0 livro de fotografia e uma associac;ao de fotografia, texto e 
design que recria urn ambiente e urn fluxo temporal que da sentido a 
imagem fotografica, segundo especificidades que decorrem do 
proprio modo de ser do livro. Modo de ser que tern como 
caracteristicas fundamentais, alem da sua materialidade, a unidade , 
a originalidade, a intimidade, o alcance social e a perenidade"?1 

Com relac;ao a estas caracteristicas, Dulce Sudor Amargo, primeiro livro do 

autor, segue uma estrutura de apresentac;ao classica das fotografias. As 

impressoes sao em paginas brancas, geralmente frente e verso, com margens 

pequenas de todos os lados como uma moldura [05.11 e 05.12], em urn tamanho 

mediano para o suporte. Embora nao contenha legendas, o livro comec;a com 

31 Lefevre, Beatriz. Uvros de fotografia : hist6ria, conceito e leitura. Dissertac;ao (Mestrado em 
Multimeios) -Institute de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2003. Pag. 125. 
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duas citac;;6es
32 

iniciais que sugerem a intenc;;ao da cor e o sentido do tftulo. 0 

texto final nao explica o contexte do trabalho, mas indica de maneira poetica 

algumas relac;;oes da construc;;ao formal e tematica da obra. 

05.11 e 05.12. Detalhes do livro Dulce Sudor Amargo, 1985. 

Ja em Nakta, segundo livro analisado, tanto a edic;;ao das imagens, como a 

propria direc;;ao de arte, assumem aspectos mais elaborados. Utiliza fotografias 

das instalac;;oes Corac;ao espelho da carne e Pequenas reflexoes sobre uma certa 

bestialidade para criar uma especie de "livro da carne", segundo definic;;ao do 

proprio autor no texto final. Aqui ele apresenta como pensa esta edic;;ao e quais 

sao os seus parceiros nesta tarefa , contextualizando uma criac;;ao cuja tematica e 

marcadamente simbolica. E o proprio livro de hist6rias visuais e imaginarias, 

semelhante aos bestiarios da ldade Media. 

Como se tratam de imagens que relacionam o homem com o animal, 

principalmente tendo a propria pele, a carcac;;a e a carne como referente, o 

retangulo da frente e a guarda do livro [02.08], bern como o pr6prio titulo, sao Pag 16 

impresses em vermelho, uma referenda a ideia do proprio sangue enquanto cor 

da paleta do autor. E Nakta, que significa noite, justifica a presenc;;a do preto que 

cobre toda a capa. 

0 livro, em formate quadrado, apresenta as imagens com moldura branca. 

Alem dos textos inicias dos editores, um poema antecede as fotografias do autor 

32 A primeira citac;ao e A core a expressao e o sofrimento da luz, de Goethe, e a segunda do 
proprio autor, Salvador da Bahia: suores doces e am argos. As vezes nao e tao doce, e tampouco 
sempre amargo. 
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que sao dispostas isoladamente a cada pagina [05.13 e 05.14]. A conexao entre 

imagens e sugerida pela propria sequencia e pelo conjunto da publica9ao. Quatro 

mementos analisados anteriormente sao marcantes com rela9ao a este aspecto, e 

sao retomados aqui refor9ando a no9ao de edi9ao neste tipo de suporte. 

N oite fechada 

Louis Calaferte 

Nllt.rtt.'l'l<l • tc· <fll~~«n\')4;1 
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05.13 e 05.14. Detalhes do livre Nakta, 1996. 

0 primeiro e a serie inicial do livro com quatro fotografias em que 0 autor 

apresenta as cores com as quais trabalha [03.17, 03.18, 03.19 e 03.20], o 

desenho da sombra e os elementos que giram ao redor da tematica do homem e 

do bicho. A outra, mais simbolica, sugere esta relayao pelo proprio referente e par 

aspectos formais. Urn passaro de ferro pendurado na parede, urn peixe no aquaria 

e uma prostituta na vitrina [04.25, 04.26 e 04.27] fotografados em ambientes 

avermelhados e em propor96es que os aproxima. 

05.15 e 05.16. Nakta, 1996. 
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Em uma terceira sequencia de Nakta [03.23, 04.29 e 04.30]. a cor e a 

textura aproximam as imagens da carcaga dos bois, do cachorro deitado e do 

retrato de um homem. A dupla final marca as referencias pictoricas do autor [05.15 

e 05.16]. tanto pela presen<;a da propria tela, como pela cor vermelha, a mesma 

na tinta e no sangue. 

Estas quatro series de Nakta retomadas neste momenta sao exemplos do 

modo dinamico com que Miguel Rio Branco estabelece relag6es sequenciais entre 

as imagens, o que nao significa ser urn sentido obrigatorio de leitura . E possivel ir 

de uma cena a outra e estabelecer conex6es simbolicas e formais sem 

necessariamente seguir a ordem das paginas. Obviamente isto e plausivel em 

qualquer livro, mas neste, diversas entradas para as justaposig6es das fotografias 

sao sugeridas por uma edigao extremamente criteriosa nesta especie de colcha de 

retalhos. 

Contudo, e com a publica<;ao de Silent Book que Miguel Rio Branco 

consegue tratar o livro como um Objeto ao utilizar todas as suas caracteristicas 

estruturais para evidenciar as imagens-poema, suas relag6es e 

consequentemente sua poetica. 0 livro nao apresenta uma obra somente, torna

se ele proprio a obra33
. Assim, Silent Book se assemelha ao livro de artista pela 

exploragao de sua propria natureza: 

"0 livro de artista configura-se como uma unidade expressiva 
que veicula uma determinada ideia de arte e incorpora em seu 
processo estrutural o elemento fundamental na construgao do livro: 
sua natureza sequencia!. Assim como o pintor que, ao fazer urn 
quadro, explora dados inerentes a natureza deste suporte (superficie, 
enquadramento, dimensao, etc}, ao fazer um livro, o artista trabalha 
com uma sequencia coerente de espagos, as paginas, o tempo que e 
necessaria para vira-las, o gesto do leitor e a intimidade que 
estabelece entre o livro e a pessoa que o manipula. ( ... ) 0 livro de 
artista explora sempre as caracteristicas estruturais do livro: a obra 
nao e cada pagina e sim a soma de todas elas, percebida em 
diferentes mementos. 0 livro de artista configura-se, portanto, como 
uma sequencia espago-temporal, determinada pela relagao cinetica 

33 
Lefevre, Beatriz. "Silent Book, de Miguel Rio Branco: um livre obra". Cadernos da P6s-graduar;:fw 

- Institute de Arles I Unicamp. Campinas: n2 1, Vol. 5, Ana 5, (85-91), 2001. 
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entre pagina e pagina, ou ( ... ) pela pagina em seu dialogo com o 
contexte da pagina, o livro".

34 

Conforme analisa Annateresa Fabris, nem sempre os livros de artista tern 

como consequencia final uma publicayao, fazendo que alguns criticos os 

considerem objetos ou esculturas portateis. Sua definiyao se expande e passa a 

indicar a obra presente na propria estrutura formal do livro. E o caso, muitas 

vezes, dos catalogos de exposi96es que apresentam projetos paralelos aqueles 

que documentam no espayo expositivo, assumindo as paginas sequenciais como 

substitutas das paredes dos museus e das galerias. 

05.17 e 05.18. Detalhe do livro Silent Book, 1997. 

Com base nesta afirmayao e que este livro assume a funyao de um Objeto. 

Silent Book e pequeno e intimista, proprio para ser segurado na mao, inclusive por 

center poucas folhas. A direyao de arte evidencia as imagens sangradas, sem 

moldura na capa e no miolo, e sugere o silencio do titulo no preto da guarda e das 

paginas iniciais nos quais somente os nomes da obra e do autor aparecem 

escritos [05.17 e 05.18]. Diferente dos outros livros, aqui nao ha texto que enuncie 

qualquer aspecto das fotografias, apenas o curriculo de Miguel Rio Branco e os 

dados de catalogayao bibliografica impresses no final em paginas brancas, 

34 
Fabris, Annateresa e Teixeira da Costa, Cacilda. Tendfmcias do livro de artista no Brasil. Sao 

Paulo: Centro Cultural Sao Paulo, 1985. 
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indicando pela cor do papel que estas informa96es tern urn Iugar diferenciado do 

restante da obra toda em negro. 

A capa de Silent Book mostra uma das imagens interiores [04.40], o verso Pag 1o1 

de uma tape9aria como urn retrato desfigurado. Nao identifica o personagem, uma 

men9ao direta a inexistencia de urn referente especifico neste livro silencioso. Os 

rostos estao quase sempre a sombra, cobertos por algum elemento ou cortados 

pelo proprio enquadramento. Em fun9ao disso, e bastante marcante a escolha 

desta cena para compor a capa. 

05.19 e 05.20. Silent Book, 1997. 

A primeira cena do livro une a abertura em preto com a sequencia das 

fotografias. Uma porta iluminada por tom de azul frio indica a entrada [05.20], a 

passagem para o interior de Silent Book. Metade dela encontra-se sombreada, 

indicando o silencio do proprio titulo, pela escuridao. Alias, isto e presente 

inclusive na imagem situada ao lado que pode passar despercebida por ser quase 

totalmente negra (05.19]. uma textura muito sutil de uma parede pode ser vista em 

uma leitura atenta. Esta estrategia aparece em diferentes mementos do livro como 

uma especie de brecha taciturna, e funciona como indicia de algo, sugerindo que 

nesta obra e possivel espiar por entre as paginas ou mesmo por buracos 

semelhantes ao da pagina inicial do livro de onde nao se pode ver o interior 

[03.69, 03.70 e 03.71] . 
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As imagens sao impressas nos dois lados da folha. Assim a rela<;ao entre 

elas e extremamente importante nesta obra e indica uma serie de elementos como 

um jogo simb61ico. Neste aspecto, os dipticos Hells dyptich e Scar bag [04.41 e 

04.44] sinalizam a relevancia destas conexoes entre as fotografias, ja no inicio do '"'11 1 

livro, pelos aspectos formais analisados nos capitulos anteriores. No primeiro, o 

autor faz liga<;ao de uma atadura com o proprio inferno retratado na pintura, e no 

segundo, da cicatriz do homem com a costura e a marca no couro do saco de 

pancada. Para o editor Eder Chiodetto, e fundamental perceber justamente como 

se da esta amarra<;ao: 

"Por se tratar de urn projeto complexo e descartar a hip6tese 
de uma coletanea de imagens, Silent Book mantem uma unidade 
editorial rara em livros de fotografia. ~ como uma coerente sequencia 
de imagens de um filme. ( ... ) Assim como em suas instala<;oes, em 
seus livros e fundamental perceber como as imagens se interligam e 
dialogam entre si. E por isso que a edi<;ao ou a montagem de seu 
trabalho sao tao ou mais importantes que o ato fotografico. ( ... ) A 
sobrevida do que a sua camera ve esta na explosao da cor, no rigor 
da composi<;ao. Tudo refor<;ado por uma luz difusa, escassa, anterior 
a escuridao. Sao flagrantes silenciosos da materia em muta<;ao. Nao 
se espere de Rio Branco, porem, uma narrativa linear. E preciso 
abstrair e perder de vez a necessidade atavica de querer uma 
historinha com come<;o, meio e final feliz".35 

E e principalmente por esta caracteristica nao linear que Silent Book 

apresenta uma marca expressiva na edi<;ao. 0 que o diferencia de Nakta e 

evidenciado especialmente nas dobraduras que se abrem e estabelecem 

conexoes na forma de tripticos. Aqui nao somente os dipticos e tripticos assumem 

rela<;oes, mas aquilo que Gilles Deleuze caracteriza como o entre-lugar que se da 

entre os diferentes elementos. Para o fil6sofo, este aspecto encontra analogia no 

barroco pelas inumeras possibilidades de dobras e curvas. Conforme sinalizado 

nos capitulos anteriores, Miguel Rio Branco e comparado pela critica com o 

barroco. Entretanto, aqui nao se trata necessariamente do conteudo das imagens 

se referirem diretamente a este estilo, mas o modo como trabalha com elas. Como 

35 
Chiodetto, op. cit. 
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nas instalac;oes, e na justaposic;ao das fotografias que a obra adquire 

expressividade poetica, nao somente por elas, mas entre elas. 

As tres dobraduras que compoem Silent Book sao quase imperceptlveis na 

primeira vez que se folheiam as paginas. A imagem que permanece escondida e 

revelada pelo leitor ao abrir a pagina, o que de urn certo modo, assemelha-se ao 

ato de espiar algo oculto. 0 livro comporta no proprio titulo uma metafora desta 

ac;ao, ja que para passar despercebido, convem permanecer em silencio. 

05.21 . Dobradura do livro Silent Book, 1997. 

As dobraduras funcionam como uma especie de hiperlink em que uma 

imagem leva as outras duas que se relacionam mutuamente. No primeiro modelo 

de dobradura [05.21]. o dfptico apresenta o torso de urn homem e de uma mulher 

nus. Quando a pagina e aberta aparece uma flor de jambo ao lado de outro tronco 

masculino coberto por seda vermelha. Tanto a flor, quanta os corpos jovens 

representam uma ideia da efemeridade da vida, e sao postos no Iugar onde o 

autor demarca a passagem do tempo, tema constantemente explorado. 
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A segunda dobradura apresenta de urn lado urn muro de pedra bastante 

marcado pelo tempo e de outro o detalhe de urn trinco coberto por teia de aranha, 

cena de urn Iugar abandonado. A fechadura indica a abertura da pagina como 

uma porta e revela duas fotografias que marcam a mesma passagem do tempo e 

da morte, urn rel6gio velho e parado e a cruz de uma sepultura [05.22]. 

05.22. Dobradura do livro Silent Book, 1997. 

No terceiro exemplo [05.23], a fotografia que sugere uma representa9ao de 

Cristo crucificado faz dupla com uma cena da academia onde urn homem esta 

abaixado ao lado de uma mulher seminua. Ao abrir a pagina, surge a cena de uma 

escultura barroca, cujo rosto esta machucado e , ao lado, ha urn homem com as 

costas tatuadas com imagens religiosas. Ao mesmo tempo em que as duas 

primeiras se relacionam pela ideia dos boxeadores com a prostituta que freqoenta 

a academia, quando dispostas em trio, a figura feminina se emparelha com a 

imagem de Nossa Senhora tatuada no corpo masculine, que assume tambem urn 

Iugar de imagem ao fazer par com a escultura ao lado esquerdo. 
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Se a sequencia das imagens em urn livro de fotografia sugere uma leitura 

linear por paginas, mesmo que nada obrigue o leitor a seguir este encadeamento, 

em Silent Book as metaforas entre elas possibilitam uma visao continuada e ao 

mesmo tempo desconexa da pagina9ao. E sao justamente estas dobras 

estruturais e simb61icas que tornam este livro uma obra em si, apresentando 

expressividade pelo proprio formato, alem da qualidade formal das fotografias e da 

escolha dos diversos referentes no tratamento da tematica. Tudo se encontra 

conectado nao por urn aspecto somente, mas por diferentes caracteristicas de 

cada fotografia escolhida pelo autor. 

05.23. Dobradura do livro Silent Book, 1997. 

0 ultimo livro publicado por Miguel Rio Branco e baseado na instala9a0 

Entre os o/hos, o deserto. Embora tenha urn formato menor, apresenta muitas 

caracteristicas semelhantes as de Silent Book, como a guarda em preto, a 

ausencia de urn texto inicial36 e principalmente pelas dobras. A publicagao e 

36 Ha um texto final impresso em papel ocre, diferente do preto que contem as cita96es do autor. 
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praticamente toda composta por dobraduras que mostram os tripticos 

apresentados na montagem de cerca de 500 imagens que, por vezes, repetem 

diferentes enquadramentos da mesma cena au assunto. 

Entretanto, se o livro Silent Book sugere uma leitura contemplativa pela 

quantidade de imagens e pela relac,;:ao entre elas, em Entre as olhos, o deserto 

esta experiencia nao vai pela mesma direc,;:ao. E. clara que a ediyao e cuidadosa, 

cada fotografia estabelece conex6es, mas o prOprio ato de abrir cada uma das 38 

dobraduras a cada pagina, indica para o leiter que o livro tern outre ritmo. 0 risco 

que se corre de ler tudo ao mesmo tempo e perder o fio que conduz a sa fda deste 

imenso labirinto visual. 

Em Entre os olhos, o deserto, na montagem da instalac;ao, o sentido da 

dobra proposto por Gilles Deleuze se da nos pr6prios tripticos formados pela 

projec,;:ao continuada e pela fusao das imagens, conex6es e justaposic,;:Oes quase 

interminaveis. No livre, mesmo sendo uma unidade fechada com comeyo e fim, 

estas dobras estruturais podem ser criadas tambem pelo leiter, formando duplas e 

trios inacabados. Neste trabalho, Miguel Rio Branco mostra como faz circular as 

imagens em diferentes suportes, criando a poetica pela ediyao e pela montagem, 

refon;ada pelo prOprio titulo que comporta com a id9ia do deserto, uma noyao de 

infinite. 

Portanto, sao estas caracterfsticas, aliadas a forma como o autor fotografa 

e escolhe os referentes que compOem os trabalhos, que as imagens-poema 

surgem como uma estrutura que fazem os sentidos desta obra eclodir. E. 

interessante ressaltar nesta direc;ao, que as pr6prios titulos e as legendas das 

diferentes montagens indicam semelhanyas com a poetica de urn poema verbal. 

Assim, Dulce Sudor Amargo, Pele do Tempo, Silent Book, Out of Nowhere, Man 

dog, Dog man, Corar;ao espelho da carne, Strangler in a strangler land, Blue 

Panther, Swift on blue, Ray gun, Hell dyptich, Xota tumbs, Entre os olhos, o 

deserto, compOem a diversidade na estrategia da po9tica em estruturas de 

linguagem de texto e imagem. E neste emaranhado que Miguel Rio Branco faz 

que as relay6es entre os elementos criem velocidade e sentido. Dobra sobre 

dobras, fazendo surgir o Iugar entre elas. 
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CONSIDERAc;6ES FINAlS 

As imagens-poema sao o eixo condutor para a reftexao da po8tica de 

Miguel Rio Branco. Sua constitui9ao aponta para a sintaxe desenvolvida na 

prOpria tomada da fotografia e nas estrat8gias de edic;ao que afirmam os aspectos 

da tematica trabalhada pelo autor. 

0 modo como estabetece as relac;:Oes entre as imagens constitui-se como 

metatoras visuals, isto e, fotografias que se conectam par meio des seus 

elementos simbOiicos e da disposic;:ao em dipticos ou trfpticos presentes nos tivros, 

nas instatac;:Oes e nas exposic;:Oes. Desta forma e que emergem o sentido e a 

expressividade da propria obra. 

E. relevante considerar que a presenya de Miguel Rio Branco no cenario das 

artes visuais e marcada par esta po€tica para a qual utiliza a imagem fotogrclfica 

na constituic;:ao das imagens-poema. 

A conjuntura na qual a obra de Miguel Rio Branco surge e se expande, e 

marcada par aspectos que contribuem para o surgimento de urn debate entre 

diversos suportes nas artes visuais. E, certamente, a produc;:ao do autor colabora 

para o fortalecimento desta discussao par meio da po8tica, que revela dais 

aspectos importantes no contexte brasiteiro. 

Primeiro, a propria presen9a da fotografia em um ambiente que foi aos 

poucos abrindo espayo para novas suportes a partir das d8cadas de 1960 e 1970, 

com artistas como Geraldo de Barros e Helie Oiticica. E, segundo, o 

desenvolvimento essencial da linguagem fotognifica neste mesmo periodo, entre 

aquetes produtores que ainda nao fazem parte deste circuito e que aos poucos 

promovem uma migrac;ao entre diferentes areas. Cabe destacar a ac;:ao de 

Thomaz Farkas no fotoclubismo e posteriormente nas insery6es deste grupo nas 

principals mostras de arte. 

A constitui~tao de sentidos per meio das imagens-poema e a principal 

caracteristica da obra de Miguel Rio Branco. Nesta dissertayao eta e estudada em 

tres aspectos estruturais: o fotogr8fico, a tem8tica e a edic;ao. A analise destes 

elementos apresenta, atem das relay6es dentro do prOprio trabalho fotogr8fico, as 
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considerav6es sabre as influencias sofridas pelo autor com a sua experi€ncia 

tanto com a pintura, quanta com a linguagem cinematogrclfica. 

Com relavao ao fotogratico, a obra de Miguel. Rio Branco apresenta tres 

caracterlsticas principais que sao de extrema importancia e marcantes para a 

poetica: o tratamento da cor e da luz, e a representavao do espavo, que torna 

evidentes a volume e a disposivao do campo na imagem fotogratica. Ela marca 

simbolicamente a movimento de aproximayao com o referente. E. desta maneira 

que o autor comp6e parte da poetica com enquadramentos mais fechados, 

acentuando as texturas de lugares e as formas do corpo, e fazendo significar os 

elementos dentro de uma cena. 

A cor e a luz denotam a influencia da experiencia do autor com a pintura. 

Mesmo que nao tenha uma produyao reconhecida deste suporte, Miguel Rio 

Branco se apropria de caracteristicas pict6ricas na constituiyao da sua fotografia. 

Assim sendo, par meio da cor constr6i uma paleta quase monocromcltica, com 

variav6es do acre, a presenya marcante dos vermelhos e contrastes do azul au do 

verde em certos mementos. Este elemento surge na fotografia como uma esp9cie 

de pincelada com a qual o autor escolhe cenas e objetos formados pelas cores da 

paleta, mais uma estrat9gia de ligayao entre as imagens. E deste mesmo modo 

que Miguel Rio Branco tambE!m trabalha a representayao da luz como uma 

possibilidade formal tanto no usa das pr6prias cores, quanta das sombras, 

desenhando os objetos na fotografia. 

A tematica nesta obra e estabelecida pelo conjunto das relac;Oes entre 

diferentes situa~oes fotografadas. Como uma especie de labirinto visual nao e 

descrita literalmente na apresentayao de sua obra, surge per meio da ligayao 

entre corpos e objetos que nao necessitam, a priori, de uma definiyao de Iugar au 

de identidade, escapando do contexte original para assumir urn campo imaginclrio 

no qual o autor trabalha o tempo e as marcas impressas no corpo e nos locais 

onde e passive! reconhecer sua passagem. 

0 corpo e o tempo sao, portanto, as principais materias constituintes da 

tem3tica na poetica deste autor que se vale de fragmentos, pequenos sinais, 

marcas e operavoes que indicam suas metatoras visuais. Nas imagens-poema, 
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uma mesma fotografia pode remeter a presenc;a de diferentes relac;Oes quando 

pasta em outra montagem. Par meio destas conex6es e que surge uma estreJ
1
ta 

fronteira entre as elementos fotografados par Miguel Rio Branco, permitindo a 

liga9ii0 do homem com o seu tempo e espa90, sugerida em muitos momentos por 

uma analogia entre ele eo animal, bern como entre a vida e a morte. 

0 Ultimo aspecto da poetica do autor e a prOpria constituic;ao das imagens

poema. Tanto o fotografico, quanta a temcitica sao fundamentais na sua 

composic;ao e funcionam como elementos estruturais na ediyao das fotografias. 

Cabe ressaltar, neste sentido, que a experiencia do autor com a linguagem 

cinematografica e de extrema importancia a medida que ele assume nas 

instalac;6es e nos livros uma forma de montagem semelhante a do cinema, au 

seja, imagens e cenas postas lado a lado fazendo surgir os sentidos simb61icos da 

obra em conjunto com outros estatutos. 

0 entre-lugar destas imagens-poema e, alem da conexao entre um ponte e 

outre, o prOprio Iugar onde ganham sentido e velocidade. Na poE!tica de Miguel Rio 

Branco esta atividade surge no emaranhado desta forma visual que faz emergir as 

dobras, curvas e recurvas propostas par Gilles Deleuze. Estas dobras sabre 

dobras se instalam tanto na passagem entre as imagens, quanta no movimento do 

autor nos diferentes meios como fotografia, cinema e pintura. E considerando 

ainda que, par meio destas operac;6es podem surgir sempre novas 

desdobramentos, qualquer conclusao que tente estabelecer uma fronteira au urn 

contorno muito marcado, mostra-se arriscada para esta obra. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ExposicOes 

1964 

1966 

1967 

1968 

1972 

1974 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Pinluras e Desenhos, Gallerie Anlikerkeller, Bern, Sui(:a. 

Pinluras, Columbia University, Nova lorque. 

The Young Three, Sawdust Gallery, Nova lorque. • 

Desenhos, Galeria Relevo, Rio de Janeiro. 

Pinturas, Salao Esso de Artes Plil:sticas, Rio de Janeiro. * 
Pinturas, IX Bienal de sao Paulo. * 

Objetos e Escultura, Galeria Goeldi, Rio de Janeiro. • 

Filmes e Fotografias, Veste Sagrada, Rio de Janeiro. 

Fotografias, Galeria Grupe B, Rio de Janeiro. 

Grande Sao Paulo, Museu de Arte de Sao Paulo. • 

Fotografias, lpanema Gallery, Tel Aviv. 

Fotografias, Galeria Grafitti, Rio de Janeiro. • 

Negativo Sujo, Escola de Artes Visuais, Rio de Janeiro. 

Negative Sujo, Teatro Castro Alves, Salvador. 
Negative Sujo, Museu de Arte de Sao Paulo, Sao Paulo. 
Foto Bahia, Teatro Castro Alves, Salvador, Bahia.* 
Nossa Gente, Fotogaleria Funarte, Rio de Janeiro. * 

Nada levarei quando morrer aqueles que mim deve cobrarei no inferno, 
Galeria Fotoptica, Sao Paulo e Fotogaleria FUNARTE, Rio de Janeiro. 
1a Trienal de Fotografia, Museu de Arte Moderna de Sao Paulo.* 
Quasi Cinema, Centro Jnternazzionale di Breza, ltil:lia. * 
Camera lncantate, Palazzo Reale, Milao. * 

Co/6quio Latino Americana de Fotografia, Cidade do Mexico.* 
Colegiio Gilberta Chateaubriand, Museu de Arte Moderna do Rio. • 
Colegiio Gilberta Chateaubriand, Museu de Arte Moderna de Sao Paulo. • 
Quase Cinema, Funarte, Rio de Janeiro. * 

* Indica as exposi~Oes coletivas. 
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1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

Fotografias, Gabinete de Cultura, Bilbao, Espanha. 
Nada levarei quando morrer aquefes que mim deve cobrarei no inferno, 
Oberhausen Film Festival, Alemanha. • 
Fotografia Contemporiinea Latina-Americana, Georges Pompidou, Paris. • 
Prize Kodak Color, Centre Kodak, Paris. • 

Dialogo com Amau, XVII Bienal de Sao Paulo. • 
Fotografias, Galeria Arco, Sao Paulo. • 
Bresil des Bresiliens, Centre George Pompidou, Paris.* 
0 tempo do olhar, Museu de Arte de Sao Paulo. • 
0 tempo do olhar, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. * 
Joumees audio visuel/es, Centre George Pompidou, Paris. * 
De /'eau dans le jazz, Rencontres Photo d'Arles. * 

Les Presidents, Magnum Gallery, Paris. • 
1a Bienal de Arte de Cuba, Havana. • 

Coraqao espelho da carne, Magnum Gallery, Paris. 
Coragao espe/ho da carne, Aperture Foundation, Nova torque. 
Coragao espelho da carne, Fotogaleria FUNARTE, Rio de Janeiro. 

Auto-retrato do brasileiro, Museu de Arte de Sao Paulo. • 
Brazilian Color Photography, Aperture Foundation, Nova lorque. • 

Foto Seqoencias, Fotogaleria Teatro San Martin, Buenos Aires. 
50 Jahre Moderne Farbfotografie, Fotokina, Cologne. • 
On the Line, the New Color Photojournalism, Walker Art Center of 
Minneapolis, Portland Museum of Art, Oakland Art Museum. • 
1a Quadrienal de Fotografia, Museu de Arte de Sao Paulo. • 
Di8fogo com AmaU, Rencontres Photo d'Arles. * 

Coraqao Espelho da Carne, Galeria Fotoptica, Sao Paulo. 
Coraqao Espelho da Carne, FUNARTE, Rio de Janeiro. 
Latin American Photography, Australian Center of Photography, Sydney. • 
On the Line, the New Color Photojournalism, Spencer Museum of Art. • 
Gloria Art Museum, Carnegie Mellon Art Gallery. • 
Masters of Street Photography Ill, Museum of Photographic Arts, EUA. • 

Coraqao Espelho da Carne, Pallazo Fortuny, Veneza. 

Brazil Projects- P.S.1, Nova lorque. * 

Pinturas, Galeria Saramenha, Rio de Janeiro. 

Rio Hoje, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. * 

3a Bienal de Arte de Cuba, Havana. • 
Contemporary Art in Uruguay, Argentina, Brazil and Chile, Stedelijk 
Museum, Amsterdam.* 
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1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

Desenhos e Pinturas, Espayo Sergio Porto, Rio de Janeiro. 

Suadouro, Galerie 1900-2000, Paris.* 
Pequenas reflex6es sabre uma certa bestialidade, Biennale, Rotterdam. * 

IFA Gallery, Bonn, Alemanha. 
Foto Forum, Frankfurt. 
Pequenas reflex Des sabre uma certa bestia/idade, Rencontres d'Arles. 

Stadtliche Galerie Tuttlingen, Berlin. 
Arte Amazonas, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
V Vigo Foto Bienal. * 
Brazilian Color Photography, Houston Photofest, EUA. * 
Arte e Poder, Page Imperial, Rio de Janeiro.* 

Centro de estudios Romulo Gallegos, Caracas. 
Galerie Agathe Gaillard e Space Archide, Paris. 
Paixiio do olhar, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. * 
Arte Amazonas, Berlin Kunsthalle. * 
Sabre Santiago, Universidad de Santiago de Compostela. * 

Out of Nowhere, Castillo del Morro, V Bienal de Havana. * 
Out of Nowhere, Ludwig Forum, Alemanha. * 
Fotografie Forum, Frankfurt, Alemanha. * 
A Hidden View, Barbican Center Concourse Gallery, Londres. * 
Revendo Brasilia, Galeria Athas Bulcao, Teatro Nacional, Brasilia. * 

Galeria Luisa Strina, Sao Paulo. 
Out of Nowhere, IFA Gallery, Stuttgart, Alemanha. 
Panorama da arte brasileira, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. * 
Panorama da arte brasi/eira, Museu de Arte Moderna, Sao Paulo. * 

Santa Rosa, Throckmorton Fine Art Gallery, Nova lorque. 
Agathe Gaillard Gallery, Mois de Ia Photo, Paris. 
Nakta, Casa Vermelha, I Bienal de Fotografia da Cidade de Curitiba. 
Galeria Joel Edelstein Arte Contemporanea, Rio de Janeiro. 
Out of Nowhere, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
Door into Darkness, Prospect 96, Kunstverein, Frankfurt. * 
Excesso, Pac;:o das Artes, Sao Paulo. * 

Nakta, D'Amelio Terras Gallery, Nova lorque. 
Between the eyes, the desert, Site 97, San Diego. 
Echoes of Art in Age of Endless Conclusions, Santa Fe, Novo Mexico.* 
Between the Eyes the Desert, Site 97, San Diego.* 
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1998 

1999 

2000 

2001 

Galerie Ghislaine Hussenot, Paris. 

Galeria Oliva Arauna, Madrid. 
London Projects, Londres. 
Galeria Camargo Vilaga, Sao Paulo. 
AMNESIA, Christopher Grimes Gallery, Santa Monica, California. • 
LUMO 98, Jyvaskila, Finlandia. • 
Mysterious Voyages, Contemporary Museum of Baltimore. • 
Exterminating Angel, Galerie Ghislaine Hussenot. • 
The Garden of the Forking Paths, Kunstforenningen Copenhagen, Oslo. • 
Poeticas da Cor, Centro Cultural Sao Paulo e Centro Cultural Light, Rio. • 
Roteiros Roteiros Roteiros Roteiros Roteiros, XXIV Bienal de Sao Paulo. * 

Arte Contemporiinea Brasileira: Um e Outro, XXIV Bienal de Sao Paulo. • 

Entre los Ojos, Fundaci6n La Caixa, Barcelona, Espanha. 
Nakta, Rena Bransten Gallery San Francisco. 
Silent Book, Galeria Modulo, Lisboa. 
Sketches of Fear, D'Amelio Terras, Nova lorque. 
Bienal of Contemporary Art, Tate Gallery, Liverpool. • 
Magnum 50 Ans, Paris. • 
Carnaval, Museo Extremerio de Arte Contemporaneo, Badajoz. * 

Zeno X Gallery, Antwerp, Belgica. • 

Pele do Tempo, Centro de Arte Helie Oiticica, Rio de Janeiro. 
Photographs, William Benton Museum, Storrs, Connecticut, EUA. 
Nature presque Mort, Galerie Ghislaine Hussenot, Paris. 
Door into Darkness, Hellenic American Union, Atenas, Gn§cia. 
Miguel Rio Branco, Patrick De Brock Gallery, Knokke, Belgica. 
Entre los Ojos, Fundaci6n La Caixa, Palma de Mallorca, Espanha. 
Entre los Ojos, Centro Insular de Cultura, Las Palmas de Gran Can aria. 

Entre los Ojos, Sala de Exposiciones Alameda, Malaga, Espanha. 
Entre los Ojos, Colexio de Fonseca, Santiago de Compostela, Espanha. 
Miguel Rio Branco and Mario Cravo Neto, University of Massachussets. * 

AMNESIA, Contemporary Art Museum, Florida e Ohio. • 
AMNESIA, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogota. • 
Mostra Brasil +500, MOdulo de Arte Contemporanea, sao Paulo.* 

Galeria Oliva Arauna, Madrid. 

Between the eyes the desert, D'Amelio Terras, Nova lorque. 

Miguel Rio Branco, Peggy Guggenheim Museum, Veneza. 

Entre los ojos, Centro Cultural de Ia Villa, Madrid. 
Brazil Body and Soul, Guggenheim, Nova lorque. • 
The Thread Unraveled, El Museo del Barrio, Nova lorque. * 
Virgin Territory, The Museum of Woman for the Arts, Washington. • 
Bienal50 anos, Fundayao Bienal, Sao Paulo. • 
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2002 

2003 

2004 

Teoria da Cor, Galei"ia Andre Millan, Sao Paulo. 

Fast Flash Backs, Galerie 1900-2000, Paris. 
serie Havana, Galeria Paulo Fernandes, Rio de Janeiro. 
serie Havana, Parque da Luz, Sao Paulo. 

Gritos Surdos, Centro Portugues de Fotografia, Porto. 

Violencia e Paixao, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. * 
Mundos Credos, Fotogalerie nos, Nederland.* 
La Mirada, Dares Exhibitions, Zurich. * 

Nakta, FNAC Montparnasse, Paris. 

Gritos Surdos e outras amenidades, Foto Arte Brasilia, Espa9o Cultural 
Contemporaneo Venancio, Brasilia. 
Door into Darkness, Aperture's Burden Gallery, Nova lorque. 

Negativo Sujo, Artefoto, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio e Brasilia. • 
Beauty, the Beast, The Art Institute of Boston, EUA. • 
Miguel Rio Branco e Mario Cravo Neto, Museu de Arte Moderna, Rio. • 

Labirinto e ldentidades, Centro Universit8.rio Maria Antonia, Sao Paulo. * 
A Subversao dos Meios, ltau Cultural, Sao Paulo. • 

Mapas Abiertos, Fotografia Latinoamericana 1991-2002, Fundaci6n 

Telef6nica, Madrid e Palau de Ia Virreina, Barcelona. * 
Calcio di Rigore, Scuderie del Palazzo Santacroce, Roma. * 
Arte em Movimento, Galeria BNDS, Rio de Janeiro. * 
Revisitar CanBrias, Centro de Arte La Regenta, Las Palmas, Espanha. * 

Atgunas Habaneras, otras no ... , Galeria Oliva Arauna, Madrid. 
Gritos Surdos, Galeria Millan Antonio, Sao Paulo. 
Estrategias Barrocas, Centro Metropolitano de Quito, Equador. * 
Brazil Body Nostalgia, MAM Tokyo. • 

Santfssima Trindade, Murilo Castro Escrit6rio de Arte, Bela Horizonte. * 

159 



Anexo 2: Livros e Catillogos 

Livros 

1985 

1996 

1997 

1998 

2001 

Dulce Sudor Amargo, Fondo de Cultura Economico, Mexico. 
Salvador da Bahia, Double Page, Fran9a. 

Nakta, Funda9ao Cultural de Curitiba, Brasil. 

Silent Book, Cosac & Naify, Brasil. 

Miguel Rio Branco, Companhia das Letras, Brasil. 
Coletanea original mente publ!cada pela ed!tora americana Aperture no mesmo a no. 

Entre os olhos. o deserto. Cosac & Naify. Brasil. 

Catillogos de exposicOes individuais 

1988 

1991 

1995 

1996 

1999 

2000 

2002 

Cuore specchio della carne, Idea Books, ltalia. 
Apresenta as instalay5es Coraqao espe/ho da came e DitJ/ogo com AmaU. 

Coraqao espelho da carne, lnstitut fUr Auslandsberziehungen, 
Alemanha. 
Apresenta a instalayao Coraqao espe/ho da came. 

Von Nirgendwoher, lnstitut fOr Auslandsbeziehungen, Alemanha. 
Apresenta a instalayao Out of Nowhere. 

Out of Nowhere, Museu de Arte Mode rna do Rio de Janeiro, Brasil. 
Apresenta as instalay6es Porta da Escuridao, Out of Nowhere e DitJ/ogo com AmaU. 

Entre els ulls, Fundaci6n La Caixa, Espanha. 
Apresenta as instala~t6es Pequena reflexao sabre uma ceria bestia/idade, Out of 
Nowhere e Entre os o/hos, o deserto. 

Pele do tempo, Centro de Arte Helie Oiticica, Brasil. 
Apresenta as instalay5es Out of Nowhere e Entre os o/hos, o deserto e imagens de 
diversos trabalhos anteriores. 

Gritos Surdos, Centro Portugues de Fotografia, Portugal. 
Apresenta as instalay5es Porta da Escurid§o e Gritos Surdos. 
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Anexo 3: Premios 

1980 

1981 

1982 

1982 

1986 

1988 

1993 

1994 

1995 

1997 

Grande Premia da 1' Trienal de Fotografia do Museu de Arte Moderna 
de Sao Paulo 

Melhor Fotografia, Festival de Cinema de Brasilia pelo filme Nada 

/evarei quando morrer aqueles que mim deve cobra rei no inferno. 

Premia Especial do Juri e Premia da Critica lnternacional, XI Festival 
lnternacional de Filmes de Curta-metragem e Documental, Lille, Fran10a. 
par Nada /evarei quando morrer aqueles que mim deve cobra rei no 
inferno. 

Premia Kodak da Critica Fotognifica, Paris. 

0 video Apaga-te sesamo ganhou OS seguintes pr§mios: Premia 
Especial do JUri, Festivallnternacional de Curta Metragem em Salvador; 
Melhor Video e Dire,ao, Festival de Video e Cinema do Maranhao. 

Melhor Dire10ao de Fotografia par Memoria Viva de Otavio Bezerra e 

Aboligao de Zozimo Bulbul no Festival de Brasilia. 

Funda,ao Rockfeller. 

Balsa Vitae pela sE!rie Santa Rosa. 

Premia FUNARTE de Fotografia, Melhor Ensaio Fotognifico. 

Premia do Livro de Fotografia, Aries, Fran9a, pelo livro Nakta. 
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Anexo 4: Obras em Acervos e ColecOes 

Alfonso Pons, Caracas. 

Arocha, Houston. 

Berman, Nova lorque. 

Butler, Palm Spring. 
Carlos Leal, Rio de Janeiro. 

Celina Lunsford, Frankfurt. 
Centre Georges Pompidou, Paris. 

Cesar, San Francisco. 

Coplan, Baltimore. 
David Rockefeller, EUA. 
Delgado, Nova lorque. 

DG Bank, Frankfurt. 
Diker, Nova lorque. 

Enrique Beckoff, EUA. 
Galerie 1900-2000, Paris. 
Gilberte Chateaubriand, Rio de Janeiro. 

Hirsh, Nova lorque. 

Joao Carlos de Figueiredo Ferraz, Brasil. 

Joao Satamini, Rio de Janeiro. 

Joaquim Paiva, Brasil. 
Juan Carlos I, Rei da Espanha, Madrid. 
Kim Esteve, Sao Paulo. 
Manfred Heiting, Frankfurt. 
Marcos Martin Blanco. 

Museu de Arte de Sao Paulo, Brasil. 

Museu de Arte Moderna de Sao Paulo, Brasil. 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil. 

Museum of Modern Art, San Francisco. 

Museum of Photographic Arts San Diego, EUA. 
Metropolitan Museum, Nova lorque. 

Patricia Phelps de Cisneros, Caracas. 

Paul Andriesse, Amsterda. 

Portnoy, Nova torque. 

Progressive, Ohio. 

Ritter, Nova lorque. 
Rocha, Portugal. 
Rosa e Carlos de La Cruz, Miami. 
Galeria Camargo Vilac;;;a, Sao Paulo. 

Rosen, Wayne. 

Stedejlik Museum, Amsterda. 

Tete Pacheco, Brasil. 

Valentina e Ignacio Oberto, Brasil. 

Zeno X Gallery, Belgica. 
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Anexo 5: Filmografia 

Diretor em: 

1971 

1972 

1977 

1981 

1985 

1987 

Waiting for the man (8' Super 8). • 
Burning Gloves (6' Super 8). 

Colony Records (15' Super 8). 

Dragon Trap (7' Super 8). 
Torture Touch (4' Super 8). 

Trio eletrico (10' 16mm). 

Nada levarei quando morrer aque/es que mim deve cobrarei no inferno 
(20' 16mm). 

Apaga-te Sesamo (1 0' video Umatic). 

Trabalho: Jose Resende (10' video Umatic). 

Diretor de fotografia e cameraman: 

Longas 

1969 
Sem titulo, direc;ao Antonio Calmon. 

1971 
L8grima Pantera, direc;ao Julio Bressane. 

1976 
Revolver de Brinquedo, dire9ao Antonio Caiman. 

1978 
Madreperola, dire9ao Sergio Wladimir Bernardes. 

1981 
Coraqoes a mil, diregao Tom Tab Azulay. 

1986 
MemOria Viva, direc;:ao Otavio Bezerra. 

1987 
Abofiqiio, diregao Z6zimo Bulbul. 

1988 
Uma avenida chamada Brasil, dire~ao Otavio Bezerra. 

1991 
Dayse das a/mas deste mundo, dire~ao Lucia Murat. 

.. Todos os filmes Super 8 queimaram em um incendio ocorrido no atelie do autor em 1980. 
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Curtas 

1969 

1972 

1974 

1978 

1979 

1980 

1986 

Ajaula, dire9ao Luis Carlos Goes. 

Beco da fame, dire9ao Sebastiao de Fran9a. 
Tr6pico, direc;ao Florence Bildner. 

Copacabana das 7 as 7, dire9ao Gilberta Loureiro. 

Chorinhos e choroes, direc;ao A. Carlos Fontoura. 

Pe direito, dire9ao Nazareth O'Hana. 

Raizeiros, direc;ao Tom Tab Azulay. 

Ci/do Meireles, direc;ao Wilson Coutinho. 
Gavi6es, direc;ao Alceu Massari. 
Tucurui, direc;ao Alceu Massari. 

Aldeia nova, direc;ao Alceu Massari. 
Horta florestal, dire9ao Gilberte Loureiro. 

Lampiao, direc;ao Otavio Bezerra. 
Resistencia da lua, direc;ao Otavio Bezerra. 
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