
UM OLHO NA MAO 
IMAGENS E F~EPRESENTACOES DE SALVADOR 

NAS FOTOGRAFIAS DE PIERRE VERGER* 

Stkp hane Rkrny ~ a l ~ s s e  ^* 

Quando tiro unza fotografia, na"o sou eu que fotografo, 
Inas nlgumn coisn dentro de mim que aperta o clic 

sem o meu prdprio dominio ... 
Pierre Verger' 

D e perfil, sein esconder totalinente seu rosto, mas mascarando seu 
olhar, Pierre Verger parece posar coin tiinidez diante de um outro fo- 
tografo, corn a sua querida Rolleiflex na mgo. Foi ele que fez seu auto- 
retrato num espelho, mas 6 ela, a miiquina fotografica que olha para 116s. 
Verger dirigiu conscientemente o seu visor em diregzo ao espectador para 
dar a ver os gestos de fot6grafo que jii ngo estgo mais sob seu controle: 
este "olho na miio" chega a impor o seu pr6prio ponto de vista. Proponho- 
me, neste artigo, investigar essa "coisa" que em Verger fotografa, seus 
jeitos e gestos de fotcigrafo, atraves da anklise das fotografias de Salvador 
e do seu discurso sobre o ato fotografico. Meu objetivo 6 mostrar como 
essas inconsciencias do olhar abrein uin espaqo reflexivo e permitem o 
surgimento de "alguma coisa" artistica, este mod0 de ver do qua1 Verger 
se distanciava sempre em discurso. Seus gestos pareciam trai-lo, irem 
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Auto-retrato, in Le Message!: 

al6m do seu dominio, obrigando-o a apertar o clic da sua maquina fotogrg- 
fica no rnornento da beleza, surpreendendo os dois ao mesmo tempo, ele e 
a realidade vista. Agora, vamos abrir esta caixa de Pandora, fechada hh 
muito tempo, uma caixa cheia de membria, uma caixa com mais de ses- 
senta e duas mil imagens, personagens e paisagens ... Abrir esta caixa de 
souvenirs para deixar os novos olhares curiosos se lembrarern da beleza 
passada deliciando-se corn essas fotografias que parecern antecipar o 
movimento do mundo negro em busca de urna felicidade perdida. 

Quem olha os Retratos da Bahia pode perceber a entrada de 
Pierre Verger nos bastidores das culturas afro-brasileiras para melhor 
ver e entender a relag30 intima do hornern com o seu ineio cultural.' Em 
transe, dormindo ou olhando para o fotbgrafo, as pessoas encontradas e 
os corpos fotografados falam t2o alto da sua pr6pria condig20 quanto o 
olhar de Verger sobre a realidade vislumbrada. Estas imagens da Bahia 
nos diio a ver o que Verger viu e guardou, fabricando lembran~as com a 
sua Rolleiflex. Infelizmente, nesta vasta mem6ria visual, poucas siio as 
fotografias publicadas. Dos inumeros retratos que Verger tirou da Bahia 
somente algumas centenas puderam ser vistos pel0 grande publico. Para 
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ver os demais, 6 precis0 visitar sua "casa vermelha", em Salvador, casa 
que ele mesmo transformou em Fundaq2o Pierre Verger, para conser- 
var e organizar suas visdes dos mundos que visitou, sua propria merno- 
ria em imagens. Depois de mergulhar na obra fotogrifica de Verger, a 
se1ec;ao das imagens incluidas neste trabalho tornou-se urna forma de 
interpretar seu imaginario. Resolvi limitar-me as imagens que acompa- 
nhavam visualmente o meu roteiro analitico utilizando aquelas que ele 
escolheu para retratar a cidade onde morava." 

Na sua obra, grande parte das fotografias representa a cidade do 
ponto de vista da arquitetura (sobretudo no seu livro Centro Histdrico 
de Salvador), mas focalizei meu olhar especialmente nos personagens 
retratados, nos momentos da vida cotidiana e nos homens, tentando 
mostrar sua maneira de fotografar e o lugar da fotografia na sua vida 
pessoal, social e ernocional.' Neste ensaio de antropologia visual, volto 
meu olhar para os diferentes papkis da fotografia nos trabalhos de cam- 
po realizados por Verger, entrecruzando rneus proprios olhares de antro- 
pologo franc& ern Salvador com os seus, cinqiienta anos antes. Atra- 
v6s dessa metodologia reflexiva de analise das suas fotografias, minha 
inten~zo 6 propor ao leitor-voyeur. uma antropologia da fotografia de 
Verger, baseada nas representaqdes visuais dos moradores da cidade 
de Salvador, que ele designou como sua "memoria fixada", e na obser- 
va@o das suas falas ou concepqdes da fotografia em geral. Nesta pers- 
pectiva, considerei os meus pr6prios olhares sobre estas representa~iies 
de Salvador, sobre o meio fotogrifico e sobre as irnagens que desfilam 
na minha frente quando passeio hoje nas ruas do centro de Salvador. 
Esses pontos de vista cruzados, esse duplo vinculo a respeito do visual 
baiano me perrniteln trabalhar de maneira reflexiva corn as idkias de 
inconsciencia do olhar e de inconstiincia do ponto de vista. Assim ven- 
do, comecei a perceber "algumas coisas" que n2o eram para serem 
vistas, faladas ou descobertas (as imagens do inconsciente do fot6gra- 
fo), mas que me iam sendo reveladas de forma cada vez mais clara nas 
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suas representa~6es do povo de Salvador. I~nagens escolhidas sern o 
seu proprio dominio, como confessava. Este trabalho, irnediato e praze- 
roso, do inconsciente do fotbgrafo, nos mostra muitas vezes o humanis- 
mo das imagens que alteram o seu pr6prio inconsciente e nos convida a 
viajar pelo seu mundo interior numa troca continua de imagens mentais. 

Olhares cruzados sobre as diferengas culturais: 
o visual do corpo. 

A natLlreza rle reeipl-oeidacle rEn visnlo P naais fi~nrEnl~zentcr1 do 
que a do dicilogo falaclo. E corn freyiie^nci~r (2 di~iloyo e' ulna 

tentc~tiva de ~~er!?n!i:c!r i5.0, urnn tentcrtivn de explicnr corno, 
quei- inetnfiir'ictr o t 4  Ii~rt-alr~lente, VOC;  vi? as C O ~ S L ~ S ,  e ~ i i ~ z u  

tenrutivn de descobrir corno ele ve^ as coisns. 
John Berger.' 

Ver alhures e ver de outra maneira, pessoalniente. A prirneira vista pa- 
rece ser isto, a coisa que Verger aprendeu a fazer numa olhadela, assim 
como seu amigo Carybe sabia pintar uma cena de ritual de candomble 
numa pincelada.' Sempre pronto para viajar, com seu olho na miio, Verger 
parece ter descoberto muito cedo que o gosto de passear e a vontade de 
encontrar aqueles que n3o se pareciam com ele, podia se transformar 
iiuma verdadeira gastronomia do olhar e numa sensibilidade fotografica 
instantgnea. Estas aventuras do olhar lhe permitiam reconhecer, imedia- 
tamente, aqueles momentos que o seu inconsciente jfi tinha registrado. 
0 que explica sua inacreditavel acuidade e seu talent0 para fixar, no 
momento certo, o que ele nem tinha tempo de ver. A partir dessas ima- 
gens, resultantes de muitos passeios nas ruas aniinadas do Pelourinho, 
bairro onde morou nos anos cinqiienta, apos ter saido do Hotel Chile, 
Verger fez o retrato do centro de Salvador daquela epoca, cidade que 
escolhera para instalar-se entre suas multiplas viagens. 

Foi em Salvador tambkm que ouvi falar de Verger pela primeira 
vez. Vadiando pelas ruas estreitas do centro hist6ric0, encontrei, em 

"ohll Berger. Moc1o.r cle i7er.. Rio de Janeiro, Rocuo. 1999, p. 22. 
' CarybC, OA riel(!c*.\ nfrlr-rtrtmc no Caizclo~rzblP da Bahia, Salvador, Editora Blgraf, 1993. 



1. 

Verger. Fotografias inbditas, 

1998, numa livraria da P r a ~ a  da Si, o livro Retratos da Bnrzia. Lembro- 
me que fiquei impressionado ao reconhecer cenas, momentos, persona- 
gens que ele tinha fotografado. Entre dois suspiros, fechei os olhos para 
me entregar a urn profundo desejo de eternidade, sentindo que nem tudo 
muda e que de repente as lnesmas cenas podiam reaparecer como fan- 
tasmas. Quando abri os olhos de novo, vi essa gente toda, doimindo nos 
pontos de 6nibus da P r a ~ a  da Si ,  cenas tipicas de preguiqa no espaqo 
publico, que Vergerjk tinha observado e retratado quando chegou 5 Bahia. 

Recoiihecendo as cenas fotografadas por ele, agora presentes no 
ineu proprio olhar, percebi toda a felicidade que acompanha o movimen- 
to continuo da vida. Fiquci espantado ao ver que nesta cidade o que 
mais me atrai foi escolhido pelo olhar desse outro fot6grafo franc&, ha 
mais de quarenta anos atrhs. Basta passcar hoje no Largo Dois de Julho 
para se dar conta de que a preguiqa na praqa 6 ainda muito praticada. 
Quem consegue chegar cedo na igreja Nossa Senhora da ConceiqZio da 
Praia, na cidade baixa, no dia da festa do Bonfim pode observar estas 
m~ilheres bem vestidas, jovens ou idosas, que se preparam para ver 
passar a procissao, protegendo seus olhos dos raios dc sol que surgern 
atras da ilha de Itaparica. 



Compartilhamos emo@es atravks da viszo, quando algukm des- 
conhecido nos dti a ver o que descobrimos pela primeira vez, essa troca 
de olhares nos toea profundamente. Essa cumplicidade atraves do olhar 
provoca uma forte sensag20 de dkjh-IIL~, abalando profundamente a 
constru~20 da nossa pr6pria visa0 do mundo. Quando cheguei na Bahia, 
para continuar meu trabalho de campo antropol6gico sobre os usos sociais 
do corpo, em 1998, Verger j6 n2o estava mais neste mundo, mas atravks 
da sua mem6ria visual afetiva encontrei uma vis2o do lugar que influen- 
ciou profundamente o meu olhar, o meu trabalho de campo antropol6gi- 
co; n2o somente as imagens de Verger deram uma perspectiva bio- 
hist6rica a lninha pesquisa, permitindo-me comparar o que eu via corn o 
que ele tinha visto, rnas diante delas me dei conta da imnport2ncia do 
visual na cultura corporal brasileira. Assirn rile foi revelada a pista de 
uma metodologia nova, apontando a releviincia de uma Antropologia 
Visual do Corpo nessa Brea cultural e na ternatica que me interessava." 

Verger, Ketratos da Bahia 

' StCphane Malyxsc. Covl)s ii Corps: I-c-nards fvarzqais darls les corrlisses de la corpol6trie 
brksilienne, Tese de Doutorado defendida na ~ c o l e  des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris,1999. A Antropoln~ia Vi\usl d o  Corpo interessa-se pclnr rclaqbes contextuais que 
se estaklecem entre o visual, o corporal e o cultural. bu\c;rndo campreender a naturcza 
das representaqBes sociais do corpo e os processes pelos quais as maneiras de ver o 
corpo e os corpos vis~os n5o somenre fazem parte do universo cultural das pessoas mas 
tambCm influenciam, atravss dn 1rni(;rq5n, os seus usos do corpo. 



Al6m disso, esta possibilidade de ver Salvador nos anos cinqiien- 
ta, tinha algo que niio dizia respeito apenas 2 Histbria, mas B maneira 
como a cultura de origem de quem olha podia influencia-lo inconsciente- 
mente. Pierre Verger, como eu, passou sua infsncia na Fran~a,  imerso 
na cultura do visivel de la. Esta educa~iio do seu olhar colocava em 
evidgncia alguns aspectos visuais da cultura baiana que tambem me 
atrairam quando cheguei em Salvador: a cordialidade das interag6es 
sociais, a forte expressividade do corpo e as tkcnicas corporais que lhe 
estao associadas destacavam-se nessas representa~6es da cidade, que 
invadiam meu campo visual. Neste sentido, me parece que o olhar de 
Verger sobre Salvador jA propae ao voj7eLir um tip0 de antropologia do 
visual baiano, dos seus aspectos materiais (a arquitetura colonial, o cor- 
po escravizado) e do que podia ser visto nos anos cinqiienta, nas ruas, 
nos portos e nos terreiros de candomble. 

Durante sua estadia na Bahia, Verger sempre fotografou as pes- 
soas que o cercavam no cotidiano: corpos possuidos pelos orixis no 
candomble, gente trabalhando, corpos descansando e pessoas que vivi- 
am ao seu redor:"Eu fazia as fotografias que queria".' Ele costumava 

Verger, "Entretien ...". p 148. 



fotografar apenas o que Ihe interessava, ou aquilo que ele tinha prazer 
em ver e queria rever usando seu aparelho de registro de pontos de 
vista. Com seu olhar sensibilizado e afiado pelas viagens ao redor do 
mundo, parece ter entendido que quanto mais se pesquisa as diferen~as 
culturais atravks do corporal e do material, mais as irnagens se tornaln 
um poderoso meio de express20 das culturas. 

Verger chegou a trabalhar sobre a religiosidade e suas represen- 
tagdes visuais, realizando as primeiras expericncias daquilo que consti- 
tui uma Antropologia Visual das Religides. A fotografia foi utilizada tan- 
to como dado de pesquisa quanto como estimulador do diglogo 
intercultural, particularmente em seus trabalhos sobre rituais religiosos e 
na cornparag20 entre as tkcnicas religiosas do corpo na Africa e no 
Brasil. Contudo, no trabalho fotogrifico sobre Salvador, Verger parece 
ter-se limitado ao campo visual do seu universo cotidiano, das coisas 
que o afetavam direta e pessoalmente, no espago social ao qua1 ele 
queria se integrar para apagar urn pouco o seu olhar de "gringo", suas 
proprias diferenps culturais. 

Colaborando com Gregory Bateson numa das prilneiras tentati- 
vas de anjlise foto-etnogrjfica de urna cultura (Bali), Margareth Mead 
dizia que: "Fotografias feitas por um observador podem chegar a ser 
analisadas de maneira di ferente por um outro observador.. .". lo  Quando 
olho para Salvador nas ilnagens de Verger, vejo sentidos "corporais" 
transparecere~n em muitas fotografias e, tenho a impressZio - Verger 
era um leitor de Marcel Mauss - que essas imagens teriam sido perfei- 
tas para ilustrar e explicar as famosas "tkcnicas corporais" definidas 
por ele como "as maneiras como os homens, sociedade por sociedade e 
de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos". Suas imagens 
mostram as tkcnicas corporais para carregar coisas na cabega (que 
tanto o fas~inav~am), as que erarn utili~adas na "puxada do xarku", ou 
seja "tkcnicas corporais da atividade e do movimento", alkm de outros 
usos produtivos do corpo como para a fabricasgo dos acarajks, sem 
esquecer de notar as tkcnicas de repouso no espago publico e as tkcni- 
cas corporais para olhar, observar com curiosidade, da janela ou do lado 

10 Margarcth Mead e Gregory Bateson, Tl7c Daliirese clzrircicrer: A phorogrnphic analysii  
Ncw York, The  New York Ac:idemy of Science. 1942. p. 16. 



da porta de entrada, os espetaculos ordinirios da vida humana." Pierre 
Verger mostra, nos seus retratos da Bahia, at6 que ponto ele era sensi- 
vel Zi cultura popular baiana e i s  multiplas imagens do corpo que dela se 
desprendia. Em sua obra destacam-se seus olhares sobre o corpo hu- 
mano percebido nas suas atividades mais cotidianas, pois ele se interes- 
sava menos pela dita linguagem ngo-verbal do que pela expressividade 
corporal dos corpos em movimento. 

Assirn, a5 peysoas fotografadas por Verger, ern transe ou sim- 
plesmente dormindo sempre parecan cheias de vida, a lnesrna vida que 
o fot6grafo capturava con1 sua maquina, para matar a saudade que ele 

Verger, Retrcltos clcl Bnlzin 

teria dela num futuro pr6ximo e para poder v2-la de uma maneira radi- 
calmente diferente. As pessoas fotografadas falam alto do olhar de Verger 
sobre elas, mostrando que para ler uma fotografia 6 preciso pensar atra- 
v6s da dimensgo sensual e subjetiva do olhar, tanto do lado do observante 
quanto do lado do observado. Na interpretasso de uma fotografia entra 

" M a ~ c e l  Maut\ .  Sr>rrnlngie e t  Alltl~ropologie. Paris, PUF. 1950, pp. 122 e 125. 
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em jog0 a complexidade da relaqiio observador/obsen~ado em suas cono- 
taq6es sexuais. raciais e culturais. Vemos aqui uma das maiores e mais 
fascinante arnbiguidades da fotografia, como explica Ernmanuel Garrigues: 
"Existe ulna a~nbigiiidade fundamental na fotografia, pois ela k um objeto, 
urn resultado: uma fotografia; e ao mesmo tempo, uma pritica, um meio 
de expressgo, um jeito de ser: o fot6grafo. A partir do momento que ela 
fixa, isola uns olhares, que ela imobiliza umas dadas olhadelas, a fotografia 
revela tanto o que o observador viu quanto a sua pr6pria intirnidade, atra- 
vCs do seu olhar incorporado As suas produc;6es fotograficas"." 

Seguindo o caminho dos seus desejos e as intenq6es do seu olhar, 
Verger encontra muitas personae, no sentido amplo da mascara huma- 
na definida por Mauss." Dizia que gostava de fotografar as pessoas 
para si mesrno, sem pensar nos futuros visuais das suas imagens, mas 
sirnplesrnente para se lembrar delas e conservar alguma coisa desses 
encontros furtivos. Falando dessa maneira, ele parece estar sempre 
querendo se livrar da responsabilidade de registrar seus pr6prios olha- 
res, que depois podiam ser vistos e interpretados por outras pessoas. 
Antes de se oferecer a um outro olhar, uma imagem C produzida, esco- 
lhida podpara si mesmo, convidando o voyeur aum tipo de introspecq20; 
6 isso que Verger niio pira de confessar, falando de suas fotografias, 
explicando que elas constituem "urna serie de testemunhos desse famo- 
so inconsciente que k dificil de apreendern.l% gest2o do olhar do an- 
tropblogo, do fot6grafo ou de ulna outra pessoa que olha n2o depende 
apenas da sua "personalidade modal", intimamente ligada a sua cultura 
de origem, mas tambem do lugar onde ele esti e do momento no qua1 ele 
olha, quer dizer do context0 total da sua visiio.15 

Em Salvador, o fato de observar algukm desconhecido, com insis- 
t$ncia, n20 significa necessariamente que o ator social tenha de criar 
uma estratkgia de discrigiio: o olhar sobre o outro niio esti tiio controla- 
do pelas boas maneiras como acontece na Franqa, por exernp~o. '~ ~m 

- - - 

12 Emmanuel Garrigues, "Le savoir ethnographique de la photographie", in L'Efhnogiaphze, 
no 109 (1991), p.  27 62. 
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Verger, Centr-o izrsto~.rco de Snl~~arlol: 

Salvador, o acesso visual ao outro e as trocas de olhares parecem ser 
bastante livres. Aparentemente hii um certo desprendimento no fato de 
algu6m se sentir observado, olhado, cornido corn os olhos ... Mas, esse 
desapego pode ser visto tambkin como uma grande receptividade ao 
olhar, sobretudo quando as exposig6es individuais das aparencias corpo- 
rais, caracteristicas de uma certa "corpolatria", convidam o ator social a 
banalizar estas trocas de curiosidade, estas mensagens de interagzo, 
tanto no fato de olhar quanto no fato de ser visto olhando. Nesse con- 
texto de total liberdade do olhar, ser exposto ou observado 6 sempre 
tomar urna atitude. Temos aqui resumida toda a grande arte da exposi- 
$20 ao outro para cada um de n6s: assumir o fato de que somos visiveis 
e voyeurs, observaveis sem duvida, mas tamb6m observadores, porque 
sabemos que somos vistos. Nesse arnbiente, o oficio de voyeur do fot6- 
grafo, como tambkm do antrop6log0, torna-se rnais fiicil sendo estimula- 
do pelo context0 social de interasgo. Assi~n, os Retratos du Bahia diio 
a ver o que os baianos da 6poca podiam ver deles mesmos, urn tipo de 
senso comum visual. representag6es ordinarias dentro do cenirio cultu- 



ral visivel dos moradores, os quais podernos encontrar cinqiienta anos 
mais tarde na mesma posiqiio, repetindo os mesmos gestos e mostrando 
os mesmos sorrisos. 

De qualquer forrna o olhar seja fotografico ou antropol6gic0, nun- 
ca chegara a ser neutro, objetivo, met6dico. As imagens do corpo reali- 
zadas por Verger mostram s6 uma parte da realidade cotidiana visivel 
de Salvador e alhures: aquela que o fotcigrafo escolheu, memorizou e 
compartilhou conosco. Qualquer visiio do Outro k profundamente con- 
dicionada pelas forrnas e figuras do senso comum que o voyeur escolhe 
no seu vasto campo de visiio. A escolha de um detalhe da realidade 
revela urna certa educaqiio da vista e do corpo herdada das tradic;Ges 
intelectuais e das reflex6es sociais, que irnplicitarnente constituem uma 
forma subterrgnea de orienta~iio cultural do olhar, o vigilante do sistema 
de vis80, as raizes do "contra-olhar" como 6rgBo da tradi~iio e at6 da 
traic;iio. 0 que se ve depende de quem olha e, assim, o olhar sempre 
filtra, mais nZo consegue filtrar tudo, pois parece que algumas recorda- 
@es do inconsciente siio reencontradas, reiteradas e guardadas. Pare- 
ce-me entgo que, como eu, cinqiienta anos mais tarde, Pierre Verger se 
espantou primeiro e logo depois se encantou com os usos sociais do 
corpo ern Salvador. Ele se interessou afetivamente pela maneira especi- 
fica atravks da qua1 a cordialidade baiana se incorpora no ator social. 0 
que 6 urna visiio totalmente diferente da imagem que um franc& pode 
ter da vida em sociedade e das relac;i5es em publico; pois a cultura fran- 
cesa 6 caracterizada por urna rigida civilidade corporal e um forte apa- 
garnento do corpo nas intera~Ges sociais. Este contraste comportamen- 
tal visivel sustenta a idkia de um contra-olhar, quc confirma e focaliza no 
olhar estrangeiro os gestos diferentes, os momentos sociais estranhos, a 
extraordinaria expressividade corporal no cotidiano, elementos que po- 
dcm parecer totalmente ancidinos ao pr6prio baiano e que quase dcsa- 
parecern do pensamento visual por banalidade. Parece-mc que, muitas 
vezes, a rotina, a familiaridade e o ordinario atrapalham a esperteza do 
olhar fazendo com que passem despercebidos os detalhes reveladores 
do universo singular de urna certa cultura. 

Registrar o que o cercava, fotografar as suas vizinhas, Verger 
sempre parecia querer fabricar 1ernbranc;as da sua prdpria existhcia: 
"Na d6cada de 50, eu vivi neste bain-o (Pelourinho) durante uns dez 



anos. Morava nurna casa hoje desaparecida apos incendio, situada no 
ca~ninho novo do Taboiio, onde havia, entre os locatarios meus vizinhos, 
ulnas moqas especializadas no alisamento de cabelos crespos."( ...) "Che- 
guei a conviver com este povo cheio de personalidade que morava nes- 
tes quarteir6es".'" No universo sensual dos bairros populares de Salva- 
dor, Pierre Verger parece "comer corn os olhos" tudo o que descobre de 
diferente: seu olhar de "voyeur- sublirnado" se delicia corn as diferenqas 
culturais que se espalharn ern sua frente, e que ele ja teve tempo de 
observar bern antes de apertar o clic da sua Rolleiflex. A maioria das 
fotografias reunidas no livro Retlntos dn Balzin foram feitas nos pri- 
rneiros rnomentos de sua estadia, elas parecern carregar o entusiasmo 
dos prirneiros olhares, a vontade de se surpreender a si mesmo rnergu- 
lhando no radicalmente diferente. 0 trabalho fotogrcifico de Verger pode 
ser visto tarnbkrn corno urna certa antropofagia visual. Focalizando-se 
sobre os ccnjrios do corpo na Bahia, Verger nos lernbra sernpre que "o 



Verger, ie klessager: 

olhar 6 urn contato. ele toea o outro e esse toque do olhar 6 onipresente 
no imaginario social", e isso tanto na Franga quanto no ~rasi1.l" 
ritualiza@o do olhar (onde, quando, e como olhar o outro) varia segundo 
as sociedades, os grupos que nela se encontram e os contextos de 
interaq6es que elas propiiem ii expressividade do olhar. Num jogo de 
espelho, a representagso do rneu proprio corpo e da minha identidade 
cultural se espelha ern Salvador, nas imagens que os outros refletem 
para mim, atraves das suas diferenqas, tanto na aparhcia fisica quanto 
na gestio e vivgncia do corpo e dos seus gestos. 0 s  olhares que recebo 
aqui s5o naturalmente atentos e curiosos, encontro diariamente uns que 
parecell1 observar meu tipo fisico, minha estranhe~a, tal como turistas 
chegando numa aldeia indigena. Paradoxalmente, sernpre me senti mais 
observado do que observante, mas um lado do espelho social sempre 

'' D a v ~ d  Le Breton, 1)r.v it7rrrges. Pans, Mktaillie. 1992. p. 129. 
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precisa do seu avesso: assim as pessoas que tinha visitado para "obser- 
var" e, sobretudo, conhecer, contrapunham-me essa mesma curiosida- 
de e pareciarn ter o poder s6cio-simb6lico de assurni-la totalmente. 

Estranho estrangeiro ... Esses olhares de transfergncia do obser- 
vado sobre o observante colocam em evidencia toda a ambigiiidade do 
olhar, levantando o v6u sobre as profundas reciprocidades entre o fato 
de observar e o fato de se sentir e de se ver sendo observado: Quern 
olha para quem? Como? E corn quais inten~tjes? 

Georges Devereux, etno-psiquiatra frances, convidava os pes- 
quisadores em cigncias sociais a n2o deixar de analisar de maneira 
introspectiva as suas "contra-transferencias", assim chamando os en- 
volvimentos pessoais, intimos e culturais no campo das suas pesquisas, 
e das claras deformaqtjes que delas resultam.19 Parece-me que, nesse 
conjunto de elernentos caleidosc6pios, ele teria incluido sem d6vida os 
contra-olhares, olhares de quern n2o pode entender ainda o que seus 
olhos veem, mas que j6 esta mergulhando na "carne do mundo", como 
diz Merleau-Ponty, por estar participando de uma troca significativa de 
olhares, de um dialogo visual. 

A quest20 do ato fotografico, dos gestos e olhares do fot6grafo 
deve sempre ser repensada em funs20 do context0 etno-sensorial no 
qua1 ele se insere: para olhar/observar algu6m em Salvador n2o 6 preci- 
so ser discreto e comportado como em Paris; o fato de olhar muda seu 
registro cultural e sua defini~iio, os c6digos e as estrathgias se diferen- 
ciarn. Ulna antropologia dos sentidos mostraria toda a import2ncia do 
olhar na reunifica~20 do saber social brasileiro. At6 que ponto essa sen- 
sag20 de viver sempre sob o olhar do outro contribui ativarnente para a 
banaliza~ao do fato de ver, ser visto e de ser visto vendo? Para o fot6- 
grafo Pierre Verger essa leveza das regras do olhar social 6 uma preci- 
osa ajuda B gestgo do olhar e uma forqa motora para realizar verdadei- 
ros encontros visuais. Na minha experigncia de convers20 do olhar ou 
"sobre-culturaq30", o encontro com suas fotografias ajudou-me muito a 
entender e tentar superar a rninha contra-transferencia em rela@o 2s 

l 9  Georges Devereux, De l 'a~zgoisrr 0 In r~rx:~lrork rl(l11.r ler rrhit.r~crr dl( rw!zyorte~rzenr, 
Paris, Aubiei--Flammarlun, 1980, p. 225: Merleau-Ponty, Le visible et /'invisible, Pans, 
Galima~d, 1964, p. 321. 



coisas que se espalhavam na tela dos meus olhos: mirar-se no outro se 
espelhando numa fotografia. Esse interesse pelas ficg6es culturais do 
corpo e pelas suas figuras mais incriveis poderia finalmente ser inter- 
pretado como um mero contraponto cultural, contra-transfergncia ali- 
~nentada pelo fato da cultura francesa sempre ter buscado esconder, 
apagar e erradicar o visual do corpo, os gestos, emogdes, olhares e 
movimentos, da cena social, reservando para ele a esfera privada da 
famfia, no iimago da intimidade. 

Mesmo assim, o olhar fotogrifico n2o pode mostrar todos os la- 
dos do que ele ve, ele deve escolher um momento especifico, urn h g u -  
lo. 0 olhar faz uma pausa cega no tempo cuja rapidez e irreversibilidade 
parecem transforniar o instante fotografado num ato inconsciente. Se- 
gundo Jorge Luis Borges, as "imagens n2o passam de incontinencias do 
visual" e a seleqiio das imagens pela fotografia que aparece j6 6 urna 
interpretagiio do visual que as cerca, um ponto de vista pessoal sobre o 
m ~ n d o . ~ '  Descobrindo por acaso a obra de urn outro fot6grafo franc&, 
que tinha feito fflotografias de Salvador na mesma ipoca, vi e entendi at6 
que ponto, como diz J.-L. Godard, "cada olho negocia para si proprio", 
pois o olhar de urn outro fot6grafi, pode mostrar outra coisa, propiciar 
outra visiio do mesmo lugar, na mesma kpoca." Marcel Gautherot, que 
utilizava tambem uma Rolleiflex, comegou, como Verger, a abordar Sal- 
vador com urn olhar de arquiteto. Suas imagens da cidade alta e da 
cidade baixa lembran~ muito as imagens publicadas por Pierre Verger 
no seu livro Cerzfro Histdrico de S a l ~ ~ a d o r . ~ ~  

Mas, Gautherot, grande admirador de Eisenstein, privilegiava nas 
suas representag6es de Salvador, os planos largos, as vistas panorh i -  
cas. As muitas tkcnicas do olhar cinematografico tornaram o seu olhar 
menos pessoal e intirnista que o de Pierre Verger. Gautherot nZo vivia 
em Salvador, mas no Rio de Janeiro e, sobretudo, ele n%o parecia com- 
partilhar da mesma visiio de mundo de Verger, pois ele sempre se colo- 
cava "fora do mundo" e parecia excluir qualquer relaqgo cordial com as 

'" Jorge Luis Borges citado por Manoel de Bal-ros, Li~snin.r fc?n,qrrij?cos, Rio d e  Janciro, 
Record, 2000, em epigrafc. " Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cir~kiita, Paris, Gallimard, 1998, p. 32. 

" Marcel Gautherot, Bal~io: Rio Siio F~-rr,rcitcl,. Rrr-fincnl'o e Salr:nclo~-, Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1995. 
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Marcel Gautherot, Brrlzirc. 

pessoas fotografadas. Nas suas fotografias as trocas de olhares siio qua- 
se ausentes e ele sempre parece guardar sua distiincia pessoal, privilegi- 
ando cenas de multid50, nas quais os personagens aparecem de costas. 
Muitas vezes, o olhar discreto de Gautherot parece infiltrar-se no fluxo do 
triinsito humano e no rnovimento da vida para dar urna visgo quase an6ni- 
ma e parada da vida ern Salvador, uma outra versiio do lugar. 

A sua formaqiio de aryuiteto e o seu olhar cinematogrdfico dis- 
tanciavanl-no do individuo privilegiando urna retlertiio estktica. Nas fo- 
tografias de Gautherot, os gngulos e os efeitos de profundeza de campo- 
mostram o infinitamente grande, o longe e o alhures, no mesmo lugar em 
que Verger encontrava pessoas e registrava detalhes ordinirios do seu 
cotidiano, retratando Salvador com imagens que o tocavam pessoal, di- 
reta e profundamente. Na obra de Verger, a rela~iio afetiva com o outro 
e as suas imagens mostra que "a subjetividade subtrai, ela retira da 
coisa o que ngo lhe interessa", convidando-nos a fazer uma andlise an- 
tropolcigica do seu olhar fot~grfifico.'~ 

? 2  - Gilles Deleuze, L ' ~ n ~ r r y t ~ - m o z r ~ . e r ~ ~ ~ l l t ,  P a r ~ r ,  Edition de Minu~t ,  1983, p. 123. 
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Entre Mattria e Mem6ria: a "imagem-afeiq509'. 

"Qualquer consciencia 6 consciencia de alguma coisa"."' A conscign- 
cia do fotcigrafo 6 sempre consciEncia do que ele vE, mas nem sempre 
do que ela interpreta al6m dela, nas profundezas misteriosas e imaging- 
rias do inconsciente. No livro 0 ollznr perzsativo, Regis Durand se 
pergunta se os fotbgrafos sabem o que fazem: "a presenc;a viva do mun- 
do nas fotografias pode tambem servir de Alibi a uma for~na de esqueci- 
mento, de inconsciente da vista. A fotografia agiria como um esconde- 
rijo, ao mesmo tempo lern branc;a real e inlagen1 nossa, que flutua sobre 
toda coisa vista. E neste paradox0 - a maior faculdade de memoriza- 
@o como mero instrurnento de urn esquecimento -, que nasce e co- 
rnec;a a invenq5o de uma forma diferente de ~nernbria".'~ 

lnsistindo no fato da fotografia ser mera rnembria, Pierre Verger 
fotografava muitas vezes o que lhe agradava ou lhe tocava pessoalmen- 
te, realizando assim series do mesmo tip0 de imagem em lugares e mo- 

Verger, Retratos da Rahin. 

'' Husserl, Pize'nornCi~olnqic dt- Irt cn~rrcirvrrc, Paris. Gallimard, 1955, p. 184. 
" Rkgis Durand, Le regard pens$ Pans. edltlonr La Difference, 1990, p. 143. 





mobiliza imperativos culturais que a reforpm, do mesmo mod0 que urna 
reac;go cultural mobiliza e refor~a motiva$des s~bje t ivas" .~~  SBo estas 
rnotivaQ5es subjetivas que tentei colocar em evidencia nos retratos da 
Bahia de Verger, considerando que qualquer olhada pode ser vista como 
um comeiitario permanente da interaqgo entre o fotografo e o inundo, 
portanto, um elemento de aililise do imaginario social dele. 0 olhar em 
si tem pouca coisa de individual, pois ele sempre se insere nos dkjh-vu, 
nos cliches que outros tambkm ja viram, no entanto estes olhares coleti- 
vos precisam do ato fotografico, para serem isolados do real visto. Des- 
sas numerosas imagens "reais", banais ou mentais, que circulam entre 
nosso campo de visa0 e nossa membria, sem hs vezes tocar a nossa cons- 
cicncia, o fotografo  fa^ urna pausa numa imagem, uma pausa no desfile 
da sua mernoria: a fotografia niio captura o tempo, somente evoca-o. 

Neste sentido, a memoria visual afetiva de Verger faz com que o 
que foi inicial~nente descoberto, visto de novo varias vezes ern varios 
momentos e lugares, 1130 caia na lnasmorra do dej'a-vu sem ter sido 
imortalizado pel0 clic da Rolleiflex. Corn clareza, sob as mascaras da 
espontaneidade, do imediato e do imprevisto se escondem e se condensam 
imensas reservas de imagens da memoria, memoriza~20 afetiva do que 
j i  foi visto. Este condensado de memoria visual perrnite ao fotografo 
isolar no seu campo visual, num instante, num clic, o que pertencia ao 
d('j$-vu e que foi (re)conhecido e capturado numa fotografia. Por isso, 
rnuitos fotografos vivem na ilusiio de uma estktica instantiinea, esque- 
cendo as numerosas balizas que anteriormente estabeleceram: a foto- 
grafia, definida como urn olhar sobre urn fragment0 de real, se inscreve 
nas memorias visuais reativando as imagens que, escondidas no incons- 
ciente, esperavam um estimulo visual, einocional ou contextual para re- 
aparecerem. 

Para Verger, as viagens constituem uma imensa reserva de 
souvenirs visuais, uma educa~go do olhar por superposi@io de diferen- 
Gas. Ngo k dificil encontrar na sua obra uma certa unidade de olhar, 
mesmo entre as imagens de lugares distantes, tanto no espaGo quanto 
no tempo, vemos as mesmas imagens se repetirem: no caso das ima- 
gens do porto de Port-au-Prince e do porto de Salvador, por exemplo. 

'' Devereux, De l'ni7gorssr. p 126. 
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Verges, Le Messogel-. (Port-au-Prince. Haiti) 

A partir desta constatac;Zo da unidade de cada olhar, (mesmo se 
ele era o primeiro a negar isto) parece claramente que o olhar de Verger 
sexualiza a rela520 com o outro. A forte carga er6tica de algumas das 
suas vis6es de Salvador inostra como o desejo inconsciente pode se 
torilar poderoso, sobretudo quaildo se trata de isolar, nas coisas vistas, 
os momentos e os homens que se quer gravar para poder rever. Desde 
Freud sabemos que o inconsciente 6 carregado de libido sexual e que as 
imagens driblam com maior facilidade a censura da conscigncia. Falar 
de sexualidade olhando para as fotografias de Pierre Verger niio 6 inva- 
dir a privacidade do fotdgrafo, 6 tentar explicar porque o que vernos da 
obra de um artista, nos toca pessoalmente, porque 6 possivel reconhe- 
cer o seu prciprio dcsejo nos seus olhares. 0 s  instantes e as pessoas que 
o artista escolheu para apresentar e fixar em sua mein6ria seduzem 
cinqiienta anos mais tarde com a inesma intensidade e com o mesmo 
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tes2o de ver que o modelo inspirou no fotdgrafo. Sobre esse voyeuvismo 
afetuoso, 6 preciso salientar que Pierre Verger nunca desenvolveu uma 
chamada estktica homossexual consciente e construida. Muito pelo con- 
tririo, a impress20 que ele deixou de sua personalidade (nos docunien- 
tos escritos, histdrias orais, entrevistas e imagens) vai sempre no sentido 
da discriqgo e da alta consci2ncia dos riscos de inquisiqgo da "cultura 
homossexual", cujas marcas do estilo e do genero nas obras artisticas 
podem apagar a prdpria individualidade do artista. A sexualidade do 
artista nunca explica toda sua obra, mas ningu6m pode ignorar a beleza 
dos homens escolhidos por Verger nem a repetiqiio dos mesmos olhares 
em momentos ou lugares diferentes. 

0 pescador fotografado em Moorea, na Polinksia, em 1933, os 
pescadores de Port-au-Prince, no Haiti, os pescadores de Salvador e 
todos esses retratos de jovens olhando sem vergonha para Verger pare- 
cem-se com figuras vivas do desejo, da inconsciCncia do olhar seduzido, 
distraido e capturado pela beleza dos rostos, pela safadeza dos olhares e 
dos gestos mais ordingrios. 

Verger, Retrafn.7 da Unhia. 
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De uma certa maneira, dormir, pescar, carregar peso expressam 
ao voyeur destas imagens situaqfies que mostram a libido 2 flor do olhar. 
Evidentemente, neste sentido, tudo 6 relativo e depende mais das leitu- 
ras do receptor das imagens do que das inteng6es do autor que ngo pode 
controlar as impress6es das suas imagens na mente de quem olha para 
o que ele viu. Por exemplo, nas fotografias dos pescadores do Haiti, as 
velhas roupas deixam transparecer, nos seus corpos de costas, detalhes 
anat8micos que podem ser vistos sem nenhuma conotagiio erbtica, como 
meros detalhes reveladores de sua condiggo social, mas este detalhe 
acaba cegando a vista de quem olha e confirma sua leitura ercitica da 
cena retratada. 

Chegamos finalmente ao antigo dilema da imagem que Barthes 
comenta nos seus ensaios sobre a fotografia: Seri  que o sentido esti na 
fotografia ou esti na recepgiio de quem olha, que traz consigo o seu 
sentido? Sob um certo ponto de vista, os contra-olhares de Pierre Verger 
sobre Salvador, tornam-se os meus tambem: colocaggo em abismo ou 
efeito de espelho, as imagens que ele criou de Salvador lembram 
irrefutavelmente as imagens que encontrei no campo das minhas pr6pri- 
as pesquisas, anunciando toda felicidade que posso sentir ao passear 
pelas ruas de Salvador e cruzando cenas e olhares que me seduzem (no 
sentido etimol6gico de desviar do carninho) invadindo, de repente, toda a 
minha mente e ocupando, por um instante, a minha c0nsci2ncia.~~ 

Acreditando no que vemos, temos a impressgo que Verger pro- 
curava proteger o seu olhar atr6s das grades infinitas do inconsciente, 
por baixo das m6scaras do imprevisto: sempre buscando definir a in- 
conscigncia dos seus instantes fotogriificos como seu desprendimento. 
Afirmando: "como niio estava interessado, sabia olhar", Verger embaga 
as pistas de leitura das suas imagens, desqualificando os seus olhares e 
o que eles mostram no discurso oral." Neste sentido, as imagens que 
realizou em Salvador siio verdadeiras "imagens-afeigiio" que tEm como 
"subst8ncia o afeto composto do desejo e do espanto e o desvio dos 
rostos no aberto, no v i ~ o " . ~ ~  Este rosto feliz, este olhar vivo, comuni- 

29 Malysse, Corp,c. a Carps, p.  27. 
30 Verger, "Entretien ...", p. 170. 
3' Deleuze, I , ' i ~ n n ~ r - ~ ? l o z o ~ e ~ ~ l e r z t ,  p. 23 1. 



cando diretamente corn o fot6grafo 6. caracteristico do jeito "safado" de 
olhar, que mistura sedu~2o e desprendimento, malicia e provoca@o; 
uma mascara social "baiana", que se espalha no rosto do outro no mo- 
mento do encontro visual. Deleuze explica que este tipo de imagern, a 
"irnagern-afei@o k o close, que abstrai o objeto do seu context0 espa- 
go-temporal, 6 o close em si, no rosto ..."." Olhando deste jeito todos os 
rostos publicados no livro Ketr-atos dn Bahin, nota-se que o olhar de 
Verger 6 sernpre afetado diretamente pel0 encontro fotogrhfico que esth 
ern jogo: "Ah! se houvesse apenas um olhar, o olhar de um sujeito, se 
alguem, na foto, me olhasse! Pois a Fotografia tern esse poder (...) de 
me olhar dir-eto ~zos ollzos"." Nos retratos de Pierre Verger, as misca- 
ras cheias de vida sempre parecem comunicar alguma coisa: os olhares 
do espectador lhe s2o diretarnente reenviados e voltam indiretamente 
ao expedidor, o fotografo. 

Voltando As inconsci2ncias destes olhares, Deleuze explica que a 
imagem-afeiggo 6 incontrol&vel pela consci2ncia: "A imagem-afei@o 
surge no centro de indeterminaggo, quer dizer dentro do sujeito, entre 
uma percepc;Fio perturbadora e urna asgo hesitante. Ela 6 a coincidencia 
do sujeito e do objeto ou a maneira pela qua1 o sujeito se percebe ele 
rnesmo ou se ressente por de l~ t ro" .~~  A natureza das imagens-afei~8o e 
a interiorizas30 do vivido parecem embara~ar Pierre Verger quando 
comenta suas fotografias confessando que "a imagern pura provoca 
uma emo@o que 6 diretamente sentida sem passar pelo f'iltro do intelec- 
to e pelas explica~6es shbias", numa estratkgia para sair dessa conver- 
sa ~Abia.~' Contra a revelaggo das imagens e a exposi~iio total do seu 
"ser que sente", Verger coloca em prgtica varias estratkgias de descri- 
$20 e de discri@o que se aproximam ao rneu ver do que Sartre chama- 
va de "mi fe". Quando ele diz, por exemplo, que urn fotografo "deve ser 
mais espectador que ator e que o bom fotografo k um voyeaiv sublima- 
do. Assim, e sempre melhor viver com as pessoas antes de fotografa- 
las, para que elas se acostumem 2 sua presenga", conflito 6bvio entre o 
voyeur passivo e o observador-participante ou antrop6logo de campo, o 

12 Deleuze, L'in7o:~-nzozr~~e11~e17t, p. 135. 
33 Barthes, A ciiinnrrl clarrr. p. 164. Grifo do autor. 
1.1 Deleuze, L ' i l~zage- i~~ocr~~enle l l t ,  p. 96. 
35 Verger, "Entretien ...". p.  166. 



que nos leva a perguntar como 6 possivel "conviver corn as pessoas" e 
ao mesmo tempo permanecer como mero espectador ex tern^.^^ Verda- 
deiro n6 antropologico, a nogiio de "participagiio-observante" no campo 
esti intimamente ligada i3 personalidade modal de cada observador, so- 
bretudo para algukm como Verger que niio carregava o seu olhar com 
teorias sabias. Para ele, como para Bastide e Metraux, seus arnigos, a 
liberdade de agiio do pesquisador era primordial, nada devia entravar 
seu olhar. Em suas cartas, Bastide conta que Metraux sernpre descon- 
fiava das teorias e que niio queria degradar as suas observaq6es olhan- 
do os fatos atraves de sistemas de conceitos que lhe eram e~teriores. '~ 

Ao contrario do fotografo alnericano Walker Evans que "niio que- 
ria ter com os seus modelos nenhum contato e nem falava com eles", 
Verger niio se recusava a participar, com cordialidade e empatia, das tro- 
cas de olhares e das conversas ocorridas antes ou depois do clic fotogri- 
f i ~ o . ~ '  Ele n5o se afastava do contato social caracteristico das ruas da 
Bahia, onde se anda constantemente em interagiio com o outro. As pes- 
soas fotografadas parecern estar absolutamente conscientes dos atos do 
fotiigrafo, rnas niio demonstrarn (pelo rnenos visivelrnente) nenhurna re- 
sistencia a este olhar fotogrifico. Muito p e l ~  contrririo, 6 urn encontro real 
que Verger coloca em imagens: a inanipulagiio destes olhares pel0 olhar 
do fotografo estimula a cordialidade, a espontaneidade e a expressividade 
dos sujeitos fotografados, que simplesmente ficam a vontade. Este com- 
promisso de proximidade com as pessoas retratadas evidencia o seu en- 
volvimento pessoal com os baianos, prenunciando sua opgiio por morar 
definitivamente em Salvador: as suas representagdes da cidade tornam- 
se meros indices e signos visiveis da sua profunda integragiio. 

As caretas e outras express6es faciais ou corporais dos fotogra- 
fados rnostram que Verger fotografa seus encontros com os outros, re- 
tratando tanto os rnais sirnpiticos quanto os que s5o rnais diferentes 
dele. "Qualquer troca de olhares cria provisoriarnente urna ligaggo, urna 

36 Verger, "En t re t i e~~  ...", p. 170. 
'7 Jean-Pierre Le Bouler, "Pr6face>>. in Pierre Verger et Alfred Metraux, Lr p i ~ d  ir /'&trier. 

Car-r~sporrderrce, Paris, J.M. Place. 1993. p. 63, nota 55. 
38 Sylvain Maresc;~. "LC\ apparences de 12 vcri tC ou les r$ves d'objectivitt du portrait 
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intimidade", e Verger penetra nesta relag20 de cordialidade com sua 
maquina f~tografica.~"uas imagens estimulam um encontro entre o 
olhar do modelo, o olhar do fot6grafo e o nosso olhar de espectador. 
Elas convidam o leitor-voyeur a mergulhar nas aparencias do seu olhar 
e procurar os detalhes ordinaries, os momentos que, registrados pela 
fotografia, s2o capazes de transformar "as aparencias de verdade num 

.,, 40 sonho de objetividade realizado numa olhada so . 0 s  retratos realiza- 
dos por Verger em Salvador sempre procuram revelar a verdadeira iden- 
tidade das pessoas cruzadas pel0 olhar do fot6grafo ou como diz Maresca 
tentam retratar "o reliimpago revelador da sua natureza intima". Foi a 
partir do seu dom pelas interag6es sociais, da sua capacidade de encon- 
trar o Outro, que Verger criou uma estktica prbpria, particularmente 
humanista. Nesta estetica, ele desenvolveu 'uma maneira de se sociali- 
zar com imagens, sendo consciente do fato de que "os olhos do Outro 
tocam o rosto de forma metonimica e atingem o sujeito in te i r~" .~ '  

\lcrgcr, Ketrafos da Bahia. 

39 Le Breton, Des visages, p. 182. 
Sylvain Maresca, La yizotogrcrplzie, uil nliroir des scieizces socicrle~, Paris, L'Harmattan, 
1996, p. 56. 

41 Le Breton, Des visages, p. 177. 



Verger, Ken-nros cia Bui7ia. 

A cada tipo de encontro corresponde um tipo de retrato, e os 
baianos que Verger fotografa nem sempre est5o no seu apontarnento, 
mas escapam 2s redes do seu olhar, para viajar nos seus universos visu- 
ais. Olhares alhures, outras visCies do mundo, outro imagin5rio: o univer- 
so baiano corn seus ritmos, sua suavidade, seus contrastes nos surpre- 
ende quando os fotografados niio olham para n6s, mas para o infinito, 
para fora do campo visual. Em virios cliches de Verger, as pessoas 
retratadas nem prestam aten~2o ao fotbgrafo, estes olhares n2o-troca- 
dos, recebidos, mas apenas percebidos, deixam o campo livre para a 
curiosidade assumida do voyeur profissional, que se metamorfoseia em 
varnpiro afetuoso. Muitas fotografias de Verger mostram urn olhar re- 
cebido que n8o 6 devolvido, este olhar que n5o 6 trocado perrnite ao 
fot6grafo assumir sua curiosidade 2 flor da pele, a titica do voyeur 
profissional sublimado: muitas fotografias mostram baianos olhando pela 
janela ou parados diante das suas casas. Estas representasGes do voyeur- 



visto s8o mais uma prova do talent0 cordial de Verger, capaz de estabe- 
lecer uin diglogo entre o seu olhar pessoal, o objetivo da sua Rolleiflex e 
os olhares cruzados no espago publico. Estas mogas procurando a ani- 
ma@o da rua, as criangas brincando na cal~ada,  os homens que se 
deixam embalar pelos ruidos da cidade antes de dormir, como estas 
pessoas poderiam deixar de se entregar ao fotcigrafo que, como elas, 
sente tanto prazer no ato de ver. 

As trocas niio-verbais, os signos cordiais siio indices do prazer de 
estar aberto ao mundo exterior, ao universo do Outro. Se Pierre Verger 
realizou suas fotografias mais atraentes e vivas em Salvador, podemos 
pensar que foi porque ele se sentia bein nesta cidade e que a felicidade 
6 a coisa mais bonita quando compartilhada. Em Salvador, as expres- 
s6es corporais do bem-estar, do bom humor, do tudo bem, funcionam 
como lagos sociais entre as pessoas, que sem se conhecerem se reco- 
nhecem nesta vontade de criar afinidades. Foi essencialmente ao redor 
desta cristalizagiio viva da cordialidade que se concretizou a figura ideal 
do "homem cordial", descrito por Buarque de Holanda e colocado em 
imagem por Verger.42 

Buscando uma nova identidade junto ao prcixirno, no sentir imedi- 
ato e intenso, Verger mergulha seu olhar no universo entreaberto da 
Bahia para se reencontrar depois de ter perdido seu caminho introspectivo 
europeu. "Esta imersgo total que ele queria sein nunca consegui-la, esta 
passagein para o outro lado do espelho, autorizarn uma reciprocidade do 
olhar" e nos proporciona imagens dos momentos de felicidade que ele 
experimentou nas ruas de Salvador." "As fotografias s8o meros veicu- 
10s. Siio como os taxis. Pegamos um t6xi para ir onde queremos ir: i s  
vezes a corrida nos leva mais perto e i s  vezes ela nos distancia de ncis 
mesmos."" No caso de Verger, o taxi, a viagem por e pela imagem, que 
o distanciou de tudo que ele niio gostava (sua visiio amarga da Franga e 
as vicissitudes do seu meio social) ajudaram-no a construir o que ele 
queria ser, o que ele ja era por dentro, Oju-Oba, "aquele que ve al6m 

42 Skrgio Buarque de Holanda, Raizes do Brusil, SZo Paulo, Cia. das Letras, 1995, pp. 141-151. 
43 Souty, "Comme un seul hornme...", p. 176. 
44 Serge Tisseron, Le mystitre de la chambre claire: photographie et inconscient, Paris, 

Flammarion, 1999, p. 98. 



Verger. RetruTc).~ ~ 1 ~ 1  Bnhia. 

das aparencias". Cagando as iinagens que lhe correspondiam, ele tor- 
nou-se o pr6prio mensageiro do seu inconsciente, fabricando para si, 
sob medida, uma identidade e urna personalidade novas. Atravks da sua 
iniciagao no candomblk, Verger passa de "voyeur- sublirnado" a visiona- 
rio: seu olhar adquire urn poder siinb6lico que ti-anscende as ineras qua- 
lidades da fotografia. Seu olhar proporciona rever no futuro o que ele 
esta vendo hoje, entregando-se a um profundo desejo inconsciente de 
eternidade. Nesta fun~2o "imaginal" - no sentido de suscitar ou de criar 
imagens - "a fotografia nos assegura a continuidade da nossa pr6pria 
vida psiquica", e atravks da sua introspec~go ou auto-anjlise em ima- 
gens, Vcrger exprime com enfase o seu poderoso desejo de fidelidade B 
sua filosofia da vida, ao seu jeito de ser e de ver." No espelho destas 
imagens da Bahia refletem-se as vis6es do mundo yue ele gostava e 112o 
deixou se perder para sempre. 

45 Tisseron, Le n~ystPrr cle lu c l~o~~zbr~r  c1ti11.e. p. 102. 
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0 s  desejos de eternidade da fotografia: o corte temporal. 

Em casa, com um gat0 nos joelhos, perdido nos seus pensarnentos, via- 
jando no seu passado, Pierre Verger folheia cuidadosamente os seus 
negativos, como outl-os costurnam fazer com os seus albuns de fotogra- 
f'ias pessoais em busca de souvenirs e de emo~des  perdidas. Neste 
sentido, a fotografia pode ser vista como um espelho da membria, espe- 
lho que registra tudo o que diante dela se espelha e, neste retrato acima, 
Verger parece ter um espelho luminoso nas suas miios, um objeto no 
qua1 ele pode se re-ver vendo. Esta reflexividade da fotografia e parti- 
cularmente minha reflex20 sobre as fotografias de Verger mostrarn at6 
que ponto a fotografia pode trazer um profundo sentirnento de eternida- 
de, sempre dando a ver o que nZo rnuda tanto, assim como as igrejas e 
os castelos, que resistem ao desgaste do tempo. Quando estava 
pesquisando as ritualiza@es da apargncia corporal em Salvador, vendo 
algulnas cenas que Verger tinha registrado com a sua maquina fotogra- 

Ketrato de verger, Uleu .~  d'Ajl-lque. 
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fica, como num filme antigo tinha a impressZo de que o passado e o 
presente se cruzavam visivelmente; a inontagem do que eu estava ven- 
do com o que ele tinha visto me dava a ilusgo de ulna certa 
atemporalidade. Verger esclarece esta rela~go quase proustiana com as 
imagens de um tempo perdido: "Quando olho para elas (as suas fotogra- 
fias) uma certa ressurrei~30 dos meus souvenirs acontece, da mesma 
maneira que eles podern aparecer, de vez em quando, durante um mo- 
inento inopinado do dia, corn muita precis50 e muita fidelidade, exata- 
mente como se tivesse acabado de viver estes mornentos da minha 
vida."" Mas, entre a memciria involuntkria que ritma, por dentro, a vida 
intima dos personagens do romance La reclzerclle d ~ t  telnps perdu, de 
Marcel Proust, e a vontade de Verger, consciente e insistente, de regis- 
trar seus momentos, seu tempo, em fotografia, existe de fato, uma im- 
portante diferen~a de natureza rnnemhnica. Por um lado, os eventos 
exteriores ativam as reminiscEncias do passado de forma surpreenden- 
te. Este era o efeito da ~nadeleine, dos degraus desiguais e da pequena 
melodia de Vinteil, no estimulo de memciria afetiva do narrador da Bus- 
cn do ternpo perdick,, para que ela recuasse no tempo. 

Do outro lado, no caso da fotografia, 6 mais um profundo desejo 
de eternidade no presente do passado, uma irresistivel vontade de "pa- 
rar as coisas e assim poder ver o que foi simplesmente entrevisto, ape- 
nas-visto e jii esquecido porque ulna nova irnpresszo sensivel chegou 
para apagar a inlagem anterior Pois 6 neste desejo latente de eter- 
nidade que se estabelece con1 firmeza o olhar de Pierre Verger, urn 
olhar sensivel que diante das rnudangas agressivas seinpre se protege 
por trjs do seu objetivo fotogriifico. 0 seu livro sobre a arquitetura do 
centro histdrico de Salvador, o Pelourinho, pode ser visto como uma 
reaq5o artistica ks muitas reformas que comeCaram a ocorrer no seu 
bairro, como uma forma de sublimagZio da ang6stia que esta recupera- 
giio lhe suscitava. 

Como diz Roland Barthes, "a fotografia nZio rememora o passado 
(niio hii nada de proustiano em uma foto). 0 efeito que ela produz em 
m i ~ n  n5o 6 o de restituir o que foi abolido (pelo tempo, pela dishcia) ,  

46 Garrigues. "Le savoir ...", p. 63. 
47 Verger, "Entretien ...", p. 165. 
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extremamente vivos e significativos escondidos e at6 apagados pel0 
movirnento que niio me deixava o tempo de ver: na vida cotidiana acon- 
tece a mesma coisa, o que voc$ viu 6 imediatamente, trEs segundos 
depois, substituido por uma nova impress20 que se sobrepae B primeira; 
a fotografia tem esta vantagem de parar as coisas e assirn perrnite ver o 
que s6 percebido e logo esquecido porque uma nova imagem apagou a 
precedente (. . .)"." 

Verger falava muito desta angustia diante do que se oculta no que 
vemos, ele demonstrou a amplitude da consci$ncia deste "fato total" 
quando discutiu o vasto tema da rela~5o entre fotografia e memciria 
com toda a esperteza de Emrnanuel Garrigues, que soube socraticamente 
orientar o diilogo nesta complexa via. "0 punctum em algumas foto- 
grafias funciona corno o equivalente a uma tela de lembranqa que vem 
acordar alguma coisa adormecida no inconsciente. As fotografias tEm 
uma dimens50 autobiogrhfica bem maior do que parece B primeira vista, 
tanto para quem a v$ quanto para o fotiigrafo: corno distinguir nela o 
real do imaginkrio ?"" Seguindo esta pista dialiigica, numa verdadeira 
psicanalise informal do voyeur-fotiigrafo, Garrigues soube estimular e 
pesquisar as motiva@es inconscientes de Pierre Verger que saiu deste 
encontro corn mais certeza do fato de que "quando se tira uma fotogra- 
fia, o papel do inconsciente entra em grande parte no process0 criativo 
e, obviamente, isso niio tem nada a ver com a raziio. Desta maneira, 
muitas vezes voc$ tira uma fotografia sem nem saber o por qu$, no 
momento do clic"." Pierre Verger soube usar corn maestria as tkcnicas 
de composi@io, de luz para colocar no centro das suas imagens, um 
detalhe particular, um gancho misterioso no qua1 o observador se agarra, 
conscientemente ou niio. Iniciado na leitura de imagens, deixava-se pos- 
suir por umas inconsci$ncias instantiheas, uns momentos de ausencia 
do eu nos quais as imagens driblam a censura da consciencia para se- 
rem fotografadas. Ouvindo Verger falar do papel do inconsciente no ato 
fotogrhfico, tenho a impress50 de que ele se serve desse poderoso in- 
consciente corno balaustrada entre os seus olhares mais pessoais, ousa- 

50 Verger, "Entretien ...", p. 167. '' Garrigues, "Le savoir ...", p. 61 
5' Verger, "Entretien ...", p. 168. 



dos, ambiguos, e sua clara consciencia da imagem e da sua recepc;&o 
pel0 Outro. 

Esta sublima~iio da angdstia de se expor nas suas fotografias 
encontra uma solu~go ktica no seu discurso sobre o ato fotogr6fico colno 
mergulho nas profundezas do inconsciente. Pois, meslno se a escolha e 
a captura das imagens escapa ao controle da conscigncia, "a decisiio de 
tirar urna certa imagem do seu contexto necessita que o fotdgrafo se 
sinta ao rnesmo tempo dentro do mundo e capaz de tirar uma imagem 
dele. Muitas vezes 6 a pr6pria intensifica~go desta participa~go no rnun- 
do que desperta a decisiio de apertar o clic. Este ato mobiliza todas as 
resson2ncias inconscientes do lado de um irnaginjrio da inclusiio reci- 
proca do mundo e do eu, como tambkm da transfiguraqgo dele mes- 

Tenho a impressgo de que, como Verger ngo gostava de falar 
sobre suas imagens, ele fotografava o que via, mui tas vezes sem entends- 
lo, sem sentir-se frustrado pela falta de uma cornpreensiio intelectual 
que ele poderia ter procurado ern primeiro lugar. 

Durante os seus passeios pelas ruas da Bahia, Verger s6 conser- 
va aquilo que o seu olhar "desinteressado" recolheu; 6 sempre com 
rnuito cuidado e respeito ao outro que ele consegue resgatar fotografi- 
camente cenas da vida cotidiana de Salvador. Verdadeira hist6ria visual 
da presenp da cultura negra no mundo, sua obra ngo se limita a uma 
nostalgia do passado: se de um lado, a fotografia tem o poder de fixar 
uma representa~go parando-a no irreversivel desfile do tempo, sempre 
propiciando uma certa melancolia, por outro lado ela continua a existir 
presente no olhar do ptiblico, trazendo felicidade no acornpanhamento 
do movimento continuo da vida. 

Esta felicidade de poder ver e rever eternamente pedacinhos do 
seu inconsciente, este poder subversivo da imagem, que dii a ver mais 
tarde, fora do contexto, o que o fotbgrafo quis conservar e fixar, daquilo 
que havia diante de seus olhos, fazem da imagem em si, uma mensagem 
confidential, uma confissiio imagktica, um fato/feito social total. 

53 Tisseron, Le mysthre de In rlzai?zhre claire, p. 169. 
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0 s  poderes de revelaqgo da imagem: 
as qualidades etno-graficas. 

Pierre Verger, ao confessar que n2io escolhia as fotografias que tirava, 
apresentando a fotografia como mera inconscigncia instantiinea coloca- 
va em evidgncia os poderes de revela~iio da imagem. Para que o olho 
do p~blico possa descobrir as vhrias vers6es do real presas numa sb 
irnagem, Verger sempre procurava mostrar o outro lado do espelho so- 
cial de modo que, num dihlogo cordial e reflexivo em torno das imagens, 
o espectador pudesse trocar seus preconceitos, suas "imagens-recebi- 
das". De urna certa maneira, Pierre Verger nos ajuda a ver, guiando 
nosso olhar pelas diferenps culturais e pelas influgncias interculturais, 
a partir de urna antropologia visual ern redefiniqiio. Mais tarde, na obra- 
prima de Antropologia Visual, Dieux d'Afrique, Verger se apresentaria 
corno um dos precursores do que Achutti chama de "foto-etnografia: 
urn uso fotogrifico da etnografia e urn emprego da imagem enquanto 
recurso narrative aut6nomo na funqiio de convergir significa~6es e in- 
formaq6es a respeito de urna dada situa@o social".54 Pierre Verger, 
pensando que a anilise niio levaria alkm do que era visto, sempre optou 
por urna relaqiio imediata com a realidade e corn a irnagem, tanto no ato 
fotogrifico quanto na realiza@o das suas publicaq6es (p6s-produqiio e 
trabalho de edi@o dos textos visuais). Portanto, o trabalho de Verger 
demonstra que existe urna harmonia epistemol6gica entre a fotografia 
como mod0 especifico de conhecimento e o saber antropolbgico. Sem 
nunca verbalizar a sua f6 pela antropologia com imagens, pois ele odiava 
teorizar, Verger levou a skrio a hip6tese de que a fotografia constitui urna 
verdadeira categoria de pensamento autobiogrhfico, sendo urn dos pri- 
meiros a ver o saber antropol6gico em sua dimensgo reflexiva. 

Alfred Metraux explicou a Verger que as suas fotos tinharn "qua- 
lidades etnograficas", no forte potencial descritivo e na capacidade de 

54 0 manuscrito or~ginal  de I>ieux d'Afrique, conservado pela Funda~i io  Pierre Verger, 
mostra o trabalho de Verger para tcntar "escrever em imagens", estabelecendo um 
diilogo firti1 entre imagens e textos. As notas e outros grifos pessoais que aparecem ao 
longo do lnanuscr~to ajudam a entendcr a preparagIo deste "texto visual" e colocam 
esse livro na llsta llmitada de monografias de Antropologia Visual. Pierre Verger, Dieux 
d'Afrique, Paris, Paul I-Iartmann. 1954; c Luiz Eduardo Achutti, Foto-etnogrufia, Por- 
to Alegre, Tomo Editorial, 1997, p. 43. 



~liostrar, ern irnagem, as culturas representadas. Antes mesmo de ser 
oficialmerite etncigrafo e de escrever o seu primeiro artigo, Verger jk era 
consagrado como antrop6logo pelos seus amigos Metraux e Bastide." 
Teria recebido estas confiss6es arnigiveis sem mudar sua conduta aca- 
demica e, sobretudo, sem desviar nada do seu olhar. Em sua entrevista 
com Garrigues ele admite que estes contatos corn a sociologia e a etno- 
grafia o influenciaram, mas logo acorda e exclaina: "Sejanlos francos, a 
etnografia niio me interessa muito (...) n2o gosto de estudar as pessoas 
como se fossem insetos (...) o que eu gosto 6 o fato de viver coin elas e 
de ve-las viver de urn jeito diferente do r n e ~ " . ~ ~  

A etnografia e a fotografia contribuem para descrever uma rea- 
lidade social, mas para a primeira a pesquisa de campo 6 somente a fase 
inicial do trabalho, pois 6 precis0 numa segunda fase descrever as dife- 
rensas culturais e explicar suas 16gicas para se chegar B ciencia do 
homem chamada etnologia. Na fotografia 6 diferente, pois a fotografia 
apresenta essas mesmas diferen~as deixando o observador chegar Bs 
suas pr6prias conclus6es sobre o fato olhado, sobre os indices etnoliigicos 
presentes na foto. "Thkodore Monod me pediu para redigir as rninhas 
observac;Ges. Expliquei que isto era dificil, pois eu n2o escrevia, mas 
tirava fotos. Mas ele insistiu e me avisou que devia escrever para reno- 
var minha bolsa de p e ~ q u i s a " . ~ ~  Obrigado pela academia francesa a 
trocar a sua objetiva por uma caneta, Verger comesou a gostar de es- 
crever no final da sua vida, justamente quando ele n2o tirava mais foto- 
grafias. Ele preferia exprimir-se com imagens, mas isto ainda hoje 6 
dificil nos meios academicos, que cultuam a escrita e continuam, de 
outras formas, a discriminar a imagem, numa fixas50 devota e fetichista 
pela e~cr i ta . '~  

As qualidades etnogrhficas nas iinagens de Pierre Verger n5o 
apresentam o defeito de uma certa vis2o da Antropologia Visual: a falta 

- - - -- 

" Seria intere~cante trabalhar sobre a rela~iio contlituosa de P ~ e i r e  Verge~ coln a escrita, 
tanto a partir das suas monograf~as c publ~cafbes acad2m1cax. quanto atravCs da anilise 
das suas correspond&ncias corn Alfred Mctraux e Roger Bastide 

56 Verger, "Entretien ", p. 150. 
57 Verger, "Entretien ", p. 153. 
58 Margaret Mead, "Visual anthropolo_~y in a d~sc~pl ine  of wolds", in Paul Hockings (org.), 

Vzsual Atzthropology, (New York, Mouton, 1975), p 37. 



Vergcr, Rrtrcrtos cln Balzia. 

de estktica por excess0 de metodologia e de teoria. Mesmo recusando- 
se a se situar como artista visual, afirmando ter negligenciado muitas 
vezes o lado estktico para captar com sua rniiyuina a espontaneidade 
das express6es e das cenas, suas fotos o traiam, falando por si mesmas, 
da beleza exposta na esquina da rua, uma beleza imprevista. Altamente 
consciente da polissemia da imagem, a praxis micro-antropol6gica de 
Verger mostra que toda versgo do outro revela uma outra versgo de si 
mesmo. Neste sentido, as "qualidades etnograficas" tornam-se qualida- 
des reflexivas de urn certo olhar sobre o mundo: qualidades estkticas, 
&ticas, didhticas, simb6licas. 

Este foco interno nas vis6es do mundo baiano 6 uma prova visivel 
do fato de que ern qualquer etnografia existe uma parte autobiogriifica, 
pois n5o se pode descrever o outro sen1 se descrever a si mesmo. Pro- 
curando pensar a alteridade com seus olhos, sem passar p e l ~  filtro do 
intelecto, Pierre Verger "antecipa as mais recentes transforma~6es na 
iirea da antropologia, que se volta para uma maior interasgo entre o 
sujeito estudado, o ator social, e o sujeito estudioso, o obser~ador".'~ 
Devereux, mostrou a alarmante possibilidade de que o trabalho de cam- 

'' Luhning, "Pierle Fatu~nbi Verger. .". p. 352.  
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po do etn6grafo n5o pode ser outra coisa alkm de um tipo de autobiogra- 
fia vivida e estimulada pela alteridade do outro, ele explicou que "o 
etncilogo pode encontrar a amizade no seu trabalho de campo e apren- 
der atravks dela rnuitas coisas sobre a cultura e~tudada."~' 0 trabalho 
etno-fotogriifico de Pierre Verger inscreve-se nesta maneira de ver o 
campo mergulhando na rela~iio entre arnizade e criatividade cientifica. 
Seguindo o seu caminho prciprio, longe das barreiras teciricas e das es- 
tratkgias acadCimicas, Verger sempre privilegiou o estudo do que lhe 
afetava direta e visualmente. 

Da inconsci6ncia de si a consciCncia do Outro: 
as cordialidades das mensagens fotogrificas. 

Durante a minha pesquisa, a fotografia, instrumento do meu tra- 
balho, se revelou como ajuda preciosa e constituiu urn meio de 
comunicaq6o insubstituivel, corn aqueles que encontrava nos 
meus campos de pesquisa. As fotografias tiradas na ~ f r i c a  du- 
rante certas cerirnenias, apresentadas no Brasil, criavam imedin- 
tamente re1a~o"es cordiais e estabelecium um clima de interesse 
e simpntia indi,spen.sdveis bcontinuapio dos meus trabalhos, 
substituindo a express20 verbal do pensamento pel0 documento 
fotogriifico, a representaqiio visual tomava a forqa de uma lin- 
guagem perj4eifamente compreensivel e assirniladu por todos. 
Assim, a fotografia ganhava urn valor incompara'vel de troca e 
contribuia para relignr uma calorosa trama de sentimentos co- 
muns entre os membros de urn rnesmo grupo humano, espalhado 
pelas circunst$incias entre dois continentes.. .61 

Fazer ver irnagens, mostrar seu olhar pessoal sobre uma realida- 
de aos demais, dialogar em torno das imagens produzidas, em colabora- 
qiio estreita corn as pessoas encontradas nos campos de pesquisa, Verger 
experimentou, hii trinta anos atras, as virtudes socializantes e cordiais 
do uso das imagens nos seus campos de pesquisa, e no seu envolvimen- 
to corn o candomblk em Salvador. Dando-se conta de que a imagem k 
"uma ajuda preciosa e constitui urn meio de comunicaq50 insubstituivel", 

') Devereux, De i ' a r ~ ~ o i r r r .  ..., p. 19. 
Verger, Le rn .c r . rqPr ,  p. 14. Grifor meus. 



ele desenvolveu uma pritica de Antropologia Visual adaptada aos seus 
carnpos de observag20 na Bahia, cujos belos resultados contem "urn 
valor de troca" que contribui para "religar as pessoas" em torno de urn 
olhar, de um problema ou interesse comum, sem deixar de ser uma re- 
presentasiio subjetiva da realidade vista. Assirn, as imagens parecem 
penetrar na cultura oral, quando favorecem e motivam a palavra, os 
discursos sobre as realidades vistas e vividas. As irnagens partilham o 
vivido atravks do que 6 visto. Porgrn, h i  muito tempo, a Antropologia 
Visual iludida pelas aparencias de verdade contidas nas imagens se per- 
deu em sonhos de objetividade. Sonho que Verger nunca teve, recusan- 
do-se a ser urn fotografo cientifico. Seus gestos no campo visual niio 
s2o controlados pelas teorias etnogrificas, mas se inserem num aqui e 
agora. A espontaneidade e a liberdade de escolha do objeto permi tem- 
lhe registrar seus proprios olhares para constatar que "a imagem pura 
provoca uma emo@o que k diretamente sentida, sem passar pel0 filtro 
do intelecto e das explicaq6es sabias"."' 

Pierre Verger sempre foi muito sensivel 2 visa0 do outro, nas 
suas relaq6es cordiais corn as pessoas fotografadas ele comesou a se 
servir da fotografia para estirnular os dialogos nos seus campos de pes- 
quisa. Corn esta consciencia dos poderes orais da imagem, Verger intro- 
duziu o que os ingleses chamam de feedback: a fotografia utilizada 
como elemento de interasgo corn as pessoas pesquisadas, abrindo um 
novo campo de diglogo e de expressiio da memoria, das emoq6es e 
reflex6es das pessoas diante das irnagens. Corn o seu estilo proprio, 
com sua personalidade moral, Pierre Verger foi um dos precursores do 
que Jean Rouch chamou de "Antropologia cornpartilhada". Verger fala- 
va muito da discriqiio e do respeito a intimidade do outro, mas a fotogra- 
fia tal corno ele a praticava era, sobretudo, o resultado visivel das nume- 
rosas interaqijes sociais entre ele e os seus modelos (trocas de olhares, 
dialogos, sorrisos ...). 0 mais surpreendente 6 que ele, visto como uma 
pessoa fechada, solitiria e pouco sociivel tenha descoberto e utilizado 
as virtudes socializantes da imagem com a id6ia de fazer uma verdadei- 
ra antropologia cordial, uma antropologia como fonna de re-socializa- 
g2o no campo. As suas imagens denotam uma personalidade aberta, 

" Verger, "Entretien ...", p.  166. 

~'ro-&a, 24 (2000), 325-366 



sem preconceito. E dificil imaginar um mensageiro que nlo seja cordial 
e que nlo tenha o dom da c o m ~ n i c a ~ l o . ~ ~  

Para Verger, as fotografias eram objetos de troca, objetos que ele 
trocava no inicio da sua vida nas America por passagens ou dikias em 
hot& imagens que ele trocou tambkm com os seus arnigos africanos. 
Alfred Metraux conta que quando ele mostrava as imagens de Verger no 
Haiti, as pessoas se entusiasmavarn ao ver a fidelidade do candornble aos 
ritos africanos: "Lorgina era rnuito anirnada corn as fotografias de Verger; 
ela beijava o retrato de uma mulher que ela reconheceu como uma mambo", 
uma iniciada no culto Vodu. 0 trabalho de Verger revela, em transparen- 
cia, uma visa0 pessoal da etnografia em suas relaq6es com o Outro e com 
as suas imagens: "Estendidas - tal qua1 miragens - de urn continente ao 
outro, as fotografias de Verger proporcionam um verdadeiro encontro face 
n face, uma identificaqgo (no duplo sentido do terrno) imediata e uma 
decifra~iio paciente dos m'nimos detalhes. Nos dois casos, chegamos a 
urn rec~nhecimento".~' Finalmente, o trabalho de Pierre Verger dernons- 
tra ern "imagens" que, tal corno a antropologia, a fotografia de qualidade 
pode ser feita com bons sentimentos. 

63 Sohre a "antropologia compartilhada" de Jean Rouch, ver Paul Stoller, TIu* cirre~rzntrc 
grrot. 7he ethrlogral~hy of .leal1 Ronch, Ch~cago. The University of Chicago Prc%\, 1992 

h? Verger et Metraux, LP l~red fl l 'ktr~er.  p. 67. 


