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"Primeiro fomos mais ou menos lisboetas, com 
o mundanismo. Depois londrinos e parisienses, 
agora somos new-yorquinos e hollywoodenses. 
0 que chamava antigamente de 'sarau' passou 
a ser 'soiree' e hoje em dia e 'party' ( ... ). No 
tempo do bin6culo floresceu nossa primeira 
linhagem de elegantes republicanos. 0 asfalto, 
depois o autom6vel fizeram o resto ( ... ). Hoje 
poderiamos dizer: o Rio 'grows well' ou se 
acharem o adjetivo 'smart' tambem ja foi 
vocabulo elegante usado antes de 1914, poder-
ao fazer uma tradu9ao mais moderna 'Rio 
grows swell' ." (Revis ta Rio Ilustrado, N° 170/ 
171, agosto/setembro, 1953.) 

Ao longo dos primeiros cinqiienta anos do seculo XX, a Capital Federal 
sofreu interven96es cirurgicas na sua forma urbana, resultado de uma politica 
urbanista que visava moldar a metr6pole tropical, a imagem e semelharn;a <las 
cidades temperadas. Bulevares, substituiram vielas; cafes e confeitarias, os 
freges e quiosques e o pacato cidadao deu lugar ao dandy ou ao smart; todas 
as instancias do viver em cidade foram sendo adequadas a um novo padrao 
de comportamento. 

Neste processo, as revistas ilustradas de criticas de costumes, publicadas na 
cidade desde o inicio do seculo, tiveram um papel fundamental ao 
possibilitarem a divulga9ao e assimila9ao rapida de imagens de pessoas, 
objetos, lugares e eventos contribuindo, de forma decisiva, para a cria9ao 
deste novo padrao de sociabilidade. 

0 objetivo deste artigo e discutir 0 papel da imagem fotografica , veiculada 
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pela imprensa ilustrada, na elaborac;:ao dos c6digos de representac;:ao social da 
classe dominante brasileira, na primeira metade do seculo XX. Tal processo 
pautou-se na elaborac;:ao de um habitus de classe, norteado pelas noc;:oes de 
privilegio e distinc;:ao, 1 segundo o qual esta classe passou a identificar-se com 
a cultura burguesa ocidental. 

A estrategia de analise adotada divide-se em duas partes: na primeira 
pretende-se situar historicamente tais publicac;:oes e seus vinculos com a rede 
social dominante; na segunda parte, atraves da analise hist6rico semi6tica das 
imagens fotograficas das revistas, recuperamos os quadros de representac;:ao 
social e os comportamentos subjancentes a estes. 

Na mira do proprio olhar: as revistas ilustradas no Rio de Janeiro na 
primeira metade do seculo xx 

Carela, Fon-Fon, 0 CRUZE/RO, Revista da Semana, Kosmos, Malho , 
Avenida, Ilustrapio Brasileira, Rua do Ouvidor, Vida Domestica, Selecta , Eu 
Sei Tudo, Para Todos , Vamos Ler, Scena Muda , Cinearte , Beira Mar, entre 
outras compuseram o perfil de uma epoca em que as imagens fotograficas 
tinham nas revistas ilustradas o seu principal veiculo de divulgac;:ao. 

Um veiculo que, atraves de uma composic;:ao editorial adaptada ao seu 
pr6prio tempo e as tendencias internacionais, criavam modas, impunham 
comportamentos, assumindo a estetica burguesa como a forma fiel do mundo 
que representavam. 

Janelas que se abriam para o mundo retratado na foto , tais revistas 
contribuiram, em grande medida, para a generalizac;:ao do mito da verdade 
fotografica. Ao mesmo tempo que, atraves de suas cronicas e notas sociais, 
impunham valores, normas e criavam realidades, num processo que 
transformaria a cidade em cenario e as frac;:oes da classe dominante, 
associadas as agencias do Estado as atividades urbanas, tais como setor de 
servic;:os, comercio de exportac;:ao e ao capital financeiro , em seus atores 
principais. Neste sentido, foram importante instrumento, deste grupo social, 
no empenho de naturalizar suas representac;:oes atraves da imposic;:ao de uma 
determinada forma de ver e reproduzir o mundo, sobre todas as outras 
possiveis. 

Consumidas por quern era o seu conteudo principal, tais revistas, 
auxiliaram tambem a coesao interna do grupo em ascensao social. Com 
efeito, veiculavam comportamentos tidos como necessarios para se tornar um 
born cidadao, atuando como modelo a ser copiado e como exemplo a ser 
seguido. Em sucessivas cenas, o Rio, Capital Federal, torna-se metr6pole 
burguesa. Nesse processo, um mundo de signos sao produzidos na 
experiencia coletiva, fornecendo a tonica do tempo vivido. Signos que 
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emergem no presente como possibilidade de compreensao de uma certa 
versao de passado. 

Quern cria esta versao sao OS cultuadores do dandismo e beletrismo da Belle 
Epoque, que se travestem de almofadinhas e melindrosas, que bronzeiam a 
pele em Copacabana, tomam sorvete na Americana depois da sessao 
vespertina do Odeon. Sao os que olham o Rio por cima, da janela dos 
arranha-ceus, e "fazem a avenida as 16:00 hs a caminho do five o'clock tea na 
Colombo". Sao os que civilizam o Rio de Janeiro, seguindo o modelo de 
exclusao social, derrubam o Morro do Castelo, o marco de funda9ao da 
cidade, e constr6em a avenida Presidente Vargas, nos moldes <las grandes 
avenidas norte-americanas. Sao os que andam na primeira classe dos "bonds" 
da Jardim Botanico ou passeiam pela avenida Beira-Mar, num Bayard-
Clement ultimo tipo. Sao OS que jogam na bolsa de valores, sao acionistas da 
Light ou do Banco do Brasil, alem dos neg6cios na industria e no comercio de 
importa9ao e exporta9ao. Sao os que no verao sobem para Petr6polis, a 
imperial cidade serrana, fugindo do cheiro e das doen9as, que em sua 
concep<;ao excludente, exalam do suor do povo. Sao os que votam na UDN, 
mas algum dia festejaram a "Revolu9ao de 30", juntamente com a primavera, 
nas Batalhas de Flores da Pra9a da Republica.2 

Cultuadores do ornato, do status, da aparencia e do que dirao. Sao "chics", 
"up-to-date" ou "tran-cham". 3 Vivem no Brasil com um olho na Europa e o 
outro nos Estados Unidos da America. Burguesia, elite, gra-finagem, ''jet-
set", 300 de Gedeao, "grand-monde", "high-life" sao nomes intercambiaveis 
que escondem, sob a aparencia do bem-viver, c6digos de comportamentos e 
representa96es sociais. Sao nomes utilizados, ao longo do seculo XX, para 
designar as fra96es de classe que disputaram o controle do capital simb6lico 
fundamental ao processo de institui9ao de uma hegemonia de classe. 
Importantes agentes instituidores de um habitus de classe, que discrimina 
uns e coopta outros, que hierarquiza os espa9os da cidade, dignificando-os ou 
rebaixando-os, que elege o consumo como norma de vida, que dita modas e 
cria ilusoes. 

A capacidade das fra96es de classe dominante, em exercer algum poder 
sobre os processos sociais de produ9ao de sentido, estava estreitamente ligada 
a elabora9ao de uma rede social, que vinculasse os empresarios da 
comunica9ao aos altos funcionarios do governo, a tradicional aristocracia 
agraria e setores emergentes do empresariado industrial, ou do comercio 
exportador. Neste sentido, o controle dos meios tecnicos de produ9ao 
cultural, permitia que a representa96es sociais de comportamento dos grupos 
sociais vinculados a rede, fosse disseminada para o conjunto da sociedade, 
com for9a de uma norma incontestavel. 

No interior de tais redes sociais, os donos <las revistas ilustradas, bem todos 
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os intelectuais a elas associados, detinham o controle de um grande capital 
simb61ico, que os habilitavam a participar intensamente da vida politica do 
pais. Vale ressaltar, portanto a necessidade de tais agentes, como empresarios 
da comunica9ao, em atualizar seus veiculos nao s6 para manuten9ao como 
tambem para a amplia9ao de sua audiencia, garantindo assim seu lugar na 
dinamica social. 

Portanto, na primeira metade do seculo XX, as revistas ilustradas sofreram 
importantes transforma96es, muito mais de forma do que de conteudo. 
Adaptando-as as mudan9as politicas as influencias internacionais e ao 
mercado consumidor que, ao longo deste periodo, cresce e se diversifica, 
afinal o leitor da Fon-Fon ou da Carela, de 1908, poderia ser ate o mesmo em 
1950, mas com certeza dividiria as suas paginas com seus filhos e netos, frutos 
de um outro tempo, mas pertencentes a mesma classe social. Dai a 
manuten9ao de determinados conteudos de classe que, simplesmente ao 
longo do tempo, se adaptara as novas tendencias. Entre o "dandy" e o "self-
made-man" existe uma diferen9a de forma mas, a substancia, para a 
sociedade carioca, e a mesma. 

Em linhas gerais, este longo periodo da hist6ria das publica96es ilustradas 
de criticas de costumes, que circunscreve a primeira metade do seculo XX, 
pode ser dividido em dois sub-periodos, delimitados por transforma96es de 
ordem tecnica que influenciaram a forma de apresenta9ao dessas revistas.4 

0 primeiro periodo se inicia em 1900 com a introdu9ao de fotografias na 
Revisla da Semana, o unico peri6dico ilustrado com fotos ate entao, e se 
prolonga ate 1928, quando foi lan9ada a revista 0 Cruzeiro, um marco na 
hist6ria do jornalismo brasileiro, tanto por introduzir uma linha editorial de 
influencia, marcadamente norte-americana, como pelo aumento significativo 
no uso de fotos. 

Na primeira fase editorial, o tom das publica96es variava do critico e 
comico ao refinado e artistico, circunscrevendo o universo mental da elite 
carioca em todas as suas possibilidades. A tendencia critica e comica 
pode ser exemplificada nos editoriais de lan9amento das revistas Fon-Fon 
e Carela. 

A Fon-Fon se lan9ava como "semanario alegre, politico, critico e esfuziante, 
noticiario avariado telegrafia sem arame e cronica epidemica" cujo unico 
objetivo era "fazer rir, alegrar a tua boa alma carinhosa ( ... ) com o 
comentario leve das coisas da atualidade ( ... ). Para os graves problemas da 
vida, para a mascarada politica, para a sisudez conselheiral das finan9as e da 
intrincada complica9ao dos principios sociais, ca temos a resposta pr6pria: 
aperta-se a sirene ... Fon-Fon!" (Fon-Fon, 15/4/1907). 

A revista Carela, por sua vez, seguia o mesmo tom de pilheria, propondo 
em seu editorial, "um programa vasto e sedutor" para o publico "apreciador 
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das sessoes galantes do jornalismo smart" (Careta , 6/6/1908). Dentro desta 
mesma linha editorial, situavam-se a Revis ta da Semana e o Ma/ho , esta 
ultima foi lan9ada em 1902 e especializou-se em critica politica e caricaturas. 

A tendencia, mais refinada e artistica, teve como representantes a 
Ilustrapio Brasileira e a Kosmos. Em 1904 surgiu o primeiro numero da 
Kosmos , uma revista nos moldes modernos dos semanarios internacionais, 
apresentando, portanto, uma publica9ao bem cuidada de acabamento 
primoroso. Na epoca de seu lan9amento a revista Kosmos foi descrita da 
seguinte maneira: "um primoroso album de nossas belezas e primores 
artisticos, propaganda o seu conhecimento a outros pontos do pais e do 
estrangeiro" (Nasso Seculo , 1980, v. I, p. 220). No seu conteudo constavam 
manifesta96es artisticas e literarias, cronicas e reportagens sobre eventos 
sociais da elite endinheirada da cidade do Rio de Janeiro. Colaboravam 
nesta revista: Arthur Azevedo, Gonzaga Duque, Capistrano de Abreu, e 
Euclides da Cunha. 

0 segundo periodo se inicia com o lan9amento da revista 0 Cruzeiro e se 
prolonga, em termos de linha editorial, ate a decada de 1960, com a 
introdu9ao, entre outras modifica96es, da cor nas fotos de revista. 

Alem das modifica96es, propriamente tecnicas, constata-se a partir dos 
anos 60 uma reconfigura9ao no campo das comunica96es. Este assume um 
carater mais tecnocratico, diferente dos anos anteriores onde o dono das 
empresas era considerado um capitao de industrias, influindo diretamente 
tanto nas organiza9ao de suas empresas, quanto na politica nacional. 

Os anos que circunscrevem o periodo de 30 a 60, na hist6ria das publica96es 
ilustradas, diferencia-se da anterior, tanto pela introdu9ao de novas tecnicas 
de impressao, tais como a rotogravura, quanto por uma redefini9ao no perfil 
do mercado editorial, avidos por informa96es atualizadas. Tais fatores foram 
definitivos para a mudan9a no padrao estetico e informativo das revistas 
ilustradas. Enquanto o primeiro momenta foi fortemente marcado pela 
presen9a de textos ficcionais , cronicas e por fotografias pequenas e 
independentes do texto escrito, o segundo enfatiza a noticia, a interpreta9ao 
dos fatos nacionais e internacionais e as fotografias , em grande formato , a 
estas associadas. 

E importante enfatizar a diferen9a entre estes dois periodos, como forma de 
caracterizar as mudan9as inscritas na pr6pria transforma9ao da audiencia das 
revistas, dentre as quais se pode destacar: a amplia9ao dos estratos medios da 
sociedade carioca, crescimento urbano e valoriza9ao de padroes comporta-
mentais associados aos meios de comunica9ao, passando a midia a ser um 
elemento importante na forma9ao do gosto. 

A revista 0 Cruzeiro foi lan9ada no dia 10/ 11 /1928, com uma tiragem 
inicial de 50.000 exemplares, cifra bastante significativa para a epoca. Em seu 
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editorial de lan9amento, evidenciou-se o perfil moderno e inovador que Os 
Diarios Associados, empresa pertencente a Assis Chateaubriand e respons9ve1 
pela publica9ao de 0 Cruzeiro, 0 Jornal e 0 Diario da Noite, queria tra9ar 
para s1 mesmo: 

Depomos nas maos do leitor a mais moderna revista brasileira. 
Nossas irmas mais velhas nasceram por entre as demoli9oes do 
Rio Colonial, atraves dos escombros a civiliza9ao tra9ou a reta 
da avenida Rio Branco: uma reta entre o passado e o futuro. 0 
Cruzeiro encontrara ao nascer o arranha-ceu, a radiotelephonia 
e o correio aereo. 0 esbo90 de um mundo novo no novo mundo 
( ... ).A revista e um compendio da vida ( ... ) revela a sua 
expressao educativa e estetica, por isso a imagem e um elemento 
preponderante. Uma revista deve ser como o espelho leal onde 
se reflete a vida, seus aspectos edificantes, atraentes e instrutivos 
(0 Cruzeiro, 10/11 /1928). 

Neste contexto, ao mesmo tempo que a revista 0 Cruzeiro se inseria no 
con jun to das chamadas publica9oes "frivolas", advogava para si o direito, 
quase missionario de ser o espelho fiel da vida. Tal postura inscreve-se 
num contexto cultural, no qual a imprensa exerce uma influencia decisiva 
nao somente na interpreta9ao, mas tambem, na pr6pria elabora9ao dos 
fatos sociais. Sendo assim, a imprensa segundo a concep9ao desta revista, 
ficaria encarregada da nobre missao de, no caso dos jornais, julgar, e no 
<las revistas, depurar os fatos da vida para que o leitor se educasse de 
forma correta. 

Esta postura tern como premissa basica a ideia de que o que esta escrito ea 
pr6pria verdade. Tal concordancia seria refor9ada pela utiliza9ao maci9a de 
imagens. Isto porque, a imagem, diferentemente do texto escrito chega de 
forma mais direta e objetiva, e compreensao, com menos espa90 para 
duvidas, pois o observador confia nas imagens tecnicas tanto quanto confia 
nos seus pr6prios olhos. 

Como intuito de reafirmar o papel predominante da imagem sobre o texto, 
a empresa dos Diarios Associados investiria, tres anos depois do lan9amento 
da revista, na moderniza9ao dos equipamentos de impressao, buscando uma 
melhoria na qualidade da imagem fotografica. Em breve as paginas de 0 
Cruzeiro, ganharam cor, a principio, exclusivamente em ilustra9oes e 
caricaturas e, bem mais tarde, em fotografias. 

Em sua primeira fase editorial, que se prolongaria ate o final da decada de 
1930, a revista 0 Cruzeiro, apesar de em muitos pontos assemelhar-se as 
outras revistas ilustradas contemporaneas, especialmente a Revista da 
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Semana, apresentou um caniter mais cosmopolita, obtido atraves da 
utilizac;ao dos servic;os das agencias de noticias internacionais, ampliando o 
seu universo tematico. Um exemplo disso, foi o aparecimento de sessoes 
exclusivas, como a chamada: "Pelas Cinco Partes do Mundo". 

Resultado do empenho pessoal do dono da empresa Os Diarios Associados, 
Assis Chateaubriand, a 0 Cruzeiro, surge no mercado editorial de 
publicac;oes semanais, com o real objetivo de inovar. A 0 Cruzeiro de 
Chateaubriand era uma revista com papel da melhor qualidade, repleta de 
fotografias, com os melhores articulistas e escritores do Brasil e do exterior, 
compondo seu quadro de intelectuais, alem de assinar todos os servic;os 
internacionais de artigos e fotografias. Foi lanc;ada nas principais cidades e 
capitais do Brasil, com tiragem inicial de 50.000 exemplares, uma cifra 
consideravel para o mercado editorial dos anos vinte, acostumados a 
numeros mais modestos que iam, no maximo, a 27 mil exemplares. 

Todo este investimento foi feito, por Chateaubriand, nao ter competidores 
a sua altura e para ampliar o estoque de capital politico a sua disposic;ao. 
Ambos os movimentos reforc;aram influencia deste empresario, tanto na rede 
social, composta pelos setores dominantes, quanto no aparelho de Estado. 

No entanto, foi a partir da decada de 1940 que a 0 Cruzeiro incorporaria o 
padrao de qualidade das publicac;oes internacionais, incluindo, desde entao, 
nas suas primeiras paginas um detalhado expediente, onde se pode constatar 
a especializac;ao dos servic;os da revista em varios departamentos, nos moldes 
das famosas revistas Life, Look, Paris Match , entre outras. Por esta epoca, 0 
Cruzeiro ja contava com uma tiragem de 120.000 exemplares. 

Dentre os rep6rteres que faziam parte do quadro regular da revista 
constavam: David Nasser, Edmar Morel, Rocha Pita, Nelly Dutra, etc. 
Como colaboradores eventuais: Jose Lins do Rego, Rachel de Queiroz e 
Millar Fernandez. Cabe ressaltar que foi 0 Cruzeiro a primeira publicac;ao 
a conceder o credito das fotografias publicadas, contando inclusive com 
um departamento e equipe fotognifica que reunia fot6grafos tais como: 
Jean Manzon, Edgar Medina, Salomao Sciclar, Lutero Avila, Peter Scheir, 
Flavio Damm, Jose Medeiros entre outros. Estes encarregados, juntamente 
com os fot6grafos, de introduzir uma linguagem fotografica: o fotojorna-
lismo. 

Uma nova linguagem imbuida de um carater fundamentalmente didatico e 
de um controle rigido da correlac;ao texto/imagem, por parte da equipe 
editorial. 0 fato e literalmente construido, seguindo esta nova tendencia as 
fotografias deixaram de ser simplesmente dispostas nas paginas das revistas, 
para serem, com diferentes tamanhos e formas , deliberadamente arranjadas 
rompendo com o esquema ilustrativo tradicional. 

Com tais mudanc;as a revista 0 Cruzeiro, promoveria uma reformulac;ao 
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geral no padrao das publica96es ilustradas, que tiveram de reordenar toda sua 
linha editorial para poder concorrer com o novo padrao esietico imposto por 
0 Cruzeiro. Algumas publica96es que tradicionalmente tinham uma boa 
entrada no mercado, tais como: Carela, Fon-Fon e Revisla da Semana, 
conseguiram se reformular e sobreviver. 

Ver, imaginar, criar: os quadros de social da classe dominante 
nas revistas ilustradas cariocas 

Para proceder a recupera9ao dos quadros das representa96es sociais de 
comportamento da burguesia urbana, elaborado pela imprensa ilustrada 
carioca, na primeira metade do seculo XX, atraves da imagem fotografica, 
organizou-se um "corpus" , ou seja, uma serie fotografica extensa e 
homogenea. 

Tal serie foi composta por 867 fotografias selecionadas das revistas 0 
Cruzeiro e Carela , em anos-chaves nos quais as revistas sofreram 
modifica96es na forma da expressao e na forma do conteudo. 5 

Neste sentido destacou-se respectivamente, 1908, 1914, 1922, 1928, 1935, 
1942, 1949 para revista Carela e 1928, 1934, 1943, 1950, para a revista 0 
Cruzeiro. Em cada ano foram escolhidos tres numeros relativos, cada um, a 
uma epoca do ano: janeiro/fevereiro , junho/julho e dezembro, com o intuito 
de cobrir os principais eventos da cidade, tais como: festas de fim de ano, 
carnaval e as aberturas de temporada - verao e inverno. Vale lembrar que a 
revista Carela e 0 Cruzeiro foram escolhidas devido a constancia na 
periodicidade, volume de fotografias, condi96es de acesso e reprodu9ao das 
imagens e por serem, cada qual, um exemplo tipico de dois momentos das 
publica96es ilustradas, anteriormente assinalados. 

0 segundo passo foi a escolha de um eixo de analise que desse conta do 
carater nao-verbal da linguagem fotografica. Optou-se pela avalia9ao de 
como a no9ao de espa90 foi codificada, na mensagem fotografica, elaborada 
pelas revistas ilustradas. Tal escolha justifica-se tan to pelo papel determinante 
que a no9ao de espa90 ocupa nas linguagens visuais, gestuais, etc., como nos 
criterios a partir dos quais o imaginario urbano e construido, tomando-se 
sempre como referencia basica a existencia de um "topos". Desta forma, a 
no9ao de espa90 codifica tanto a expressao da linguagem fotografica como o 
conteudo, a esta subjacente, nos semanarios ilustrados da primeira metade do 
seculo XX. 

Entretanto, cabe ressaltar que tal no9ao nao e homogenea, seu desdo-
bramento e balizado pelas unidades culturais que estruturam a mensagem 
fotografica e que podem ser organizadas, para efeito de analise, em categorias 
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espaciais, tais como: espac;o fotografico, espac;o geografico, espac;o do objeto, 
espac;o da figurac;ao e espac;o da vivencia (Mauad, 1996). 

Cada uma delas e analisada, separadamente, no entanto, na dinamica de 
produc;ao de sentido social, entrecruzam-se. Em tal processo, balizam a 
elaborac;ao dos quadros de representac;ao social, norteadores das formas de 
sere agir da burguesia urbana. 

As opc;oes esteticas, as formas de consumo, os lugares da cidade que 
deveriam ser frequentados, como signo de distinc;ao e pertencimento social, 
enfim, toda uma codificac;ao em torno da noc;ao de 'born gosto' (identificado 
com o gosto burgues), era estabelecida pelas imagens fotograficas e padrao 
grafico das revistas ilustradas. 

A seguir serao avaliadas as categorias espaciais, acima apresentadas, nas 
fotografias de ambas as publicac;oes - Careta e 0 Cruzeiro - buscando-se, 
com isso, recuperar os comportamentos e os quadros de representac;ao social, 
correspondentes a burguesia urbana6 em ascensao. 

Flagrantes e instantaneos 

A composic;ao do espac;o fotografico, esta intimamente relacionada ao tipo 
de aparelhagem utilizada. A maquina fotografica limitara as possibilidades de 
enquadramento, tamanho, profundidade de campo e nitidez da foto. 

As imagens fotograficas <las revistas ilustradas sofreram uma variac;ao de 
padrao correspondente e propria a evoluc;ao da tecnica fotografica, e do 
acesso que as redac;oes das revistas tinham a este progresso tecnologico. 
Paralelamente a estas variaveis, mais um fator interfere na composic;ao do 
espac;o fotografico das revistas ilustradas, qual seja: a relac;ao da imagem com 
o texto escrito. 

Neste sentido, as variaveis na composic;ao do espac;o fotografico, nas 
revistas ilustradas foram as seguintes: 

• Tamanho da foto: variou entre pequeno, medio e grande. As fotos 
pequenas tomaram, no maximo 1 /8 do espac;o total da pagina, media, 
cerca de 1/4 e a grande, mais de 1/2. A opc;ao por expressar os valores 
metricos em frac;oes, deveu-se ao fato de que as fotografias nao 
possuiam um padrao metrico constante, como, por exemplo, as 
fotografias que integram um album de familia. 

• Formato da foto: variou entre o quadrilatero, que inclui o formato 
retangular e o quadrado, ea circunferencia, que inclui o formato oval e 
circular, bem como outras formas semelhantes, como no caso de foto 
dentro de letras ou emolduradas. 
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• Suporte da foto: caracteriza-se pela forma da rela9ao entre o texto 
escrito e a linguagem fotografica. Quanto tipo de rela9ao foram 
estabelecidos e um dado foi levantado: 

1 a rela9ao: reportagem fotografica com titulo, texto e legenda. 
2a rela9ao: reportagem fotografica com titulo e legenda. 
3a rela9ao: fotografia avulsa com titulo e legenda. 
4a rela9ao: fotografia avulsa somente com titulo . 

0 dado levantado e a existencia de parceria entre fot6grafo e reporter, 
ambos assinando seu trabalho, texto escrito e visual. Recurso nas 
reportagens fotojornalisticas a partir de fins da decada de 1930, 
estabelecendo uma nova rela9ao entre linguagem escrita e visual. 

• Tipo da foto: posada ou instantanea, para se avaliar o grau de 
naturalidade das fotos e se detectar a existencia de comportamentos 
emergentes. 

• Enquadramento: item que reuniu o sentido, a dire9ao a distribui9ao dos 
pianos, o objetivo central e o arranjo <las fotos coletivas, como forma de 
avaliar a hierarquiza9ao do espa90 fotografico e possiveis seqiiencias de 
significados. 

• Nitidez: item que inclui o foco, a impressao visual e a ilumina9ao. A 
avalia9ao apurada de tais itens, ao longo do tempo, permite recuperar as 
mudan9as esteticas na forma de expressao da fotografia de imprensa, 
enfatizando-se, ou nao o mito da verdade fotografica. 

A revista Careta apresentou o seguinte padrao de espa90 fotografico ao 
longo dos 50 anos cobertos pela analise: 

Tamanho 40% pequenas; 30% grandes; 30% medias 
Formato Retangulares (99 % ) 
Su po rte Reportagem fotografica com titulo e legenda (44% 

do total) 
Ti po 68% posada e 32% instantaneos 
Enquadramen to Sentido horizontal (66%); dire9ao central (57%); 2 

planos distintos (80% ); grupo mis to como objeto 
central dispostos eqiiitativamente em semicirculo ou 
linha reta (quase nao ha fotos com pessoas espalha-
das) 

Nitidez Linhas definidas (90% ), com todos os planos no foco 
(90%); sem sombras e com contraste (90%) 
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0 espac;o fotognifico da revista 0 Cruzeiro configurou-se da seguinte 
mane1ra: 

Tamanho 58% pequenas; 26% medias e 14% grandes. 
Formato Retangulares (99 % ) 
Suporte Reportagem fotografica com titulo , texto e legenda 

(72 % do total sendo que cerca de 50% foram 
realizadas nos moldes do fotojornalismo) 

Ti po 60% fotos posadas contra 40% de instantaneos 
Enquadramen to Sentido vertical (76%); direc;ao central (56%); 2 

planos distintos com objeto central concentrado no i 
plano devido a opc;ao vertical (80% ); mulher como 
objeto central (27%). 

Nitidez Linhas definidas (90%); objeto central no foco 
(74%); sem sombras e com contraste (90%) 

Como pode ser constatado pelas tabelas acima existiam poucas diferenc;as 
entre as duas revistas. A Careta apresentava imagens com contornos bem 
definidos, planos distintos , equilibrio de elementos e homogeneidade de 
organizac;ao. Tais opc;oes reafirmam o pressuposto de que, o que era exibido 
na foto , mantinha uma relac;ao direta e objetiva com a pr6pria realidade. 

Ja a 0 Cruzeiro , foi mais ousada, principalmente numa avaliac;ao de cada 
periodo separadamente, quando constata-se, a influencia de outros tipos de 
imagem, como o cinema, nas opc;oes esteticas. No conjunto dos anos 
analisados, as imagens caracterizaram-se pela concentrac;ao no plano central, 
homogeneidade, pouca profundidade, definic;ao de linhas e contornos e pela 
sexualizac;ao do espac;o figurativo , com a escolha da mulher como objeto 
central da maioria <las fotos. 7 Tal padrao, ao contnirio, do anterior expressa 
uma carga maior de subjetividade pr6pria as expressoes artisticas. Tal fato 
deveu-se principalmente a existencia de um grande numero de reportagens 
fotograficas , nos moldes do fotojornalismo , cujas fotos eram identificadas e o 
trabalho do fot6grafo valorizado na sua dimensao criativa, muito mais do 
que informativa. 

Por outro lado, a opc;ao pelo fotojornalismo , criou uma ancoragem da 
imagem para com o texto escrito. Sendo estas interpretadas a partir <las ideias 
escritas, limitando, assim, a autonomia do texto visual em relac;ao ao escrito. 
Ao mesmo tempo enfatizava o caniter didatico que a imprensa assumiu a 
partir da decada de 1940. 
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Geografia da dif 

A cidade, suas avenidas, praias, contorno dos morros ou a baia - um 
espac;o pr6ximo e vizinho comp6e uma determinada imagem do Rio de 
Janeiro que, por predominar silencia as demais. 

0 Brasil, suas regioes e paisagens, cria uma imagem que expoe tanto a face 
de riqueza e desenvolvimento quanto o lado pitoresco e ex6tico de um pais 
tao cheio de diversidade. 

0 estrangeiro surge nas paginas ilustradas atraves das cidades-capitais e 
seus modos de vida peculiares. Imagens que indicam a ampliac;ao dos 
contatos internacionais, o mundo torna-se, como que por magica, ao alcance 
dos olhos. Tudo isso incita a curiosidade e a adoc;ao de modismos e 
com po rtamen tos emergen tes. 

0 espac;o engendrado pela mensagem fotografica das revistas ilustradas, 
tern como caracteristica basica a variedade. Entretanto, mesmo dentro desta 
variedade, existe uma hierarquia de tematicas que sao associadas a 
determinados espac;os 

No conjunto as imagens analisadas nas revistas Carela e 0 Cruzeiro o 
espac;o geografico foi dividido em tres grandes blocos regionais, cuja 
proporc;ao de incidencia na imagem foi a seguinte: 

Regiao Revista Carela Revista 0 Cruzeiro 
RJ - Zona Sul 36, 5% 24, 5% 
RJ - Zona Norte 7% 1% 
RJ - Centro 24% 15% 
RJ - Suburbios 1% 4% 
Estado do RJ 2% 9, 5% 
Fora do Rio, no Brasil 10% 8% 
Fora do Brasil 15% 32% 
RJ (nao identificada) 4, 5% 6% 

E importante ressaltar que, cada uma destas regi6es manteve uma relac;ao 
com o eixo principal - a cidade do Rio de Janeiro - ora reforc;ando-lhe seu 
carater cosmopolita, ora atribuindo-lhe determinadas func;oes que podiam ser 
turisticas, politicas ou propriamente de palco para o desfile de personagens da 
classe em ascensao, a burguesia. 

Os blocos regionais, por sua vez, foram, subdivididos em diferentes lugares, 
compondo uma paisagem formada por clubes com seus sal6es luxuosos e 
areas externas, estadios de esporte, hoteis, praias, avenidas e ruas, edificios 
publicos, escolas , teatros, estudios, ambientes domesticos, selvas, etc. 

Duas regioes se destacam do conjunto: na revista Carela, a regiao RJ -
Zona Sul e na revista 0 Cruzeiro , o estrangeiro. Emblemas de um estilo de 



76 E.I.A.L. 



FOTOGRAFIA DE IMPRENSA E DISTIN<;AO SOCIAL NO RIO DE JANEIRO 77 

vida que estava se impondo. Comecemos pela zona sul da cidade do Rio de 
Janeiro, e sua identificac;ao com o habitus da classe dominante. 

A zona sul de Rio abarca os bairros litoraneos localizados entre o mar e os 
morros. Sao mais distantes do centro de neg6cios e, ate os anos 50, eram 
fundamentalmente destinados a moradia e lazer das camadas mais ricas da 
populac;ao urbana. Portanto, era uma area onde se podia facilmente retratar 
a vida, os habitos, as maneiras de vestir, os passeios, eventos, etc. , de uma 
classe que cada vez mais se identificava com os valores e comportamentos da 
burguesia ocidental. 

Os lugares de maior incidencia, nas fotos da zona sul, da Careta, sao: os 
parques, avenidas, ruas, clubes, praias, estadios de futebol de clubes, os hoteis 
e as veredas tropicais a beira mar. Assim, os lugares fotografados 
compunham uma mensagem que reafirmava a vocac;ao de estes espac;os ao 
lazer e a diversao de setores privilegiados da populac;ao. A freqtiencia em tais 
lugares, como nao era aberta ao publico, atuava para o seu usuario como um 
signo de distinc;ao social. 

Uma tendencia evidenciada nas fotografias de escolas, onde o tema 
escolhido, nao foi o das salas de aula, mas as festas de formatura e de fins de 
ano; no mesmo estilo, os predios publicos, principalmente, o palacio do 
governo, localizado no bairro de Laranjeiras (zona sul), compareceram 
somente nas fotos de festividades, geralmente, Natal, quando se distribuiam, 
nos jardins do palacio, presentes aos pobres. Mais uma vez reafirma-se a idfaa 
de privilegio na forma de representac;ao dos espac;os freqtientados pelos 
grupos dominantes. Em relac;ao as escolas, os ritos de passagem evidenciavam 
o aprimoramento cultural e intelectual dos filhos e netos dos donos do poder, 
paralelamente, a caridade garantia a manutenc;ao da distancia social entre os 
grupos privilegiados e os desfavorecidos, agentes e pacientes do ato caridoso. 

Neste sentido, a zona sul da cidade sempre foi associada a c6digos de 
comportamentos relacionados aos grupos dominantes, emblemas de sua 
distinc;ao social, tais como: banhos de mar na praia da Urea, defronte ao 
Cassino em grandes tendas; bailes de formatura do Clube Fluminense, com 
seus lustres e espelhos, criando uma ambiencia de exclusividade e luxo; 
lanches na varanda do hotel Copacabana Palace, tendo como ornamentac;ao 
a bela avenida Atlantica, reformada e cheia de autom6veis importados, entre 
outros exemplos. 

N'O Cruzeiro, a maioria das fotografias analisadas sao de localidades 
estrangeiras, destacadamente a Europa Ocidental e Hollywood. Da Europa 
Ocidental chegam noticias das guerras e dos grandes fatos que marcaram a 
hist6ria contemporanea da humanidade. No entanto era com Hollywood que 
o carioca (como era e todavia sao chamados os habitantes da cidade do Rio 
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de Janeiro), se reciclava e assimilava o padrao burgues de com portamento 
como uma norma de atitude. 

Ao longo decada de 1920, os Estados Unidos da America, cresceram 
economicamente, despontando como a terra do dinheiro facil, de homens 
vigorosos e da ilusao consumista. Uma sociedade afluente, moldada sob 
medida para uma classe dominante carente de um projeto cultural pr6prio, 
tal como a burguesia carioca se apresentava. 0 autom6vel americano e as 
fitas de Hollywood exportaram o 'American way of life'. 

No caso do Rio de Janeiro, capital federal, a industria cinematografica, 
atraves da Companhia Cinematografica Brasileira, consegue intervir no 
panorama urbano com a construc;ao da Cinelandia. Um espac;o, no centro de 
neg6cios da cidade, totalmente reformado para abrigar as novas salas de 
cinema. Ir ao cinema havia se transformado no ato de consumo de um 
produto: o filme, dai a necessidade de locais adequados para consumi-los. 

Ingressos earns, mas conforto, higiene e luxo eram oferecidos, a todos os 
frequentadores , pelos quatro cinemas inaugurados na Cinelandia, entre 1925 
e 1928. Capit6lio, Odeon, Palacio e Gloria, com suas estreias espetaculares, 
produziram um novo espac;o de aparencia na geografia da cidade. 

A revista 0 Cruzeiro lanc;a em 1928, ano da inaugurac;ao do ultimo cinema 
do complexo, uma sessao denominada Cinelandia. Ai eram tratados as 
'coisas do cinema', numa composic;ao de fotografias e comentarios sobre a 
vida pessoal dos artistas, cenas de filme, a qualidade da audiencia nos 
cinemas, etc. 

Tal tendencia alastrou-se por outras publicac;oes ilustradas que, nos anos 
subsequentes inauguram sessoes exclusivamente sobre Hollywood, sinoni-
mo de cinema, dentre as quais destacam-se: 'galeria dos artistas da tela' 
(Fon-Fon); 'Novidades de Hollywood' (Carela); 'Cine-revista' (0 Cruzeiro), 
etc. Alem das revistas especializadas em cinema, tais como: Selecta, 
Cinearte e Para Todos. 

0 cinema, incentivado por tais publicac;oes, passou a fazer parte do 
cotidiano social carioca reordenando a geografia de divers6es, ao mesmo 
tempo que impunha novos c6digos de comportamento. 

A imagem proveniente de Hollywood influenciava no tipo da indumentaria, 
nos cortes de cabelo, na maquiagem do rosto, na forma de beijar,8 bem como 
na redefinic;ao dos locais de lazer da burguesia carioca, e na estruturac;ao de 
um 'star-system' nacional utilizando-se das artistas do radio. Nos anos 
quarenta a politica da boa-vizinhanc;a encetada pelos EUA, para os paises da 
America Latina, redefiniria a estrategia de seduc;ao Hollywoodiana. Carmem 
Miranda e o personagem de Walt Disney, Ze Carioca, tornaram-se icones a 
partir dos quais deveriamos nos modelar. Uma imagem imposta redefinidora 
da nossa pr6pria auto-imagem. 
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Neste momenta, nao s6 o Brasil, mas a sociedade latino-americana como 
um todo, sofrem um processo de internacionaliza9ao. Em tal processo as 
referencias culturais de carater tipicamente burgues, ja consolidadas nas 
sociedades do hemisferio norte, mesclam-se aos valores tradicionais de cada 
forma9ao social, gerando uma cultura hibrida. A marca fundamental , deste 
novo padrao cultural, foi a valoriza9ao do popular, na sua dimensao de 
mercadoria de consumo e a manuten9ao dos c6digos comportamentais 
pautados na exclusao social. 

Nesse contexto, uma nova sociabilidade urbana, se forma com base nos 
c6digos de representa9ao social que valorizam o samba, o malandro, a 
boemia, enfim elementos de uma cultura popular, apropriados e reelaborados 
pelo 6tica do estrangeiro. 

Portanto o popular passa a ser uma mercadoria consumida atraves da 
organiza9ao do chamado "star-system", composto pelas estrelas e astros dos 
filmes de Hollywood, das chanchadas da Atlantida,9 dos programas e novelas 
da radio Nacional e pelas fotografias das revistas, que veiculavam a imagem 
de todos os agentes destas atividades, como simbolos da nossa brasilidade. 

0 reverso desta imagem e a exclusao, de fato , de setores populares das areas 
valorizadas da cidade, da diferencia9ao de lazer de elite e do povo, do 
agravamento das diferen9as sociais e da perda de referencias culturais 
proprimamente nacionais. 

Por outro lado, a enfase dada ao espa90 estrangeiro, pela revista 0 
Cruzeiro, explica-se por ser esta uma revista mais cosmopolita e criada a 
partir do novo padrao empresarial da imprensa moderna. Em compasso com 
esta tendencia, mantinham contato direto com as agencias internacionais de 
noticias, tais como: Schert de Berlim, ABC de Lisboa e o Cons6rcio 
Internacional de Imprensa de Paris, alem de manter um correspondente 
especial em Hollywood. 

Nestas imagens ha ausencias. 0 leste Europeu e o Oriente, surgem como 
somente como paisagem exotica. No entanto, a America Latina, OS bairros 
pobres da cidade e do Brasil, sao apagados da imagem dominante como uma 
realidade inexistente. Equiparados a condi9ao de periferia na configura9ao da 
geopolitica ocidental burguesa. 

Ambas as publica95es seguem uma tendencia semelhante, salvo as enfases 
acima apresentadas. 0 Cruzeiro marca sua diferencia9ao do conjunto de 
revistas ilustradas, investindo no aspecto cosmopolita de Rio de Janeiro, 
Capital Federal, enquanto, a Careta manteve sua de revista de critica 
de costumes, tipicamente carioca, elevando as imagens da zona sul ao padrao 
ideal de representa9ao. 

Enquanto a 0 Cruzeiro op6e a cidade a um outro espa90: Rio x Mundo, 
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buscando sua identifica9ao, a Careta complementa a cidade com este espa90 
estranho, criando uma nova identifica9ao: Rio = Mundo. 

Vele complementar tal avalia9ao pela dimensao politica da cidade, centro 
de decisoes ligada ao gerenciamento dos neg6cios publicos e privados. A 
cidade-capital, surge nas fotografia como referencia paradigmatica de Brasil. 
Ao longo de cinqtienta anos de imagem o Rio passa de Paris dos tr6picos, 
simbolo da modernidade sustentada por uma elite agraria dominante, a 
metr6pole sintetizada nos arranha-ceus da Av. Presidente Vargas, inaugurada 
em 1945. Em todos estes momentos atualiza sua fun9ao de centro de poder, 
local onde se decide o futuro do pais e de onde o Brasil se projeta para o 
mundo civilizado. Uma estrategia das classes dominantes, em manter a 
unidade nacional, atraves da identifica9ao do pais com sua capital. 

Emblemas do gosto burgues 

Os objetos, numa cole9ao de fotografias de revista, sao atributos da 
mensagem fotografica que fornecem a dimensao dos lugares retratados e dos 
eventos a estes relacionados. 

Para efeito de analise dividiu-se os objetos retratados em tres tipos: objetos-
pessoais, objetos-interiores e objetos-exteriores. Na mensagem fotografica 
transmitida pelas revistas ilustradas, tais objetos apresentados tanto como 
dignos do padrao de vida dominante, como objetos uteis para a realiza9ao de 
determinadas tarefas. Entretanto, em ambos os casos, o objeto investe a 
imagem de determinados significados pr6prios ao espa90 e tempo da 
represen ta9ao. 

Os objetos-pessoais estao associados a representa9ao do individuo: seu 
estilo de vida e sua posi9ao na hierarquia social. Os objetos-interiores 
caracterizam o tipo de paisagem que se esta retratando: privada ou publica; 
muitas vezes, como no caso das cenas de filmes , a transposi9ao de objetos-
interiores para espa90 s publicos, como estudios de cinema, visam criar, 
justamente, uma ambiencia privada. 0 terceiro tipo , os objetos-exteriores, 
caracterizam o meio retratado, podem tambem, quando associado as pessoas, 
indicar o estilo de vida e o padrao social, no qual elas se enquadram. 

E, especialmente, no ambito dos objetos que a mensagem fotografica das 
revistas ilustradas entra na intimidade do leitor, moldando-lhe os gostos e 
educando-lhe o olhar, interferindo, tanto na sua representa9ao pessoal, 
quanto na cria9ao de novos c6digos de comportamento para uso coletivo. 

Tal processo ocorre porque, estes tres tipos de objetos, que fazem parte do 
cotidiano dos receptores das mensagens fotograficas , ao serem recortados da 
realidade vivida e transpostos para a realidade da imagem, adquirem uma 
fun9ao-signo de modelo, na qual estao investidos de um poder de persuasao, 
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ate entao nao dimensionado. A combina9ao de redes de significado 
compondo objeto + figura9ao + vivencia, aderem a representa9ao indicando 
formas corretas de se comportar em diferentes ocasioes. 

No conjunto das fotografias analisadas evidenciou-se um estilo de vida 
baseado no consumo superfluo do luxo e da abundancia de objetos, marca 
registrada do novo cidadao urbano. Em 70% das fotos os objetos estao em 
segundo plano atuando como elemento de reconhecimento do ambiente 
retratado, em geral urbano (66%) e elegante, tais como: clubes (26%), mas e 
avenidas da moda (24%) e hoteis (14%). Em termos de objetos-pessoais, em 
50% das fotos analisadas a indumentaria escolhida incluiu trajes como: gala, 
passeio completo, esporte fino e esportivo. Tal preocupa9ao pelo traje 
adequado para a hora certa denota a existencia de um c6digo do bem-vestir 
pautado na utiliza9ao de objetos-pessoais tanto para a caracteriza9ao da 
situa9ao que se esta vivenciando, como elemento de distin9ao social. 

Os donos do olhar: hierarquia de genero e idade na social da 
burguesia 

Compreendendo o espa90 da figura9ao , engendrado pela mensagem 
fotografica, das revistas ilustradas, a partir de tres oposi9oes basicas: 
grupo/individuo; homem/mulher e adulto/crian9a, desvenda-se o seguinte 
mundo 

Um mundo no qual os habitantes possuiam lugares determinados no 
espa90 da representa9ao. Nesta a imagem feminina estava associada a 
frivolidade e aos papeis de espectadora e modelo exemplar, e a masculina a 
a9ao, inteligencia e ao poder. No trabalho de relacionar a figura9ao ao evento 
retratado, tal distin9ao evidenciou-se. 

Os homens foram relacionado as tematicas que incluem: OS eventos sociais, 
militares, politicos e esportivos, alem das curiosidades nacionais e inter-
nacionais, item que contem uma grande variedade de temas que poderiam 
incluir desde os acontecimentos cotidianos da cidade - tipo desastre de aviao 
ou autom6veis, especialidades culinarias dos cozinheiros dos principais hoteis 
e clubes da cidade, reportagens sobre recursos naturais, etc. - ate as ultimas 
novidades do seculo XX. 

Por outro lado, a imagem feminina foi associada a vida dos artistas e de 
pessoas famosas do high society internacional e principalmente a moda. Sobre 
a moda havia uma distin9ao entre as novidades internacionais e a sua 
utiliza9ao no ambito nacional. E justamente atraves da imagem da moda 
nacional que a especializa9ao entre o espa90 feminino e masculino evidencia-
se mais claramente, posto que, tal tematica esta representada nas fotografias 
do Jockey Club, onde as mulheres sao retratadas como o publico elegante, 
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destacando-se a sua indumentaria bem cuidada e o seu estilo elegante. Ate 
mesmo quando a figura masculina incluida neste ambito aparece em segundo 
piano e em pequeno numero. Assim, em tais representac;oes, o espac;o 
masculino associa-se ao esporte ea ac;ao e o feminino, a moda e ao papel de 
assistente. 

No entanto, foi tambem no espac;o feminino que se incluiram imagens das 
condic;oes de vida das classes populares, veiculando uma representac;ao 
dicotomica da sociedade que vem a confirmar os papeis socialmente 
impostos. 

A mulher das classes populares e fotografada, via de regra, trabalhando em 
servic;os brac;ais, tais como: lavar roupa, cozinhar, cuidar de crianc;a, etc., ou 
em situac;oes de dificuldade e precariedade. A ela sao associadas roupas 
simples e a sua casa poucos objetos interiores, alem de estar localizada nos 
suburbios desassistidos pelas autoridades. 

Nesse sentido, o espac;o feminino para as classes populares e um espac;o 
periferico, que acaba por confundir-se ao coletivo, nao recebendo com isso, a 
mesma valorizac;ao das mulheres da classe dominante, que surgiam na 
imagem sempre com boa aparencia, em lugares exclusivos e protagonizando 
situac;oes de lazer ou de romance. 

Na representac;ao criada pela imagem fotografica o universo infantil e um 
simulacro do adulto, no qual todas as potencialidades para um cidadao 
realizado sao apresentadas como condic;ao natural e inerentes ao grupo social 
do qual provem. 

Em 10% das fotos analisadas as crianc;as aparecem sozinhas, em 14% estao 
acompanhadas de adultos, o restante sao fotos exclusivamente de adultos. 
Diante de tal proporc;ao investiu-se na descoberta dos temas e do tipo de 
indumentaria que foram associado as crianc;as, para dimensionar-se quais 
representac;oes sociais que estavam atreladas ao universo infantil. 

Basicamente, os eventos sociais, os banhos de mar e os passeios foram os 
temas que obtiveram a maior incidencia de crianc;as sem a companhia de 
adultos (21 %). Neste caso os eventos sociais sao formados por festas de 
encerramento do ano letivo e por bailes infantis em ocasioes especiais - o 
exemplo deste tipo de evento sao as fotos da Exposic;ao Internacional de 
1922, que contou com o equivalente infantil para o baile comemorativo do 
centenario da Independencia. 

Acompanhadas de adultos, as crianc;as sao retratadas nos eventos sociais, 
militares, politicos, esportivos e nos passeios e banhos de mar (18 % ). Desta 
vez os eventos sociais, tematica de maior incidencia (7%), compoem-se por 
festas de caridade com a presenc;a de menores carentes. 

Com efeito, mesmo quando as crianc;as sao retratadas independentemente 
dos adultos, mantem-se a eles atreladas, quer atraves da tematica -
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geralmente equivalentes infantis para eventos adultos - ou pela relac;ao que 
com os adultos estabelece, no caso da ac;ao caridosa a marca da dependencia 
fica evidenciada. 

No espac;o infantil a sociedade reaparece segmentada em dois grupos 
sociais distintos: um que, socialmente despossuido, depende do universo 
adulto atraves da caridade; outro que compartilha da fruic;ao dos lugares 
exclusivos e do consumo dos signos de luxo e riqueza e que se prepara para 
assumir os papeis ja estabelecidos na dinamica social. A pr6pria indumentaria 
reafirma a existencia de tais papeis, tendo em vista que, do conjunto de fotos 
de crianc;as acompanhadas ou nao de adultos, em cerca de 36% estao 
fantasiadas, 18% trajam passeio-completo e 16, 5% o esportivo. De acordo 
com tal proporc;ao e a fantasia a escolha principal para compor o espac;o 
infantil, dentre as quis se destacam: principes, nobres, militares, esportistas, 
bailarinas, etc. Imagens que associam as crianc;as a representac;oes soc1ais 
tipicamente adultas e de um certo universo de adultos. 

social e vivencia de classe na sociedade carioca da primeira 
metade do seculo xx 

Em 1950, no Rio de Janeiro, florescia um mundo moderno de metr6pole 
burguesa definitivamente constituida. Um espac;o bem marcado, com suas 
fronteiras delimitadas pela 'gare' da estac;ao de Trens Central do Brasil e pela 
orla maritima. Nesse intermedio, viviam o Rio moderno e promissor, 
sociedade afluente de signos de distinc;ao. Para alem da Central do Brasil, os 
suburbios eram o reverso desta imagem, era onde "a vida tern horizontes 
exiguos e as aspirapJes e os sonhos encontram seus limites nos trilhos da estrada 
de ferro, sendo 0 radio a .Z:mica porta de evasao" .10 

Ao longo da primeira metade do seculo XX, das representac;oes sociais de 
comportamento engendradas pela imagem fotografica, das revistas ilustra-
das, surge uma cidade onde os espac;os sao redimensionados para atividades 
as quais nao foram programados, em func;ao de uma vivencia de classe. Neste 
sentido, o lazer e associado ao trabalho no exercicio do poder, a medida que 
os grandes neg6cios empresariais ou as importantes questoes nacionais eram 
resolvidos em banquetes e festas. 

Os espac;os adquiriam uma nova dignidade por terem sido fotografados 
como ambientes para eventos exclusivos, ou simplesmente, porque neles se 
deixaram fotografar, pessoas ostentando objetos que caracterizassem um 
determinado estilo de vida associado ao luxo e a exclusividade. 

Assim a coesao de classe e a construc;ao de uma Capital cosmopolita e 
moderna, plenamente preenchida por valores de tipo burgues, se processa 
tanto atraves da vivencia e do consumo de um mesmo universo de signos, 
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como pela produ9ao de uma imagem onde o "locus" social aparece como 
dado inerente a pr6pria hist6ria 

Neste sentido, o pobre e retratado como naturalmente pobre e o rico como 
naturalmente rico, posto que, em nenhum momento sao representados fora 
do c6digo dominante que associa um determinado espa90 geografico a certos 
objetos e pessoas, orientando com isso a pr6pria representa9ao dos eventos/ 
vivencia dos grupos sociais. Assim, a naturaliza9ao do processo hist6rico, 
atraves da hegemonia da imagem fotografica dominante, atuou como 
elemento estruturante <las representa9oes sociais de comportamento, que se 
instituiram ao longo da primeira metade do seculo XX, moldando os gostos e 
escolhas dos cidadaos que se tornavam consumidores. 

As revistas ilustradas, compuseram o catalogo de valores, emblemas, 
comportamentos e representa9oes sociais, atraves do qual a burguesia se 
imaginou e se fez reconhecer, criando a utopia de um mundo digno, porque 
civilizado e empreendedor, e livre, porque acessivel e transparente aos olhos 
de todos. 

A imagem publicada torna-se o icone, por excelencia, de um modo de vida 
vitorioso, que prescinde da pr6pria realiza9ao para existir, bastando para 
tanto que as imagens fotograficas o reflitam. 

Sao cinquenta anos de imagens que revelam o processo social de um grupo 
que, aos poucos, adquire consciencia de classe, tanto pelo papel conquistado 
no ambito da produ9ao, quanto pelos quadros de representa9ao social e 
programa9oes de comportamento elaboradas neste processo. Tais referencias 
culturais foram estendidas para o conjunto da sociedade como sendo a forma 
correta de ser e agir, relegando todos os comportamentos alternativos ao 
ambito da marginalidade. 

NOT AS 

I . Segundo Pierre Bourdieu, o conceito de habitus pode ser comprendido como "um conjunto de 
esquemas implantados desde desde a primeira educac;ao familiar, e constantemente repostos e 
reatualizados ao longo da trajet6ria social restante, que demarcam os limites a consciencia 
possivel de ser mobilizada pelos grupos e/ou classes, sendo assim responsaveis, em ultima 
instancia, pelo campo de sentido que operam as relac;oes de forc;a" ( Micelli, Sergio. Economia 
das trocas simb6/icas, Sao Paulo: Ed. Perspectiva, 1982, p. XLll). E interessante notar, a 
adequac;ao do conceito de habitus ao de representac;ao, para os estudos dos processos de 
controle da produc;ao de sentido social por parte de grupos/classes. Neste sentido, nao s6 a 
imagem fotografica, mas tambem o pr6prio ato de fotografar, se deixar fotografar e 
consumir imagens fotograficas , podem ser considerados importantes integrantes do habitus 
social. 

2. Este paragrafo sintetiza informac;oes sobre comportamentos e lugares freqi.ientados por 
frac;oes de classe dominante que, disputavam a hegemonia cultural, na primeira metade do 
seculo XX. 
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3. Termos utilizados em diferentes momentos, na primeira metade do seculo XX, para adjetivar 
a classe dominante, detentora dos meios tecnicos de prodw;:ao cultural e do capital simb6lico 
a disposis;ao para a hegemonia de classe. 

4. Para uma avalias;ao detalhada das publicas;oes ilustradas e sua relas;ao com a formas;ao de 
comportamentos burgueses no Brasil, ver: Mauad, Ana Maria. Sob signo da imagem: A 
produpio dafotografia e o controle dos c6digos de representapio social da classe dominante, no 
Rio de Janeiro, na primeira metade do seculo XX, Niter6i: UFF, ICHF, tese de doutorado, 
dez. 1990. 

5. Os anos-chave foram definidos a partir de uma analise rigorosa da totalidade dos anos 
publicados. Ao longo dos anos as revistas apresentaram mudans;as na linha editorial 
caracterizadas por alguns fatores tais como: diminuis;ao do texto escrito em relas;ao a foto, 
amplias;ao do numero de fotos, mudans;a na identidade visual da revista, anuncio de 
inovas;oes tecnicas pelo editor, mudans;as na equipe de colaboradores, etc. Enfim mudans;as 
ligadas ao pr6pio veiculo, mas tambem considerou-se anos importantes em termos de marcos 
hist6ricos relacionados a hist6ria da cidade/pais e a hist6ria mundial, tais como: as grandes 
guerras mundiais, exposi96es nacionais e internacionais, reformas urbanas, eleis;oes, etc. Via 
de regra o que vigorou foi um entrcruzamento destes dois criterios. 

6. A historiografia brasileira sobre o periodo estudado, nao e consensual no que diz respeito a 
utilizas;ao do conceito de classe burguesa, para este periodo da hist6ria do Brasil. Nos;oes 
como camadas medias urbanas, classes medias, fras;oes dominadas da classe dominante, Sao 
correlativos para a no9ao de burguesia urbana tal como a utilizamos aqui. A ops;ao pelo 
conceito de burguesia urbana, deveu-se principalmente ao objetivo central do estudo, qual 
seja: avaliar como, dentro do contexto de insers;ao do Brasil na 16gica do capitalismo 
internacional, os costumes e comportamentos no espas;o das cidades, notadamente na 
Capital, transformaram-se. Tai transformas;ao tomou como referencia os c6digos de 
comportamento dos paises do hemisferio norte, primeiro a Frans;a e a Inglaterra e, depois 
da 2a G.G, os EUA, estes, sem duvida alguma, pautados em valores e normas burgueses. Nao 
cabe aqui discutir a base economica da classe dominante brasileira do periodo eminentemente 
agraria, mas, absenteista por natureza e cosmopolita por verniz. 

7. Numa analise numerica da inidencia homem/mulher como objeto central das fotos de 0 
Cruzeiro, padrao encontrado foi o seguinte: 

1 piano 2 piano piano central 
figura masculina 18% 8% 17, 5% 
figura feminina 18% 6, 5% 27% 

Com efeito, a tendencia geral e para a distribuis;ao equilibrada entre o espas;o feminino e 
masculino, ja que ambos incidem igualmente no primeiro piano. No entanto, ha que se 
ressaltar a maior incidencia da figura masculina em segundo piano e da feminina em plano 
central revelando-se ai uma maior valorizas;ao da imagem feminina na composis;ao 
fotografica da revista 0 Cruzeiro. Tai fato explica-se tanto pela introdus;ao de sessoes 
especializadas em modas, como pela valorizas;ao do corpo feminino , a partir da decada de 
1940, associada a uma mudan9a em termos de representas;oes culturais do popular e do 
nacional nos meios de comunicas;ao. 

8. "Tecnicas do beijo", reportagem publicada, com fotos de artistas se beijando, pela revista 0 
Cruzeiro, em 1934. 

9. Estudio cinematografico responsavel por uma significativa produs;ao de filmes nacionais, 
pautados na estetica, norte-americana, durante as decadas de 40 e 50. 

10. Peregrino, Jr. , in: Nasso Seculo, Vol. IV, 1980, SP: Ed. Abril Cultural, p.154. 


