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Resumo 

Embora seja fato suficientemente conhecido o carater ilusorio da 

fotografia como reprodugao do real, e se tenham explorado as suas 

potencialidades para construir e desconstruir o que se concebeu du- 

rante muito tempo como imagens rigorosas do mundo, tanto do ponto 

de vista artistico quanto teorico, o tema volta com forga na 

contemporaneidade suscitando novas reflexoes. Neste ensaio foram 

selecionados alguns fotografos atuais, cuja obra esta pautada nessa 

busca obsessiva entre a fotografia e a realidade, por meio de estrate- 

gias diversas que vao de um uso secundario do processo de iconiza^ao 

das imagens ate a definigao do ato fotografico como o resultado de 

um encontro intersubjetivo em permanente construgao. 
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Abstract 

Although the illusory characteristic of the photography as reproduction 

of the real can be a fact sufficiently known, and its potentialities, in 

order to construct and deconstruct what is conceived as strict images 

of the world, have been widely explored either by the artistic and 

theoretical point of view, the issue returns in the contemporaneity, 

raising new reflections. In this essay, some present day photographers 

are selected, whose works are directed to the obsessive search 

between the photography and reality through many strategies: from 

a secondary use of the iconization process of the images up to the 

definition of the photographic act as a result of an intersubjective 

encounter in permanent construction. 
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d muito tempo jd se desvelou o cardter simbdlico da fotogra- 

fia, deixando de considerd-la como uma reprodugdo minuci- 

osa da realidade. O "isso foi" da fotografia, preconizado por 

Barthes (1984), anunciou nao sd a morte da natureza realista da 

fotografia, mas tambdm a sua marca de signo. 

No entanto, reiteradas vezes artistas da fotografia tSm pau- 

tado seu trabalho pela busca da realidade, mesmo que distinta do 

tradicional efeito documental da fotografia em relate ao objeto re- 

presentado. 

Esse e o caso de alguns dos mais representativos fotdgrafos 

intemacionais da contemporaneidade, cujas obras serlo examinadas 

neste texto. Mais precisamente, o foco da amtlise consiste em algu- 

mas imagens, em certos casos associadas aos discursos dos prdprios 

artistas sobre o fazer fotogdfico, nos quais se explicita a intemjSo 

artlstica de retratar a realidade, ou de fazer manifestar a sua esslncia. 

A questSo da referencialidade como efeitos de sentido de 

realidade ou de verdade, portanto como constru^des simbdlicas do 

real, jd foi suficientemente discutida e encontrou na fotografia vasto 

campo de andlise, O que interessa atualmente 6 compreender as 

diferentes formas de sua manifestagHo. Desde o sdculo XIX, no bojo 

do prdprio movimento do "grande" realismo, evidenciaram-se ten- 

dSncias que relativizavam essa no^ao, construindo efeitos realistas 

por meio da fragmenta^io, da distor^lo, da multiplica^io de aspec- 

tos do objeto, ou pela ficcionalizagSo do leitor/fruidor, em vez de 

referencializa^o do objeto relatado, que visava a dar a impresslo de 

realidade pela tentativa de fidelidade figurativa. 

Em conseqilSncia, os gSneros se contaminaram e n3o se 

sabe mais ao certo distinguir entre uma crdnica literdria e jomalfstica, 

entre uma notlcia e uma publicidade, entre uma reportagem e urn 
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conto policial, entre uma pintura e uma fotografia, seja pela caracte- 

nstica de seus recursos expressivos, seja pelo fato de que remetem a 

temdticas que transitam entre o que se convencionou chamar de 

fic9ao e realidade. Nos dias atuais, esse processo se consolidou, ge- 

rando produtos artisticos exemplares que diluem as fronteiras entre 

o impresso e o multimidia, entre a arte e a ciencia. 

Mas o que faz um artista contemporaneo perguntar-se ain- 

da, nesse contexto multiplo, sobre o que 6 realidade? Ou talvez seja 

mais apropriado questionar de que maneira a busca da verdade do 

mundo parece se configurar nas obras daqueles que propositada- 

mente imergem nessa investiga^ao est&ica? 

E assim que as fotos da francesa Sophie Calle, do alemao 

Thomas Ruff, do canadense Jeff Wall, do americano Lewis Baltz e 

do brasileiro Miguel Rio Branco serao abordadas, pela andlise de 

alguns dos procedimentos presentes em seus discursos. 

A construgao do objeto fotografico 

O empenho em retratar a realidade foi substituido nos nos- 

sos dias por uma necessidade de configurar o prdprio objeto foto- 

grdfico, de construi-lo conscientemente para apreende-lo em se- 

guida no suporte da fotografia. Nao se trata mais, portanto, da fide- 

lidade figurativa com o real, mas uma atitude em dire9ao a fabrica- 

9ao consciente do objeto e ao maior compartilhamento do outro, 

daquele que olha a fotografia, na reconstitui^ao desse percurso. 

Como Greimas j^ havia apontado em rela^ao ao discurso visual, o 

objeto semidtico nao deve ser considerado como um dado, mas o 

resultado de uma leitura que o constrdi. (1984, p. 29) 

A contrapartida de tal empreendimento 6 o afastamento 

cada vez mais acentuado (ou o efeito de sentido de um afastamen- 

to) da perspectiva do fotdgrafo no objeto representado. Buscam- 

se coisas, situa96es, impressoes que falem por si mesmas, tentan- 

do captar a essencia dos sentimentos nos vmculos intersubjetivos e 

nos vinculos dos homens com os objetos, mais do que a figura9ao 

do mundo. Se, conforme nos ensina a semidtica da intera9ao 

(Fontanille, 1999; Landowski, 2001), a semiose nao se inscreve nem 
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no objeto, nem no sujeito, mas na rela^ao desse encontro, e eviden- 

te que tal busca resulta numa empreitada meio obsessiva (como se 

vera especificamente com os trabalhos de Sophie Calle), meio de- 

lirante, e ao tempo, ou talvez por isso, frustrada. O objeto revela-se 

escorregadio, mesmo em sua aparencia objetivante, e o sujeito pre- 

mido pelas coer^oes da passagem do percebido em objeto e, por 

conseguinte, pelo peso do seu crivo de leitura na simulaqao do 

objeto-imagem. 

A camara obscura parece ter consigo parte da explicagao 

para a passagem do figurativo a fabricagao consciente do objeto 

fotografico. Seu primeiro uso pratico foi auxiliar desenhistas na 

tarefa de copiar cenas e objetos devido a sua impressionante qua- 

lidade persp^ctica. A mao do artista foi a unica maneira de registro 

da imagem atd a descoberta da fotografia, que consistiu na uniao 

do principio fisico da camera obscura com a capacidade de registro 

quimico, da energia luminosa, pelos sais de prata. Com isso o apa- 

relho revelou sua voca9ao referencial que serviu de inspira^ao para 

a podtica denomina^ao de "espelho com memoria" para a nova 

descoberta. 

O registro mecanico era uma potencialidade do aparelho 

que atd o inicio do sdculo XIX nao havia sido explorada. Talvez, 

sem essa capacidade, a camera obscura figuraria historicamente 

prdxima ao diadorama ou a um teatro de sombras. Uma multidao, 

fascinada pelo aparelho, se entregou ao oficio de fotdgrafo e ao 

faze-lo incorporou, como natureza unica do processo fotogrdfico, o 

seu fascinio inicial: a capacidade da fotografia de reprodu^ao de 

"detalhes vendicos" e com efeitos surpreendentes de fazer-pare- 

cido, que se distingue de tentativas similares da pintura renascentista 

pelo fato de que faz crer na existencia real do objeto fotografado. 

A imagem projetada pelo orificio da camera obscura 6 in- 

vertida e circular. O processo de "reversao" da imagem resulta de 

uma relagao fortemente referencial com o mundo retratado. Mas 

ao determinar um quadro para a captura, subvertendo a natureza 

circular da imagem, o homem criou um novo estatuto baseado nes- 

sa interven9ao primdria. A moldura se tornou o primeiro filtro de 

acesso ao universe exterior e janela metafdrica ao ligar o mundo 
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interne ao externo, o interoceptivo ao exteroceptivo, o operator ao 

spectator numa dinamica de rela^oes latentes do aparelho e agora 

realizadas pela vontade e obra humana. O fascinio inicial que se 

detinha no orificio de entrada dos raios luminosos, janela responsdvel 

pela contiguidade fisica do referente, foi migrando para uma outra 

janela na fotografia contemporanea. Do orificio, que dd conta da 

representa9ao figurativa do referente, passa-se d moldura, que re- 

presenta o poder daquele que opera o aparelho. 

Assim traduzida como janela metafdrica, a moldura, na qua- 

lidade de "fechamento" (Greimas, op. cit., p. 32) imagindrio do objeto, 

se incorporou d fei^ao da fotografia contempordnea, que passa a ser 

encarada como naturalmente recortada, ou como urn recorte natural 

de uma "quadratura" do real. Pelo recurso da metdfora o fotdgrafo 

p6de percorrer o drduo percurso, entre uma janela e outra, que o 

separava daquele que olha a fotografia. Com a insergdo da imagem 

captada na moldura, interven^do primdria do operator barthesiano 

condicionada d prdpria ontologia do suporte, opera-se a transforma- 

gao do percebido em objeto, primeiro crivo de leitura do mundo na 

fixagdo de imagens. Como afirma Greimas, 

Ato deliberado do produtor que, colocando-se ele prd- 

prio no espago da enunciagdo "fora-do-quadro", ins- 

taura, por meio de uma espicie de debreagem, um espa- 

go enunciado do qual serd o tinico comandante, capaz 

de criar um "universo utdpico" separado desse ato: ga- 

rantindo, desse modo, ao objeto circunscrito o estatuto 

de "um todo de significagdo", esse fechamento i tarn- 

bdm o ponto de partida das operagdes de deciframento 

da superflcie enquadrada, (p. 32) 

Da conquista de um dispositivo de fixagdo de imagens, que 

permite ao outro situar-se no mesmo ponto de percepgdo do mundo 

em que se instala o operador da mdquina fotogrdfica, o passo seguin- 

te foi o de construir superffcies que justamente deslocassem os pon- 

tos usuais de focalizagdo daquilo que nos rodeia. Desde angulagdes 

e tomadas absolutamente insdlitas, que davam vida e significagdo ao 
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que antes era mero detalhe, ate experiencias mais extravagantes, de 

que resultaram anamorfoses diversas, inclusive as anamorfoses 

cronotopicas de que fala Arlindo Machado (1993), ou a manifesta- 

9ao da dimensao do tempo no espago, a questao do encontro entre o 

homem e a realidade sempre esteve no seio das preocupagoes do 

artista da fotografia. 

Esse interesse se traduz recentemente, entre varios artistas 

consagrados da contemporaneidade, como uma tentativa de buscar 

na "essencia" dos objetos, naquilo que a sua presen^a impoe ao ser 

captado pelo olhar do outro a manifestagao da realidade ou da ver- 

dade. Dessa experiencia, surgem resultados distintos e constata^oes 

sobre a relagao entre o sujeito e o objeto no processo do fazer foto- 

grafico, assim como os vinculos entre a fotografia e o ser/estar no 

mundo. Algumas dessas obras serao analisadas aqui.1 

A "obscenidade" de Lewis Baltz 

Na busca incessante de representar as formas mais banais 

com a maior objetividade possivel, sem marcar o seu ponto de vista, 

o americano Lewis Baltz procura nos objetos marginalizados, no sen- 

tido de nao-valorizdveis pelas axiologias coletivas, o foco de sua aten- 

9ao para conjugar-se com a realidade e a verdade das coisas. Cha- 

ma esses objetos de coisas "obscenas", no sentido de fora da cena, 

associando-os a terrenos vazios e lixos espalhados pelo chSo, sobre 

os quais efetua uma varredura da camera na tentativa de extrair 

deles nao s6 sua ess8ncia sem&itica, mas a prdpria particularidade 

do objeto expressa em alguns de seus fragmentos. Opera-se aqui, 

assim como em outros artistas da contemporaneidade, a promo^o 

do banal, em detrimento do 'Instante decisivo" ou do espetacular, 

como objeto fotogrdfico, colocando em questSo a prdpria autonomia 

do campo da fotografia entre as diversas outras mfdias. 

1. Algumas obras dos fotdgrafos estrangeiros foram obtldas em cdpia DVD Intitulada 
Contacts: a renovag&o da fotografia contemporinea, Franga: Arte Video, 2000, 
e que tern como objetivo acompanhar o percurso do trabalho de crlagfio no 
curso do processo de elaboragSo de uma obra fotogrdfica. A leitura do brasllel- 
ro Miguel Rio Branco focalizou sua obra fotogr^fica Entre os olhos: o deserto. 
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Figura 1 - Lewis Baltz - (DVD Contacts, Paris: La Sept Video, 2000.) 

Tais ensaios conduzem-no a ideia de uma experiencia insoli- 

ta, pela instalagao de um grande mural que expoe fotos obtidas por 

cameras de vigilancia. Essas fotos nao tern a mesma resolugao e pers- 

pectiva, o que obriga o espectador a realizar deslocamentos constan- 

tes de recuo e aproximagao para melhor visualizar cada imagem, re- 

sultando, o seu movimento, numa metafora da prdpria vigilancia e uma 

agao imperativa das pegas sobre o espectador. Com isso, o artista 

coloca em cheque a iddia de quern vigia e de quern e vigiado, atribuin- 

do a pega uma competencia manipuladora sobre o espectador. 

qr mi 
U 

Figura 2 - Ronda de noche, 1992. (Baqu^, 2003, p.211) 
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Desloca, assim, o postulado de que a fotografia retrata uma 

realidade pre-existente, conhecida pelo sujeito, que se limita a 

apreende-la e fixa-la em sua figuratividade, para conceber o 

surgimento do sentido no encontro entre o criador e o fruidor. Do 

mesmo modo, evidencia com seu dispositivo a dificuldade de captar 

a essencia das coisas pela imparcialidade total do sujeito. Ao tentar 

reproduzir a realidade, o artista se ve impelido a denunciar o carater 

ilusorio dessa pratica (B AQUE, 2003, p. 202), pois a escolha do objeto 

a ser focalizado e ja um dos elementos de uma subjetividade, que se 

constitui e consolida a medida que o ato comunicativo se processa 

em la^os de aproximagao e distanciamento dos quais resulta a im- 

pressao da maior ou menor objetividade do discurso. 

Segundo suas proprias constata^oes, "a verdade, se verda- 

de existe, esta no encontro entre a foto e o espectador" 

A realidade arranjada de Thomas Ruff 

O alemao Thomas Ruff, adepto de uma aparente objetividade 

fotografica, engrossa a fileira de uma nova gera^ao de artistas euro- 

peus, que procuram destituir suas obras de qualquer trago de 

passionalidade. Sua obra, assim como a de outros artistas alemaes do 

pos-guerra, filiam-se a chamada Nova Objetividade do anos 20, ca- 

racterizada pela busca de neutralidade e o "retomo reflexivo sobre a 
✓ 

fun^ao documental do objeto" (BAQUE, p. 131.). Para melhor execu- 

tar seus propositos, Ruff comega com seqiiencias de fotografias de 

interiores de residencias sem a presenga humana, pois supunha que ali 

poderia representar de forma isenta a realidade. Na sua concepgao, 

uma sala com um sofa e uma sala com um sofa, independentemente 

do estado de espmto daquele que a fotografa. Variagoes de cor, matiz 

e luz podem ser dadas, como o fez o artista, mas a cena resultara 

sempre a mesma, porque ela se impoe em sua objetividade. 

Como afirma Dominique Baque, na obra La fotografia plas- 

tic a, o objetivo e 

Contra tudo isso: afirmar que existe o real, e que dessa 

realidade o meio fotogrdfico pode dar, sendo o sentido, 
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ao menos o testemunho. /.../ O banal em si mesmo, exibi- 

do em sua irritante presenga: packagings publicitdrios, 

rostos lisos, como que esvaziados de toda interioridade, 

objetos de consumo corrente, camas e alimentos...O real 

estd at Tdo presente que a diferenga entre o real e a sua 

representagdo parece diminuir: o real emite, a fotogra- 

fia trans mite." (pags. 131-132) 

Em seguida, a experiencia se estende a fachadas de casas, 

que sao retocadas pelo computador na tentativa de manter em suas 

imagens o objeto enxuto, desprovido de anima ou de seus entomos 

(como arvores, cartazes, janela aberta). 

A busca incessante da objetividade leva-o, portanto, ao 

rearranjo do referente, a uma especie de desbastamento dos indfcios 

da cultura e da presenga humana. O proprio objeto, no entanto, des- 

de que assumido como uma leitura do mundo, que nos faz por exem- 

plo categorizar salas e casas como objetos, e de per si cultural, 

constrmdo. O artista entra entao num ritmo alucinante de tentativa 

de despassionalizagao nos vmculos com o objeto fotografico que de- 

riva, paradoxalmente, em percurso passionalizado. Construida na base 

de intervengoes tecnologicas sobre o suporte, a foto mostra-se como 

uma realidade arranjada, resultado do tipo de vmculo entre o sujeito e 

a empiria. Se o principio nao e novo, ele traz em seu bojo o pressu- 

posto de uma auto-referencializagao da foto e a primazia do efeito 

de sentido sobre o carater "imitativo" da fotografia. 

Encontros pictorico-fotograficos de Jeff Wall 

O canadense Jeff Wall caminha em sentido inverso: restitui 

o elo de ligagao entre fotografia e pintura figurativa, inspirado em 

pinturas de Brueghel, Manet e Velasquez, abordando, porem, esses 

vmculos de uma perspectiva cntica. 

Esse tipo de foto, chamada de foto-quadro, aparece no prin- 

cipio dos anos 80, em artistas como Jeff Wall e o frances Jean-Marc 

Bustamante, tendo como seu expoente critico Jean-Frangois Chevrier, 
vque designa desse modo uma certa forma fotogrdfica concebida 
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em relagdo ao modelo pictorico, sem que para isso intervenha o 

gesto mesmo de pintar. (Baque, p. 45) Igualmente preocupado com 

a permanente rela^ao da fotografia com a realidade, o fotografo busca 

inicialmente sua presen^a na paisagem, mas seus trabalhos mais 

instigantes consistem na tradu^ao intersemiotica da pintura para a 

fotografia, por meio da qual intenta fazer compreender o tipo de re- 

lagao que se estabelece entre os dois discursos, para alem das con- 

sidera96es em tomo da consolidagao do ideal pictorico na fotografia. 

Na passagem da pintura para a fotografia, varios procedi- 

mentos ou instancias podem migrar de um discurso para o outro. E 

comum evocar o carater altamente figurativo almejado pela pintura 

renascentista exponencializado com a descoberta da fotografia. Igual- 

mente rala-se do recurso da instantaneidade, propdo do ato fotogra- 

tico, simulado pela pintura. Embora os dispositivos de apreensao/ 

capta^ao/representasao de imagem sejam distintos nos dois supor- 

tes, os eleitos basicamente se repetem, com a diferenga, ja apontada 

por Barthes, de que a fotografia traz a inscrigao de um tempo passa- 

do em seu discurso, da ideia do "isso foi", do que deriva a marca 

documental ou testemunhal da coisa ou do evento representado. 

Wall promovejustamente essa sensagao do efeito obtido pela 

pintura sobre o espectador, realizando uma foto em que o nivel figu- 

rativo do quadro e substituido e mantida a mesma diagramagao do 

Figura 3 - Jeff Wall - La chambre detruite (DVD Contacts, Paris: La Sept Video, 2000) 
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arranjo piastico da imagem. O resultado e surpreendente, porque a 

traclu^ao da pintura na l oto permite uma releitura da primeira, em 

que se enfatiza o carater violento expresso na imagem pictorica, e a 

marcagao do ato discursivo em processo no evento retratado. O com- 

ponente processual manifesta-se na necessidade de reconstrugao 

dos fatos que a fotografia nos imp5e. 

Inspirando-se no quadro do pintor romantico frances Eugene 

Delacroix, A morte de Sardanapalo, o fotografo projeta uma instala- 

gao que servira de motivo a fotografia do que ele designou O quarto 

destrmdo. A semelhanga plastica entre os dois discursos pode ser 

detectada, no piano cromatico, pela presenga de cores como o bran- 

co, com os efeitos de luminosidade sobre a imagem nas mesmas 

zonas da superficie do quadro, e o vermelho, que esta presente na 

colcha sobre a suntuosa cama, no quadro de Delacroix, e na parede 

de fundo, na fotografia de Jeff Wall. 

A orien a^ao do olhar obedece a mesma seqiiencia nas duas 

imagens, garanti.la pela incidencia da luz em movimentos que as re- 

cortam topologicamente em forma cruzada. Assim, no quadro, a ca- 

bega do cavalo aterrorizado que se estende em diregao a uma das 

aias mortas ao pe da cama, e o detalhe do corpo de outra mulher 

sendo eslaqueada na garganta estendendo-se em diregao a cabega 

de Sardanapalo que aprecia com prazer o massacre de "seus bens" 

em conjungao com a iminencia de sua propria morte. Na foto, repete-se 
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a direcionalidade do olhar que se encaminha das roupas brancas, no 

canto esquerdo inferior, a janela, situada no canto direito superior; o 

reflexo branco da superffcie da mesa virada, passando pelo lengol e 

finalizando na pequena estatueta branca em cima do gaveteiro no 

canto esquerdo superior, delineando um diagrama em forma cruzada 

que atravessa toda a superffcie da imagem. Esse dialogo efetivado 

na composigao plastica reitera, no piano tematico, o tema da violen- 

cia, com a diferenga de que num caso o destinador narrativo do fazer 

destruidor esta explicitamente manifestado, representado pela figura 

de Sardanapalo, enquanto que no outro, nao aparecem nem os 

destinadores da agao, nem os sujeitos de estado, tomando-se os pro- 

prios objetos os sujeitos esteticos. 

Trata-se da imagem de um comodo destrufdo, apresentado 

em cenas sucessivas que vao detalhando partes do todo, como peda- 

90s de paredes, moveis, a presenga de objetos de uso pessoal femi- 
✓ 

nino, como botas, chapeus, oculos de sol, braceletes, etc. E inevitavel 

que o espectador efetive a leitura da foto pela recomposigao do refe- 

rente antes de sua destrui^ao e visualize, nesse encontro com as 

fotos, o processo demolidor, do que resulta o efeito de fazer sentir a 

violencia presente no quadro que Ihe serviu de inspira^ao, ou melhor 

de "sentir o sentido" como diz Landowski (2001), despertado pelo 

quadro de Delacroix. A violencia de Sardanapalo toma-se entao, na 

fotografia, uma metafora da violencia de nossas sociedades contem- 

poraneas. 

O que a foto faz e por em relevo a leitura, adaptando-a a 

empiria da contemporaneidade e desfazendo qualquer possibilidade 

de apreensao do quadro como uma representagao estatica, efeito 

normalmente atribufdo a pintura neoclassica. A ausencia de seres 

humanos figurativizados na foto, ao contrario do quadro, revela igual- 

mente um olhar atual sobre a morte. Ela nao esta nas pessoas, mas 

naquilo que simboliza suas presen^as no mundo, como os objetos que 

Ihes pertencem. A destruigao de seus bens simbolicos corresponde 

ao fim de sua propria identidade na sociedade. 

Em outro trabalho, Wall Simula uma performance de cenas 

de guerra, que resultam em fotos tao dramaticas quanto sao aquelas 

que remetem as guerras verdadeiras. Reconstitui, assim, um percurso 
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trilhado pelos artistas ja mencionados anteriormente, e nos faz com- 

preender que a cena do quadro (e de outros que o artista reconstroi) 

sao meros pretextos para a criagao do objeto fotografico. O referen- 

te nao e mais anterior ao ato fotografico. Ele se constroi no ato, se 

refaz a cada leitura e impulsiona um novo olhar sobre o ja visto e ja 

sabido. Tal como nos quadros sobre a Condigdo Humana de Magritte, 

a realidade resulta numa fabrica^ao, que acaba se convertendo em 

realidade, senao do ponto de vista inteligivel, pelo menos, e sobretu- 

do, de um ponto de vista sensivel. Nesse sentido, o recurso a instala- 

gao ou a performance como motivo fotografico dota o ato discursivo 

de um valor enunciativo que e o de realizar-se, enquanto instala^ao 

ou performance, ao mesmo tempo em que o ato fotografico se de- 

sen volve. A ideia da instala^ao remete tambem ao cruzamento da 

fotografia e da escultura, pondo em relevo o carater hibrido da arte 

pos-modema. Como corolario, neutralizam-se as distingoes tradicio- 

nais entre os generos discursivos, que se realizam em co-presen^a 

como manifestagoes de um mesmo processo semiotico em ato. 

De acordo com Dominique Baque (op. cit., p. 201), as ima- 

gens que cruzam foto, cinema, video, instalagao, etc., propoem uma 

interrogagdo critic a sobre as condigdes da percepgdo, sobre o 

significado da imagem e sua recepgdo. Nesse sentido, as obras 

que resultam dessa mestigagem inventam novas configuragoes 

pldsticas e pensam o 'visual' contempordneo. 

O mundo alucinante de Sophie Calle 

A fotografa Sophie Calle, ao voltar a Paris, ve-se como es- 

trangeira em sua cidade. O tempo a havia afastado do cotidiano 

parisiense, que agora ela desejava penetrar. Sophie entao busca no 

olhar do outro a porta de entrada para a cidade e sai a perseguir as 

pessoas pelas ruas, fotografando-as em suas rotineiras atividades 

urbanas. Assim, elas roteirizam seu reencontro com a cidade ate 

Sophie eleger, em determinado momento, um unico individuo a ser 

seguido. A redescoberta da cidade, motivo que a fotografa alega ter 

para realizar tal ensaio, e abandonado quando ela parte para Veneza 

no intuito de seguir sua nova presa fotografica. Fotografa Veneza 
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repetindo as mesmas tomadas realizadas pelo sujeito que ela perse- 

gue. A cidade e motivo acidental para a sua busca, pano de fundo 

para um objetivo mais fntimo do artista: a compreensao de sua reali- 

dade pessoal. 

Figura 5 - Sophie Calle (DVD Contacts, Paris: La sept video, 2000.) 

Obsessivamente Sophie mergulha sobre o olhar do outro, 

tentanto ver-se pelo visor alheio. Caminha pela cidade guiada por 

esse olhar que Ihe comanda posigoes e desejos estrangeiros. Nem 

Paris, nem Veneza sao os objetos de sua lida. Seu ensaio busca a 

realidade do outro, a visao do outro como vetor de sua propria 

realidade. 

Sophie finaliza seu ensaio voltando a Paris e contratando, 

por intermedio de sua mae, um detetive para persegui-la e 

fotografa-la em seu dia-a-dia. Para quern ate entao tinha pautado 

todos os seus movimentos por olhares externos, Sophie concebe 

um desfecho de raro rigor logico: compartilha seu cotidiano com 

o olhar alheio. 

Nesse caso, nao se trata necessariamente de uma busca 

do efeito de realidade, mas da elaboragao de um referente novo 

para as fotos transformando-as numa experiencia multissensorial 

que extrapola o mvel de interpretagao baseada no reconhecimento 
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das figuras e na atribuigao de sentidos fixos aos discursos. Nao se 

trata mais da fotografla como arte, mas da fotografia procedimento, 

recurso de compreensao do proprio movimento de estar no mundo. 

A fotografia "entre os olhos" de Miguel Rio Branco 

Em Entre os olhos, o deserto" Miguel Rio Branco cria, atra- 

ves da diagrama9io, uma combinagao progressiva de sentidos. Ima- 

gens combinadas em dipticos e tripticos formam uma progressao 

geometrica de significados que se sustenta pela coerencia sintatica 

proposta pelo autor. 

Figura 6 - Entre os olhos: o deserto - Miguel Rio Branco 

O universo de Miguel e povoado por olhos, ossos, luvas, tu- 

baroes voadores, maos e flores. O deserto e a presenga mais cons- 

tante. Pontua todo o ensaio como metafora do vazio absoluto, onde 

nosso olhar pode voar livre da referencialidade. O tftuio do livro nos 

adianta tai potencialidade metaforica do deserto. Atraves da metafo- 

ra despimos o oil tar da atitude referencial e da teimosia de construir, 

pot menor que sejao fragmento, um mundo iigurativo e aprisionavel. 

Em seu livro Rio Branco destroi o referente atraves da apro- 

ximagao excessiva, do deslbque, da retlcula estourada e, principal- 

mente, da relagao entre os dessemelhantes conteudos das imagens e 

de suas semelhangas plastico-expressivas. O autor explora a quebra da 

harmonia estetica pela dessemelhanga de seus conteudos figurativos. 
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Miguel propoe uma rela^ao menos referencial e mais voltada ao m- 

vel da expressio plastica. Interessa a ele a similitude entre as for- 

mas da expressao e nao entre os conteudos. Desta maneira maos 

compartilham um trfptico com espinhos e com um globo de metal 

usado para sorteios. A divergencia semantica entre os objetos desar- 

mam o olhar e assim revelam a semelhanga plastica entre as super- 

ficies construfdas. 

H 

Figura 7 - Entre os olhos: o deserto - Miguel Rio Branco 

Acompanha o livro um dvd, onde as imagens sao apresenta- 

das apenas como tnpticos e acompanhadas pela narragao de um 

texto de David Levi Strauss. No dvd, as fotografias ganham outra 

dimensao devido a troca de suporte e a nova relacao entre o texto e 

as imagens. David, em seu texto, descreve de forma poetica o mito 

da cavema de Platao e a mitologica historia de Orfeu. Ambas narra- 

tivas onde a luz e protagonista. Inevitavel nao tra^ar uma analogia 

entre a posigao que ocupamos, ao ver a obra, e as duas historias. Ao 

ver o dvd, as imagens surgem a nossa frente como as sombras ao 

fundo da cavema de Platao. Elas sao os vestfgios do mundo real, 

tragos da realidade que nos satisfazem atraves da referencialidade. 

Vemos as imagens tentando satisfazer esse vfcio referencial. Na 

verdade, as vemos na tentativa de constmir o que ali nao mais se 

encontra, o "isso foi" da fotografia. Mas o autor habilmente nos nega 

o referente e forga assim um olhar aquem do conteudo, um olhar 

voltado a enxergar a topografia plastica das fotos e suas relagoes 

esteticas. 

Assim, como Orfeu, somos traidos ao olharmos para tras 

em busca da certeza referencial. 
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Consideragoes finals 

O tra^o comum entre todas as pegas comentadas e o fato 

de que nelas o nivel figurativo pouco conta, ou melhor, esta a servi- 

90 seja da dimensao plastica da imagem e de seus efeitos, seja de 

um procedimento, operacionalizado pelo ato fotografico. 

As atribuigoes de fixagao do instante decisive, de flagran- 

te, ou de testemunho dadas a foto sao igualmente preteridas, mes- 

mo no paradigma objetivista de T. Ruff, em favor de um "novo" 

objeto fotografico, surgido do encontro entre o homem e os objetos 

do mundo ou entre o homem e os outros seres humanos. Dessa 

relagao, nem sempre inusitada, resulta a reflexao sobre as 

potencialidades da fotografia e, paradoxalmente, de suas limita- 

goes enquanto campo autonomo de apreensao perceptiva. 

Nas fotos (baseadas em instalagao) de J. Wall, as figuras 

contribuem para acentuar as dimensoes topologica, cromatica e 

eidetica, dirigindo o olhar para uma topografia da imagem que se 

assemelha a linguagem pictorica. No entanto, a fotografia nao se 

anula, destaca, ao contrario, a for^a do discurso na produgao de 

sentidos para alem do que seus tragos figurativos propoem. For 

isso, referentes dessemelhantes estao aptos a produzir os mesmos 

efeitos sobre o fotografo e o espectador. 

Sem recorrer a igual estrategia, mas pondo em evidencia a 

dimensao plastica das imagens, e o que faz Miguel Rio Branco. 

Nele, o dispositive instaura efeitos de sentido de ordem perceptivo- 

sensorial, enquanto em Wall, a metafora da violencia nao so faz 

sentido, mas e sentida, mesmo sem ser explicada. 

L. Baltz da um novo estatuto a coisas ate entao despreza- 

das pelas axiologias coletivas, que se convertem pela media^ao da 

foto em objeto de percepgao e reflexao do humano. Nao e, porem, 

a sua figuratividade que interessa, mas a possibilidade de ser apre- 

endida na materialidade ffsica do objeto, despida dos revestimentos 

culturais que cristalizaram os objetos esteticos. Mais ou menos como 

uma possibilidade de apreensao do objeto em estado puro, anterior 

a sua significa^ao pelo olhar humano. 
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Na mesma dire^ao de Baltz, embora com procedimentos 

distintos, encaminha-se a arte de Ruff. Ao arranjar a realidade que 

fotografa, desbastando-a de seus "acessorios culturais", o artista 

delineia a composi^ao do referente, em seus tragos mais elementa- 

res, ao mesmo tempo em que revela a sua conversao em objeto 

fotografico. Ato contraditorio, que denuncia um certo puritanismo do 

objeto, como diria Baque, e uma impotencia do artista que se diz 

"eu" a cada nova inscrigao do outro (objetos, rostos ou atos) em 

superffcie construida. 

Em todos esses casos, fica clara a estrategia de auto- 

referencializaqao do objeto fotografico, ainda que por procedimentos 

e dispositivos distintos. 

Resta perguntar como inserir a empreitada obsessiva de 

Sophie Calle em tal trajetoria. Mais do que construir o objeto a ser 

fotografado, Sophie se deixa conduzir pelo olhar do outro para eleger 

tanto o que fotografar, quanto para se ver, tal qual um narciso cami- 

nhante, olhando o proprio mundo em que se insere e que ela mesma 

constroi. 

O que e percebido nao tern o menor interesse, mas sim a 

realizagao do ato de um encontro, entre um outro eu mesmo (como 

diria Balzac na obra Os camponeses), que se institui como o foco de 

atengao da autora e do espectador. Nessa busca interminavel, em 

que a imagem ideal nunca aparece, configura-se a metafora do fazer 

fotografico, em especial do percurso efetivado por todos os artistas 

aqui apresentados. Insinua-se na leitura de todas essas obras a sen- 

sagao de que nao ha nada a fotografar, nenhum detalhe, tomada, 

angulo a eleger. O fazer fotografico e que e constitutivo do real e se 

afirma como a formaliza^ao de um encontro em que se engendram, 

hie et nunc, o sujeito perceptivo e o objeto da percepgao. 
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