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Dedico este trabalho ao Ver/Pensar 



Momentos de Expressar 

o Ver do Pensar, 

a imagem objetiva, 

estetica e poetica. 

A traduq{w do subjetivo 

ao sam dos momentos 

que compuseram o meu pensar. 

Ver, 

conjunto de pensar, em movimento. 

Estatico ausente. 

A imagem fixa, 

deslocara o teu 

Ver. 
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DE UMA LINGUAGEM VISUAL PARA OUTRA 



INTRODUC(AO 

Um trabalho com a postura que privilegia o fazer poetico, a metodologia conduz a novos passos, esta sera distinta, isto e, o metodo e 
indutivo, pois, o processo e explorat6rio. Trata-se da exploragiio do sensfvel para, talvez, daf se formular algumas hip6teses. 

0 objetivo deste trabalho e a procura de um resultado visual utilizando como meio de expressiio o ensaio poetico, com os recursos 
basicos da tecnica fotografica, as vezes em conexao com a computa<;iio grafica. E para a apresenta<;iio desse produto estetico-poetico, essas 
imagens estiio sincronizadas ao som que e indispensavel ao sistema de proje<;iio audiovisual como dinamica, que caracteriza o "Bioco de 
Diapositivos Sonorizados". 

0 ensaio imagetico proposto, vale-se como meio de expressiio da fotografia enquanto experimento e tem como objetivo a busca da 
alteragiio da imagem, articulando os seus elementos visuals ou mais explicitamente os seus elementos iconico-expressivos, como forma e contelido, 
que podemos considerar essenciais, tais como: linha; superffcie; volume; cor; textura; luz; etc. Estes constituem alguns dos elementos basicos da 

linguagem visual. Utilizando o processo fotogn3fico para uma resultants poetico-expressiva, direcionamos este ensaio ao ato fotografico, onde a 

imagem e obtida essencialmente pelo registro, niio sofrendo interfer~ncias qufmicas ou quaisquer manipula<;oes tecnicas reterentes ao processo de 

revela<;iio do filme. Esse processo criativo e tundamentalmente embasado na propria linguagem fotogrnfica, traduzindo, assim, cenas produzidas 

em estudio ou em areas externas, utilizados como referentes o homem, os objetos e a natureza. E nessa trajet6ria ir em busca do poetico atraves 
das formas que compoem o nosso universo especial e registrando-o na pelfcula ou papal, como suporte do interativo entre o fot6grafo, a toto e 
o fruidor. 

Poderia apresentar como resultado visual apenas imagens pertencentes a uma das tematicas desenvolvidas, mas previ a importancia de 
procurar outros matizes tematicos, pois atraves destes poderia ampliar as informagoes semanticas ou esteticas atraves do imagetico, e em 

consequencia vir e ver enriquecer as possibilidades visuals da pesquisa. Assim, ampliar o contacto pelo e como meio fotografico em relagiio a 

outros espa<;os visuais que insere na visao humana, a natureza, o homem e seus objetos e artefatos. A cor, a propria luz e as imagens eletronicas, 

que ao nfvel de uma composi<;iio abstrata sao geradas por mim no sistema de computa<;iio grafica, sao depois reproduzidas fotograficamente 
intervindo na composi<;iio que "revejo". 
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1. Uma analise fotografica 

1.1. Procedimentos (aspectos da sintaxe) 

1.1.1. Equipamentos (utilizados para o bloco audiovisual) 

Cllmaras 

Marca: Asahi Pentax 

Modelo: SP1000 I Reflex "SLR" 35 mm 

Marca: Linhof 

Modelo: Kardan super color ST 

Objetivas 

Tipo: Normal 

Marca: Takumar 

Luminosidade: 1 :2 

Distancia Focal: F = 55mm 

Tipo: Teleobjetiva 

Marca: Auto Makinen 

Luminosidade: 1 :2:8 

Distancia Focal: F = 130mm 

Tipo: Normal 

Marca: Rodenstock Sironar- N 

Luminosidade: 1 :5,6 

Distancia Focal: F=150mm 

Tipo: Grande angular 

Marca: Sigma 

Luminosidade: 1 :2:8 

Distancia Focal: 28mm 
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Filtro 

Tipo: Polarizador 

FotOmetros 

Tipo: lnterno 

Marca: Asahi Pentax 

Tipo: Manual 

Marca: Luna - PRO F - Gossen 

lluminac;iio 

Gerador 

Marca: Atek 

Modelo: Flash System 1200 

Potencia: 1200W 

Hazi-light 

Cone concentrador de luz 

Flashes 

Tripes 

Marca: Manfrotto e Atek 
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Pelicula Sensivel - Filme 

Ektachrome - 135mm 1 EPP - ISO 100 - luz do dia 

Ektachrome - 120mm I EPT - ISO 100 - tungstenio 

Revelal(iio 

Processo E6 I til me 

Processo direto I papel 

Equipamentos Audiovisuais 

Controlador de projetores de slides (som, sincroniza<;ao e controle de dissolvimento de imagens) 

Marca: Syncrotape 

Projetor 

Marca: Kodak 
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1.1.2. Tecnica 

Ao nivel de uma explana<;iio mais tecnica, usarei somente uma amplia<;iio lotograJica, tendo o papel enquanto o suporte sensfvel, isto 

como tema comparative aos aspectos da sintaxe; ampliagao esta advinda de urn original positive (slide), que pertence ao bloco de diapositivos 

sonorizados, pertencente ao conjunto denominado "Vermelhos", pois, ao contn\rio este projeto teria urn conteudo te6rico muito extenso que nao 

justilicaria a sfntese de inlorma<;6es embasado, lundamentalmente, pela pn3tica. Visto que a proposta deste trabalho e vivenciar urn resultado visual 

e menos procurar explicitar o seu aspecto tecnico, a metodologia aplicada a este conjunto e leila atraves de uma experimenta<;ao sensfvel ao 
nfvel indutivo. 

Como ilumina<;ao aproveitou-se a unica lonte de luz existente, localizada no interior do objeto que, quando acesa, parecia tornar o objeto 

luminoso e que, devido a sua materialidade translucida e vermelha, translormava-se num "liltro" da propria cor. Calculou-se entao, a exposi<;ao de 

luz do objeto atraves de urn lot6metro acoplado no interior da camera. Procurou-se urn dialragma mais lechado para melhor prolundidade de 

campo, o qual loi conduzido com a velocidade do obturador, tendo assim como resultado: diafragma F =5,6 e obturador 1/30s. Foi leila a 
exposigao com uma camera Asahi Pentax 35mm, equipada com lente Takumar 50mm, em filme Ek1achrome ISO 100 (EPP). 

1.1.3 Linguagem (o ver captado pela objetiva) 

Ainda em urn nfvel tecnico, podemos falar desta linguagem (o ''Ver" da objetiva) que contribui muito na realiza<;ao de "outra" que situa-se 
no fazer artistico. -a liguagem expressive ou poetica. 

Ao vermos urn objeto, temos uma percep<;iio visual "direta", ou seja, atraves de nossos olhos (capacidade fisiol6gica). Mas, se olharmos 

o mesmo objeto atraves do visor de uma camera, veremos nele inserido a possibilidade de uma outra condi<;ao visual que pode, inclusive, alterar 
a condi<;ao meramente fisiol6gica de ato de ver. 

Dependendo da constru<;ao 6tica da objetiva, teremos diterentes resultantes visuais, principalmente em lun<;ao da distilncia focal que a 

detinira como normal: tete e a macro e a grande angular. Em fun<;ao da luz poderemos controlar, segundo urn dispositive mecilnico ou eletr6nico 

denominado diafragma, conjugado com outros, o obturador. Esses dispositivos tecnicos ou 6ticos serao utilizados de acordo com o que queremos 

conceber como "imagem" ao nivel de uma interpreta<;ao objetiva ou subjetiva, conlorme nossa inten<;ao. 
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Fazem parte da "linguagem" visual a escolha do angulo de tomada da camara, o enquadramento do que e como "queremos registrar", 
orientado pelo ponto de vista sabre a forma/conteudo da materialidade do objeto, segundo desejamos captar para informar ou expressar. 

A partir desta argumenta<;ao poderfamos dizer que estarfamos circunscritos ao sistema da camara. Ao definir urn angulo de tomada, pelo 

visor chegarfamos ao objeto ou parte deste e, assim, poderfamos contastar sua materialidade (organica ou inorganica); seus pianos, superficies, 

a texturiza<;6es, luzes e sombras e ate a propria luz, como objeto assim como os referentes que poderiam, ingenuamente, ser considerados 

luminosos por si proprios. 

E com todos esses elementos visuais faremos urn "arranjo", procurando urn equilibria ic6nico que, em sfntese, e a propria composi<;iio 

procurada. 0 que comprova, tambem, a nossa interferencia logica e ou sensfvel no ato fotognifico. 

Primeiramente vemos o que a objetiva nos mostra e podemos vir a concordar. Entao, alteramos o angulo de tomada da camera. 

Aproximamo-nos ou nos distanciamos do objeto e fazemos urn reconhecimento visual sabre a sua superlfcie. Alteramos ou nao a ilumina<;ao, 
definimos as areas de luz e sombras e, principalmente, os limites de loco. Com sua forma e cor brilhando no visor da camera, acionamos o 

obturador, e durante urn rapido espa<;o de tempo o diafragma, com uma abertura programada, da passagem a luz vinda atraves do reflexo ou 

da transmissao luminosa do objeto, que ficara captada na superlfcie do filme ou pelfcula sensfvel. 

Sobre o nosso "referente", podemos dizer que o angulo de tomada da camera, neste nosso caso, e frontal, com o centro optico da 
objetiva ao nfvel do centro do objeto e bern perto da sua superlfcie, tendo como enquadramento os limites de sua totalidade, resultando num 

primeiro plano que transmite a forma /substancia do referente numa resultante que poderfamos caracterizar quase como abstrata. Mesmo assim 

traz sinais que comprovam o "significado" do "referente" e sua "fun<;ao", pois na sua forma nota-se a textura, as linhas verticais e curvas que 

atravessam as areas de luzes, fundindo-se nas sombras que participam como !undo na "composi<;iio", ao mesmo tempo que projeta em primeiro 

plano o "objeto" da nossa imagem, segundo nossa inten<;ao e sensibilidade. 
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1.2. Sobre o Referente (aspecto semfmtico) 

1.2.1 Aspectos Objetivos (descric;ao) - Denotac;ao 

0 referente tern a fun<;ao de uma lanterna de seguran<;a automotiva. Possuindo uma constitui<;ao fisica em plastico colorido e translucido 
que, junto as linhas atuais de seu desenho, traduz a estetica do referente, conforme o que queremos transmitir. 

Quando acende-se a luz de seu interior, a sua superiicie materica demonstra propriedade fisica comparada a urn filtro colorido. 

Como resultante imagetica Iemos uma transmissao de luz, em cor vermelha de intensidade muito brilhante, que demonstra a fun<;ao do 
instrumento como referencial de urn corpo sinalizador. E tambem como urn objeto estetico que possui informa<;6es com valores expressivos em 
termos de forma e luz (cor) relevantes, portanto, para a pesquisa poetico-visual que objetivamos. 

1.2.2 Aspectos Subjetivos- Conotagao 

A imagem que revela o "referente" atraves da linguagem fotografica procura passar urn resultado estetico e poetico advindo da tecnica 

de linguagem, mas principalmente da escolha do ponto de vista selecionado pelo produtor visual para melhor registrar a sua avalia<;ao sensivel 
sabre o "referente" pesquisado. 

0 objetivo desta imagem fotografica e em principia mostrar. atraves de sua forma e conteudo, o vermelho (luz/cor), a sua unicidade 

formal, sem que se restrinja a sua natureza fisica dentro do espectro visivel: a imagem como "luz" de cor vermelha que nos envolve e seduz. 

Mesmo sendo uma cor de grande impacto visual, eu a procurei em objetos que possuissem, em sua forma, elementos visuais de valores 

que considero esteticos, e que pudesse representa-los, fotograficamente, numa visao intersubjetiva, sem alterar totalmente o "significado do referente" 

em sua forma e fun<;ao. Nesta "imagem", cujo objeto tambem e o elemento luz (expressividade), busquei articula-la junto a outros elementos visuais 

(plano, superiicie, linha, textura) para urn resultado em composigao assimetrica cujas superficies em luzes e sombras participem como espagos 

que acolhem o objeto numa tradu<;ao poetico-visual que contemple, solidariamente, as rela<;6es de informa<;ao semantica e estetica. Esta como 

forma a informar o conteudo sensivel do encarnado. 
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1.3- A slntese do audiovisual 

Este trabalho teve como objetivo a realizao;:ao de trabalhos audiovisuals, conceituando a sua linguagem tecnica e expressiva, procurando 
novas formas expressivas de linguagem onde a imagem e a musica sao considerados elementos fundamentals da mensagem deste sistema de 

apresentao;:iio audiovisual. 

Par ser uma sequencia de imagens fixas, utilizou-se o dissolver (dispositive automatico de dissolvimento de imagens, que junto com dais 
projetores de diapositivos auxiliaram num dinamismo da linguagem, aproximando-se da representao;:iio da linguagem fRmica). 

Os ensaios foram realizados com os registros fotograficos, de nfvel de linguagem objetiva e subjetiva, feitos em estudio profissional e em 

ambientes externos e internes. Tambem se objetivou situar o ato fotografico nas diversas situagoes ffsicas (ver anexos) em que vern se encontrar 
o "referente". Para cada situao;:iio, uma necessidade tecnica para garantir um resultado visual expressive de acordo com esta situao;:iio espacial e 

tambem expressiva. 

Dessa forma, a tecnologia somente podera subsidiar o universe das expressoes artfsticas quando suas ferramentas forjarem o processo 
criativo, de cujo resultado visual emane o autentico sentimento do artista, gerado pela sua sensibilidade pr6pria. 

Audiovisuals: 

Irina 

0 que 

lmageticos 

Musicas: 

Vermelhos 

Reflexes 

Geragoes I mageticas 

Ensaio 

Luz 

Dejetos 

Etrom 

Poetico Ser 

Durutti Culumn John Barry Kitaro Kraftwerk Milton Nascimento Pink Aoyd Peter Gabriel Titas Vangelis Walter Carlos 
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UMA TRADU((AO POETICO - LING0iSTICA 



2. Uma Traduc;ao Poetico-Lingulstica 

Durante a procura, 
Talvez o encontro. 
No ver flutua o sentir. 
0 momento aprisiona o tempo 

enquanto o espa9o se despe. 
A luz seduz um corpo 
e atraves de uma abertura 
entrega uma imagem a um espa9o sensfvel 
depois de percorrer o tempo. 
Ver, sentir e transmitir 
forma, cor e movimento. 
0 meu ver talvez sera o seu. 
As imagens sao mutantes. 
Ver, preciso ser, 
que aprisiona o sentimento 
e o entrega a luz. 

Objetos e dejetos, 
captar e capturar. 
Ver, sentir e nao tocar. 
Vejo. Voce, talvez o nunca. 
E o que vemos? 
lmagens ou real, 
mensagens ou realidade. 

A reflexao alterou-se 

no espa<;o e tempo percorrido. 

Ver, sentir e registrar 
o corpo que a luz seduz 

e que o ver fecunda. 
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Conclusoes 

Descrever o conteudo de uma imagem atraves de um suporte verbal e mante-lo intacto, bem como os c6digos que constituem os 
elementos visuais, e praticamente impossfvel, pois estamos alterando a originalidade de sua mensagem. Passamos para o ato de reprodugao de 

uma imagem que se imprime em pensamentos, condicionando a sua mensagem. A linguagem verbal e principalmente outros c6digos visuais que 

estao retidos no suporte ic6nico, nao poderao fluir para o leitor. Essa audiencia tera dupla atuagao em relagao ao objeto: terminar o processo 

criativo pela observagao do produto; e observando-o, podera ser capaz de ''Ver outras inlormag6es" alem do proprio produto visual. Assim, o 

truidor faz tambem parte ativa do processo criativo em continuum. Eu vejo ele (truidor) ve. Com certeza podera ver algo a mais, pois, cada 
indivfduo tem em seu pensamento imagens armazenadas que representam o seu universo perceptivo- projetivo. A imaginagao. 

Dessa maneira o objeto desta pesquisa admite mais uma proposta indutiva do que a dedutiva, pois, para uma resultante imagetico-poetico 
a ciencia positivista nao tem meios para esgota-la. 

Atraves deste estudo explorat6rio pode-se dizer, como hip6tese, que o poetico pode ser traduzido por outro discurso tambem poetico. Ja 
a ciencia embora o explique em certos aspectos, nao consegue elucida-lo em sua essencia. Um discurso descritivo e analftico, em princfpio, nao 
tem condig6es de aprender o estetico-poetico. A tradugao de uma linguagem estetica para a outra seria a opgao coerente. Esta e a conclusao. 

a Hip6tese e a ser verificada em cada poema, em cada foto, em cada som, em cada produto no qual o homem deixa as marcas sensfveis de 
sua onfrica expressao. 
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