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Resume 

Com a concorrencia da TV e da Internet, o Jornal precisou se 

reestruturar para encontrar sen lugar especifico no conjunto das 

midias. Essas mudan^as sao particularmente visiveis nas novas fun- 

goes que se tem atribufdo a fotografia - que vao alem das tradicio- 

nais "ilustragao" e "documentagao referencial" Considerando tal 

concepgao, este trabalho procura, a partir de uma foto especifica, 

publicada na Folha de S. Paulo, levantar questdes sobre o novo 

estatuto da fotografia no jomalismo impresso, que teria comegado a 

mudar por volta dos anos 60 e que sofreu particular incremento com 

o advento das novas tecnologias informacionais. Convoca, para isso, 

desde o ja classico texto de Roland Barthes, A Cdmara Clara, como 

as nogoes de "semi-simbolico", de Jean-Marie Floch, e de "presen- 

ga", de Ric Landowski. 

Palavras-chave 

jomalismo, fotografia, tecnologias informacionais 

Abstract 

Because of the concurrence of the TV and the Internet, Journal has 

been suffering a re-stmcturing, in order to find out its specific place 

in the media set. These changes are particularly visible in the new 

functions attributed to the photography - which go beyond the 

traditional "illustrations" and "reference documentation". Considering 

such conception, this work proposes, from a specific photo, published 

in Folha de S. Paulo, to raise questions about the new photography 

statute in print journalism, which has started to change around sixties 

and suffered particular increment with the new informational 

technology advent. Therefore, this work convokes not only the 

classical Roland Barthes text, A Cdmara Clara, but also notions of 

"semi-symbolic", by Jean-Marie Floch and of "presence" by Ric 

Landowski. 
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Oestatuto da fotografia no jomalismo informativo impresso tem 

passado por transforma^oes marcantes nas ultimas decadas. 

A foto era usada na imprensa brasileira com a finalidade 

quase exclusiva de se explorar valores de ordem documental e ilustrativa, 

o que se fazia com relativa parcimonia nos jomais considerados "seri- 

os", particularmente no que diz respeito aos quesitos quantidade e ta- 

manho ocupado numa pagina - exce^ao feita a primeira pagina, local 

onde as fotos ja comegavam a ganhar destaque. Os jomais noticiosos 

se configuravam, pelo menos ate meados e final dos anos 60, como 

verdadeiros calhama^os de textos, pontuados, aqui e ali, por pequenas 

fotos em preto e branco e raras ilustragoes graficas, estas ultimas 

predominantes nas chamadas tiras de humor ou de historietas em qua- 

drinhos. Apenas poucos jomais contavam com a organizagao do mate- 

rial publicavel em mais de um cademo e, quando isso era feito, dispu- 

nha-se em geral de um suplemento de cultura ou um outro cademo 

especial. O valor documental da foto, nao obstante, era dotado de uma 

aura quase sagrada: as fotos eram sempre creditadas e ai de quern 

ousasse inverter a posigao de uma foto, mesmo que fosse um simples 

"boneco", em relagao ao enquadramento da camara no momento da 

captagao do acontecimento - isso era considerado um verdadeiro cri- 

me contra a "realidade" nas redagoes do referido periodo, nao apenas 

pelos fotografos, claro; sem falar, evidentemente, de possfveis tmcagens 

- so utilizadas em casos excepcionais e por motivo considerado plena- 

mentejustificavel1 

1. Evidentemente, nao e nossa intengao fazer aqui um rastreamento historico 
pormenorizado. Convem apenas lembrar que mudanqas graficas significativas, 
e no seu bojo o uso mais inovador da fotografia, surgiram com a emergencia 
dos tabloides alternatives em meados dos anos 60 e, na entao chamada grande 
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Esse panorama comegou a mudar radicalmente a partir da 

introdu^ao dos computadores - isso ja a partir dos anos 80 - e do uso 

de alguns software especiais nas redagdes. A importancia documen- 

tal da foto, certamente, continua em nossos dias a ser considerada 

relevante para o discurso do jomal impresso, que ainda se norteia por 

criterios de representagao jomalistica, particularmente as imageticas, 

fundadas na compatibilidade com o mundo natural, mas, sem duvida, 

esses criterios ja nao apresentam a mesma rigidez. Com a concor- 

rencia da TV e da Internet, o jomal teve de se modificar e se tomar 

uma midia realmente sincretica2, nao so adotando o uso da cor para 

as fotos, como cuidando melhor da paginagao e da distribuigao e 

hierarquizagao por tamanho de titulos, alem de adotar novos recur- 

sos visuais, particularmente os facultados pela infografia. 

Com isso, imagem e texto passaram a "conversar" para com- 

por materias jomalisticas mais sofisticadas, complexas e, em muitos 

casos, mais precisas, nao obstante a propalada necessidade de toma- 

las mais "palataveis" para os leitores - presumivelmente sem dispo- 

sigao para leituras que exijam maiores esforgos ou dispendios de 

tempo. 

No que diz respeito ao tratamento das fotos propriamente 

dito, tern havido uma evolugao marcante: sua importancia como cha- 

mariz para o leitor e suas qualidades informativas passaram a ser 

enfatizadas nos manuais de redagao. Com a diminuigao da importan- 

cia do registro documental - em relagao a isso a TV e reconhecida- 

mente bem mais agil do que o jomal -, e notavel a tendencia a uma 

estetizagao das fotos. Algumas, por si sos, constroem mini-narrativas 

que referendum e, as vezes, trazem preciosos enriquecimentos aos tex- 

tos verbais, quando o leitor se deixa apanhar por elas e adentra em 

seus universes plastico e iconico. Mas para tratar disso, precisamos 

imprensa, com as inovagoes - implantadas sem contar ainda com os recursos 
das novas tecnologias - desencadeadas pelo Jornal do Brasil, no Rio de 
Janeiro, e com o aparecimento do Jomal da Tarde, em Sao Paulo. 

2. Isaac Antonio Camargo, pesquisador do Centro de Pesquisas Sociossemioticas, 
que envolve pesquisadores da PUC-SP, da FFLCH da DSP e do CNRS de Paris, 
e outras instituigoes nacionais, tern se dedicado ao estudo e publicado artigos 
sobre este tema, alguns deles nos cadernos do referido centro, outros em 
anais de eventos cientificos. 
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recuar um pouco, e buscar fundamentagao que tome nossa proposta de 

leitura de uma foto jornalistica, objeto deste trabalho, mais convincente. 

Isso foi 

Roland Barthes embora nao trate em seu livro, A Cdmara 

Clara (1984), especificamente da foto jornalistica, faz uma reflexao 

profunda sobre o dispositive fotografico e levanta questoes indispen- 

saveis para quern pretende, como e o nosso caso, efetuar um recorte 

sobre o tema balizado por consideragoes mais bem fundamentadas. 

Para o semiologo frances, a fotografia reproduz ao infinite o que so 

ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais pode- 

ra repetir-se existencialmente. Ela seria uma especie de "particular 

absoluto", uma "contingencia soberana" um encontro com o que se 

entende como "Real" Uma fotografia seria dotada de um gesto ex- 

treme, "ela diz" como que apontando com o dedo "isso e isso, e tal" 

e nao diria propriamente outra coisa. 

Barthes diz mais: a foto "jamais se distingue de seu referente 

(daquilo que ela representa), ou pelo menos nao se distingue dele de 

imediato ou para todo mundo" Identificar o signiflcante fotografico 

nao seria propriamente impossivel - os profissionais saberiam disso - 

mas a operagao "exige um ato segundo de saber ou de reflexao" 

A fotografia seria por natureza algo de reiterativo, de 

tautologico. Aludindo a um famoso quadro de Rene Magritte, que de 

forma ironica coloca em questao a representagao pictural, Barthes 

diz que "nela um cachimbo e sempre um cachimbo": ela traria cola- 

do em si o seu referente. Ainda motivado pela obra do pintor belga, 

acrescenta: "A Fotografia pertence a essa classe de objetos folhados 

cujas duas folhas nao podem ser separadas sem destrui-los: a vidra- 

9a e a paisagem [Magritte] e, por que nao, o Bem e o Mai, o desejo 

e seu objeto: dualidades que podemos conceber, mas nao perceber" 

A rigor, para ele, uma foto e sempre invisivel: nao e ela que vemos: e 

seu referente. 

Barthes para o estudo empreendido, como ele proprio sali- 

enta, toma como ponto de partida apenas algumas fotos e sua expe- 

riencia pessoal: 
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O que o meu corpo sabe de uma Fotografia? Observei 

que uma foto pode ser objeto de tres prdticas {ou de tres 

emoqdes ou de tres intengdes): fazer, suportar, olhar. O 

Operator e o Fotografo. O Spectator somos todos nds.(...) 

E aquele ou aquela que e fotografado, e o alvo, o refe- 

rente, especie de pequeno simulacro, de eidolon emitido 

pelo objeto que de bom grado eu chamaria de Spectrum 

da Fotografia, porque essa palavra mantem, atraves de 

sua raiz, uma relagdo com o "espetdculo" e a ele acres- 

centa essa coisa um pouco terrivel que hd em toda a 

fotografia: o retorno do morto. (...) Eu podia supor que 

a emogdo do Operator (e portanto a essencia da Foto- 

grafia-segundo-o-fotografo) tinha alguma relagdo com 

o upequeno orificio" (estenopo) pelo qual ele olha, limi- 

ta, enquadra e coloca em perspectiva o que ele quer 

''captar" (surpreender). (Barthes, 1984, pp. 20 e 21) 

A fotografia, tal qual a entendia, estaria no entrecruzamento 

de dois processos: um e de ordem quimica: a agao da luz sobre cer- 

tas susbstancias; outro de ordem fisica: a formagao de imagens atra- 

ves de um dispositivo otico. Para Barthes, a fotografia do Spectator 

dependeria basicamente da revelagao quimica do objeto, a do 

Operator estaria ligada, ao contrario, a visao recortada pelo buraco 

de fechadura da camera obscura. 

E e como Spectator que Barthes faz seu depoimento: 

A Fotografia e o advento de mim mesmo como outro: 

uma dissociagdo astuciosa da consciencia de identida- 

de. Ainda mais curioso: foi antes da Fotografia que os 

homens mais falaram da visao do duplo. Costuma-se 

aproximar a heautoscopia - de uma alucinose; ela foi, 

durante seculos, um grande tema mitico. Hoje, porem, 

e como se recalcdssemos a loucura profunda da Foto- 

grafia: ela lembra sua heranga mitica apenas por esse 

ligeiro mal-estar que me toma quando "me " olho em um 

papel. (pp. 25 e 26) 
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E continua, pouco depois: 

Todavia, entre as [fotos] que foram escolhidas, avalia- 

dasy apreciadas reunidas em dlbuns ou revistas, e que 

assim passaram pelo filtro da cultura, eu constatava que 

algumas provocam em mim pequenos jubilos, como se 

estas remetessem a um centra silenciado, um bem erotica 

ou dilacerante, enterrado em mim mesmo (par mais bem 

comportado que aparentemente fosse o tema); e que ou- 

tras, ao contrdrio, me eram de tal modo indiferentes, que 

a forga de ve-las se multiplicarem, como erva daninha, 

eu sentia em relagdo a elas uma especie de aversdo, de 

irritagdo mesmo (...) (pp. 31 e 32) 

Barthes confessa que nao podia atribuir essas preferenci- 

as ao fotografo: "nao gostava de todas as fotos de um mesmo Fo- 

tografo" For isso, decidiu tomar como guia de sua analise a atragao 

que sentia por certas fotos. No "deserto lugubre", constitmdo por 

um conjunto de inumeras fotos, de repente, uma se sobressaia: "ela 

me anima e eu a animo. Portanto, e assim que devo nomear a 

atra^ao que a faz existir: uma animagdo." 

Como Spectator, Barthes diz que so se interessava pela 

fotografia por "sentimento"; queria "aprofundd-la, nao como uma 

questdo (um tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto 

noto, olho e penso" e que pressentiu ''uma regra estrutural (na 

medida de meu prdprio olhar) e tentei de imediato verificd-la 

examinando outras fotos do mesmo reporter (Koen Wessing): 

muitas dessas fotos me prendiam porque comportavam essa es- 

pecie de dualidade que eu acabava de detectar" 

Denominou sua regra como studium, uma vez que nao via 

em frances uma palavra mais adequada do que a latina. Ela nao 

quer dizer, segundo enfatiza "de imediato 'estudo', mas a aplica^ao 

a alguma coisa, o gosto por alguem, uma especie de investimento 

geral, ardoroso, mas sem acuidade particular" Seria pelo studium 

que se interessaria pelas fotografias. Por meio dele participaria das 

figuras, das caras, dos gestos, dos cenarios, das a^oes. O studium 
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seria o campo do "desejo indolente, do interesse diversificado, 

do gosto inconseqiiente" Reconhecer o studium seria encontrar 

as inten9oes do fotografo. A cultura (com que tem a ver o studium) 

seria uma especie de contrato feito entre os criadores e os consu- 

midores. 

No entanto, para Barthes, um segundo elemento viria que- 

brar ou escandir o studium. Ao contrario daquele, este novo ele- 

mento nao seria procurado, se configuraria como parte da cena, e, 

"como uma flecha, vem me transpassar" Outra vez Barthes re- 

correu ao latim para designar a denomina^ao para aquilo que Ihe 

provocava "essa ferida, essa picada, essa marca feita por um 

instrumento pontudo" - o termo punctum, que tambem quer di- 

zer, "pequeno buraco", "pequeno corte" e "lance de dados" 

O punctum de uma foto seria esse acaso que, nela, punge, 

mortifica, fere. 

Para o Spectator, a foto e perigosa. O fotografo, certa- 

mente, empresta-lhe outras fun^oes, outros alibis. Essas fun^oes 

podem ser enumeradas: informar, representar; surpreender, fazer 

significar, dar vontade. Barthes, enquanto Spectator, diz que as 

reconhece com mais ou menos prazer: nelas investe seu studium 

{"que jamais e meu gozo ou minha dor"). O que para o Spectator 

pode se configurar como "surpresas", para o fotografo caracteri- 

za-se como "desempenhos", que podem ser identificados como 

raridade do referente, capta^ao de um instantaneo, de uma proeza, 

alem das distorgoes, sobreimpressoes, desfocamentos, anamorfoses. 

Para perceber opunctumydiz Barthes, nenhuma analise seria 

preciso; apenas a lembranga, em alguns casos. No entanto, ele se 

encontra no campo da coisa fotografada, mas nao necessariamen- 

te consciente pelo fotografo, ate pelo contrario. O punctum 6 uma 

especie de suplemento. O studium esta sempre codificado; o 

punctum, nao. 

Para enfatizar a especificidade da fotografia, Barthes a 

compara com a pintura. Esta pode simular a realidade sem te-la 

visto, uma vez que seu discurso combina signos que certamente 

tem referentes, mas esses referentes podem ser e na maioria das 

vezes sao "quimeras" Ao contrario do que ocorre com as imitagoes 

Significagao 20 • 72 



Presenga de uma ausencia: leitura de uma foto jornalfstica 

picturais, diante da fotografia jamais se pode negar que a "coisa 

esteve Id' Para ele, toda fotografia, ao colocar, a presenga imedi- 

ata do mundo, embora isso so nos configure como um passado, e 

um certificado de presenga. Existe um outro punctum (um outro 

"estigma") que nao o detalhe. Ele nao e mais dz forma mas de 

intensidade. Esse outro punctum e o tempo esmagado no "Isso 

foi" 

Depois deste percurso, Barthes entende, entao, a foto como 

um medium estranho, uma forma de alucinagao partilhada: de um 

lado "estd ld\ do outro "mas isso realmente esteve", e acaba por 

concluir que ela e uma imagem "louca com tinturas de real" 

Como a sociedade procura sempre torna-la sensata, temperar a 

loucura ameagadora, a foto, que pode entao ser "louca" ou "sensa- 

ta": e sensata se seu realismo for temperado por habitos empiricos 

e, mesmo, esteticos. Louca, se seu realismo for absolute, original. 

Uma foto de jornal 

A questao com a qual nos defrontamos agora e de como, a 

partir das nogoes arroladas, entender uma foto como esta que apre- 

sentamos abaixo. Ela foi publicada abrindo o caderno "Cotidiano" 

do jornal Folha de S. Paulo, de 19 de margo de 2002, ocupando 

praticamente toda a dobra superior, a mais significativa da pagina, 

com creditos atribmdos a Patricia Santos. Como ela nao nos pare- 

ce uma foto trivial, mas nao nos e possivel identificar algo como o 

punctum sugerido por Barthes, talvez pudessemos recorrer, na qua- 

lidade de spectator que somos, a nogao de studium para tentar 

nos aproximar dela. E o que podemos fazer e simplesmente tentar 

descreve-la. Ha um titulo e uma legenda, inseridas no proprio cam- 

po da foto que a identificam e contextualizam como "Vidro de uma 

das alas do Forum de Itaquera que foi atingido por balas de 

submetralhadora; dois suspeitos de autoria do crime foram pre- 

sos." O titulo "Justi^a de SP sofre sexto atentado" nos encaminha 

para outras paragens: nos situa no universo da violencia em que 

vivem as grandes metropoles, particularmente a capital paulista. 

Mas entao e so? 
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das alas do 
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Itaquera que 
foi atingido 
por balas de 
submetralha- 
dora; dois 
suspeitos de 
autoria do 
crime foram 

Nao. Certamente nao. O destaque dado pela edigao a foto 

sugere que ela praticamente sozinha pode, pelo menos, acrescentar 

algo ao relate da materia, disposta logo abaixo desta foto e que conta 

com outros recursos visuals: mapas, graficos e outra foto de um pre- 

so num camburao. Por que tanto, entao, destaque a um vidro perfu- 

rado por uma bala? E o que faz aquele policial, entrevisto pela perfu- 

ragao Jo vidro, de frente a uma porta depois de tudo ja estar consu- 

mado? Podenamos, sem duvida, ficar levantando outras questoes, 

mas onde elas nos levariam9 Podenamos ficar sossegados admitin- 

do que ' isso foi"? Mas ha algo de inconcluso nesta foto, e isso e o 

que mais nos chama a aten^ao. Para tentar ir pouco alem precisa- 

mos recorrer a uma outra, embora a nosso juizo nao-excludente, con- 

cepgao teorica. Ela nos permitira, acreditamos, efetuar uma leitura 

mais pormenorizada da foto, que, caso nao nos leve necessariamen- 

te ao punctum, certamente nos fara melhor referendar o studium. 

Uma aproximagao semi-simbolica 

Construido na esteira de concepgoes fundamentals da 

glossematica hjelmsleviana, o sistema semi-simbolico, base da 

semiotica plastica desenvolvida Jean-Marie Floch, pode nos oferecer 
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condi^oes de avaliar categorias plasticas do piano de expressao e 

categorias semanticas do piano do conteudo identificaveis na foto 

em questao, e com isso permitir que se possa ir urn pouco alem dos 

referentes discemiveis numa mera descrigao de elementos isolados. 

No caso apresentado, se uma providencia como esta nao fosse bus- 

cada, certamente poderiamos cair num impasse, ou, no que nos pa- 

rece pior, a atribuigao de uma brincadeira retorica com a foto, que o 

jomal teria se permitido com a simples intengao de chamar a atengao 

para a materia. 

Como ja insinuamos, acreditamos que esta foto leva mais 

adiante, ou seja, ela apresenta uma outra versao deste episodio, atri- 

bui-lhe um outro sentido - esse e o palpite que nos fez ficar como 

que "girando", convocando diferentes recursos teoricos, em tomo 

deste buraco aberto no vidro antes de tentar adentra-lo. 

Considerando alguns principios da proposta elementar do 

semi-simbolismo de separar a analise do piano de expressao da do 

piano do conteudo, e sem ter a pretensao de esgotar essas possibili- 

dades, podemos, para come^ar, ressaltar algumas distingoes no mvel 

significante da foto. 

Do ponto de vista espacial, distingue-se na foto um eixo ver- 

tical em profundidade, em cujas extremidades se situam os limites de 

um lado de la e um lado de ca. Um outro eixo, horizontal imaginario, 

divide a foto em duas partes, uma inferior e outra superior. Essas 

duas partes constituem a superficie de vidro que cobre todo o piano 

da foto. O cruzamento destes dois eixos se da exatamente no centro 

do buraco deixado pela bala e que atravessa o vidro. O que esta do 

lado de la e visivel, pelo menos aquilo que e recortado pelo espago 

aberto do buraco no vidro, havendo assim a partir deste eixo em 

profundidade, algo velado e algo revelado ou algo visivel e algo invi- 

sivel ou, ainda, algo incluido e algo excluido. 

Do ponto de vista cromatico, ha uma area turva, constituida 

pelo vidro estilhagado e uma parte clara, formada pela abertura feita 

pela bala. Na area turva predominam tons de azul-esverdeado e cin- 

za-palido; na parte clara, tons de cinza-escuro, bege-escuro e preto. 

O titulo da materia, situado na parte de cima do eixo horizon- 

tal imaginario, percorre praticamente toda parte superior deste eixo, 
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formando como que uma paralela com ele. Em tamanho enorme, 

provavelmente corpo 48, faz contraponto com texto da legenda, em 

corpo provavelmente 10, situada na parte inferior do eixo horizontal, 

mas disposta em sentido vertical. Sua cor e branca. 

Considerando o piano do conteudo a partir das categorias 

discemiveis no piano da expressao, podemos chegar a algumas cate- 

gorias semanticas envolvidas nessas rela^oes. E vamos come^ar in- 

vertendo o processo tratando inicialmente do texto verbal. As oposi- 

goes na disposi^ao (horizontal vs vertical) do titulo e da legenda, no 

tamanho (corpo 48 vs corpo 10), e na cor (preto vs branco) provocam 

investimentos semanticos diferenciados mas subsumidos por uma 

mesma isotopia. A horizontalidade e tamanho do titulo da materia per- 

mitem leitura praticamente imediata. Sua cor em preto e coerente com 

a gravidade da informagao /Justiga de SP sofre sexto atentado/. Por 

outro lado, o texto leve da legenda, com letras brancas e em corpo 10, 

composto numa coluninha, vertical, trata do vidro quebrado e oferece 

informagoes casuisticas do acontecimento. Nao por acaso, ao contra- 

rio do titulo cujo verbo /sofre/ encontra-se no presente, os verbos da 

legenda /foi/ e /foram/ encontram-se no passado. 

Essas oposigoes sao estruturais, elas encontram-se tanto no 

piano da expressao quanto no piano do conteudo. Elas se reiteram no 

mvel cromatico, embora haja ai uma curiosa inversao [A inversao 

como veremos tera papel fundamental em nossa leitura.]. A area 

turva, constituida pelo vidro estilhagado, e englobante, em relagao a 

area clara, englobada, configurada pelo buraco da bala. A area turva 

e bem maior do que a clara, mas nela praticamente nada se ve, a nao 

ser os reflexos do vidro perfurado. Na area clara, as figuras sao 

escuras, mas podem ser vistas: os soldados estao de uniformes cin- 

za-escuro e preto, as paredes e porta sao de cor bege-escuro; um 

painel branco-desbotado contem uma placa branca, redonda, com 

bordas e uma faixa vermelha que a corta em diagonal (como as 

placas de transito que significam "proibido"). 

Espacialmente, a porta atras do soldado, que se encontra em 

primeiro piano do que aparece depois da superffcie de vidro, constitui 

o limite do eixo vertical do lado de la. O que haveria do lado de ca do 

vidro, no espago heterotopico, nao e mostrado, nem poderia ser tao 
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facilmente presumido: ali se encontrava no momento do ato da foto, 

a camara fotografica, mas e ali tambem que esteve a arma do crime, 

e que agora estamos nos que contemplamos a foto. 

Uma primeira descoberta pode entao ser realizada: a foto 

foi construida a partir do percurso da bala, no sentido do lado de ca 

para o lado de la do nosso eixo vertical. E era isso que nos intrigava 

desde o inicio: essa foto mostra o nao mostravel. Essa foto mostra o 

"isso foi" numa dimensao surpreendente, alem de um simples refe- 

rente3 ela e abstrata, intelectiva [veremos mais tarde que vai alem 

disso]. Fica facil agora ver que o soldado do lado de la se configura 

como um alvo. E da maneira que a foto enfoca a historia, um alvo 

perfeitamente enquadrado na posigao mais privilegiada para o olhar 

diante de um quadro: o centro. De nada adianta a "placa de proibi- 

do" quase apagada ali atras. O colete a prova de balas do soldado 

talvez Ihe garanta alguma resistencia, assim como a arma, proxima a 

sua mao, mas esta claro, ele esta muito longe de se encontrar numa 

fortaleza: apenas uma fina e vulneravel camada de vidro o protege. 

A dramaticidade da situa^ao e reiterada no conteudo se- 

mantico do titulo, particularmente no numeral ordinal "sexto" E, se 

prestarmos atengao maior a este titulo (Justiga de SP sofre sexto 

atentado), ele nos revela coisa curiosa: nao e tanto o soldado que 

corre perigo, mas a propria Justiga, colocada como sujeito da referi- 

da frase. Perigo enfatizado pela gravidade da cor preta do titulo e de 

sua sonoridade que vai da predominancia dos sons sibilantes /s/ ao 

vibrante /r/ chegando a reiteragao onomatopaica provocada pelos 

sons dentais /t/ e /d/ na palavra "atentado" Pela legenda, disposta, 

comojaressaltamos, naparte inferior, direita, dapagina, sobreimpressa 

em texto vazado na foto, o que Ihe confere a cor branca, tomamos 

conhecimento que o tiro veio de uma submetralhadora e que, portan- 

to, nao foi so um - este um, objeto de nossa atengao, e a marca do 

tiro que acertou o alvo. 

3. No contexto inapreensivel para as linguagens em que Barthes situa o referente 
(como de resto toda semiotica), pode soar estranha a qualificagao simples para 
o termo "referente", que so a foto, por uma especie de milagre conseguiria captar. 
O que queremos insinuar com o uso deste termo e uma especie de ultrapassamento 
do referente no qual, segundo Barthes, estaria "colado" o referente fotografico. 
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Da anamorfose a presenga 

Para este alvo entrevisto e constitmdo pelo buraco da bala, 

parecem convergir os tra^os deixados pelos estilha^os do vidro, pro- 

vocando uma ilusao otica que nos leva a no^ao de direcionamento. O 

olho que passeia pela pagina constantemente volta a este ponto, uma, 

duas, mais e mais vezes... ate que acontece, nao propriamente a 

descoberta do punctum, pelo menos nao so ela, mas estranha 

anamorfose: projetamo-nos para o lugar do soldado, nos identifica- 

mos com ele, aquele alvo all somos nos. 

A partir daquele ponto, do lado de la, vivenciamos com mais 

intensidade a dramaticidade da situagao. O que e este soldado senao 

um brago da Justiga, que o titulo da materia corretamente colocou no 

lugar da vitima. Mas o que e a Justiga senao um dos bragos dos 

Poderes da Republica. E o que e a Republica senao a nossa delega- 

da? A Justiga atingida, nao e a Justiga, e a Republica; a Republica 

atingida nao e a Republica, somos nos. Somos nos que estamos ali 

sob a mira de uma arma, quando nada pode a Justiga. Esse nao dito 

pela materia, ela nos faz vivenciar quando nos coloca em presenga 

naquele buraco do lado de la, no lugar da vitima. 

Essa foto, entao, parece ir alem de um "isso foi" Ela rompe 

com o que Barthes chama de "noema" da fotografia. Ela nao fala so 

do que passou, ela instala nossa presenga em situagao, e podemos 

descortinar, para usar uma metafora tambem fotografica, um futuro 

ameagador. 

Da enunciagao ao enunciado 

O que aconteceu, afinal? A anamorfose identifica o salto, 

mas nao o explica propriamente. Se considerarmos, voltando aos 

nossos eixos vertical e horizontal a partir dos quais iniciamos nossa 

analise, podemos projetar neles, nada mais nada menos, do que o 

enunciado, que esta dado em termos visiveis nos dois eixos. Do lado 

de ca do eixo vertical, no lado nao visivel, no entanto, podemos situar 

a enunciagao. Na qualidade de destinatario, o leitor/espectador ocu- 
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pa este lugar, ou seja, o polo da enuncia^ao para poder ler/ver o 

enunciado. Mas basta um deslocamento de bascula para ele ir situ- 

ar-se no polo oposto, constitmdo pelo enunciado. E de la vivenciamos 

a situa^ao e a enunciagao se faz ato. 
✓ 
E bem is so que e narrado no conto de Cortazar que tanto 

impressionou Greimas em Da Imperfeigdo, se interpreto bem. O 

personagem-leitor, esteta, que vai se desligando cada vez mais do 

mundo circunstante para adentrar no mundo da fic^ao, de repente 

esta la, nao na confortavel poltrona de veludo verde, mas no lugar 

daquele que vai receber a punhalada fatal. Vivenciou alem do limite 

a historia narrada, transgrediu, numa possibilidade irreal mas conce- 

bivel, a linha que separa o enunciado da enuncia^ao - ou entao fez 

coincidir de maneira perfeita os dois pianos eliminando a linha diviso- 

ria entre eles. 

Para encerrar, poderiamos dizer que nesta foto o punctum 

parece ir alem da co-presen^a. E uma presenga integral que se ins- 

taura; nao temos mais a mediagao do referente, mesmo que se vis- 

lumbre no inicio da leitura uma incomoda presenga na ausencia, que 

desencadeia o processo de busca. 

Bibliografia 

BARTHES, R. 1984. A Cdmara Clam. Rio de Janeiro: Nova Fron- 

teira. 

DORRA, R. 1997. "Fundamentos Sensibles de la Discursividad" 

Puebla: Cadernos de Trabajo - 28, Universidad Autonoma de 

Puebla. 

FLOCH, J-M. 1995. Identites Visuelles. Paris: Presses Universitaires 

de France. 

FLOCH, J-M. 1987. "Semiotica Plastica e Linguagem Publicitaria " 

(Trad. Jose Luiz Fiorin) in Significagdo n.6, pp 29-60. 

GREIMAS, A-J. 2002. Da Imperfeigdo. (Trad. Ana Claudia de Oli- 
veira) Sao Paulo: Hacker. 

LACAN, J. 1988. "Anamorfose", in Os Quatro Conceitos Funda- 

mentais da Psicandlise - Livro 11. Rio de Janeiro: Zahar. 

Significagao 20 • 79 



Geraldo Carlos do Nascimento 

LANDOWSKI, E. 2002. Presengas do Outro. Sao Paulo: 

Prespectiva. 

RABAC^A, C. A. 1978. Diciondrio de Comunicagdo. Rio de Ja- 

neiro: Codecri. 

Significa^ao 20 • 80 


