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a promotor do CtI/iO C criDu ,.,. os membros do pm 11m /jlIdInI PT.
com impresslfts digitllis, CtIbdos e i",.,ms dtIs dullS ullimllS -.giJerIt.
dtls, 0CIISi0rumd0 IIIirII crise tie choro PIllS frtmIliu tlos ".""" e flO pr6prio
rill. A 0IIiIl ponto till~fintIl do promotor F~ ".edifIlI tll1!IpfdirHI
~ ".,,,,. gI1IIuIe ".Ao ..,.""" lIB jJtos·tlIIr ultimtIT F• ...
NQaumdo Be olhimI_J1tos, Be vi fUrlaN. Qaumdo toMs.• pepIT m-m
enctliudIIS,. a lelia IIIClStPolI 0 I'llSfo do .1
As t:f'itm9Is tirtlttmllICtIIMdo tie...do IempI.o IfIItI"do GIl jtItos~ "..
tro tcmIis tie .'" e 'l""tro l1omlIGs. A t&n todtI fUi amsurrdtlll pot' IUII/I
gigantesaJ.boIa tieMo. x. Foi amp par gofIIs tie .m. ArnInarIIdo
_ foupa em dunnIIS do COI'pO agortiz.tmlle, eltl almII,·1IirItmdo tie dor, em
diref60 ii cIrrrtmI dopt6gtrIfi'ea"'"Ill,.IIlI hist6rltL2

Esses tex1x>spodem set' lidos nu paredes de uma galena perIlencente a
The Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles, na instaJa~

Cicabiz de RosAngela Renn6. Nosmuros da galeria, aparecem tm1bfm
helas fotografias decorpos masculinos tatuados. A artista escava e fere a
superficie do muro para inscrever nela as imagens e as palavras. Como se
fossem cicabizes, marcas indeUiveis sobre apele, rastros, indfdPs de algum
fato que escapou ao registro da memoria.

Como em outras·~Oes Renn6 contrapOe dois arquivos. 0 Ar
quivoUniversal (1992-1996), que ela mesma selectana e organiza, ~ consti
tufdo por recortes de revistas e jornais nos quais a fotogra& faz pArte da
noticia. Da coluna social a\ p6gina policial, 0 Arquivo Universal recolhe
textos em que a imagem fotogrAfica age como prov.. fetiche, objeto de de
sejo, lembran9t, testemunho. 0 Arquivo Universal ~·um arquivo de stos
no qual as imagens estio nomeadas ou de&Cl'i1a&

o outro arquivo, 56 fom'Uldo de imagens,.prov~do Museu Peniten
ciArlo Paulista, localizado no Complexo do Carandiru, 810 Paulo. Ease ar
quivo, compostode negativosde vidro, es"sendo restaurado e orguti
zado pe1a artista. A$. fotost tiradas entre nas dodo de 2D e 40, registram
as tatuagens dos presos que pusaram pela casa de deten~oneue per1odo.
Em torno de 6000 dessas imagens foram reproduzidas em vinte e Mis vo
lumes encaderl'lltdos em couro sob 0 titulo PenitencWia do Estado de sao

1 Renn6, 1996, p.25.
2 Renn6, 1995, sip.



Paulo,~o de Biotipologia Criminal, Arquivo de Tatuagens. Cada pa
gina contem. 0 nome do prisioneiro, 0 apelido, idade, cor da pele, naciona
lidade, pos~o, profiasio, religiio e crimes cometidos. Questi5es sabre a
propria tatuagem - quem, onde, porque e por quem foi feita, loca"ao e cor
- tamben estio incluldas. Na parte inferior de cada pagina aparecem
treze <:ategorias que sio usadas para a classifica~io, entre elas: ~ca, polf.
fica, criminal, amorosa. obecena, ornamental, acidental tera~tica. 0 pro
jeto de documentar as tatuagens das presidiArios esteve sabre a coordena
"ao dom~o da penitenci6rla, Dr. JOR de Moraes Mello que nio deixou
registro escrito sabre 0 usa ulterior das imagen&!.

Os detentos quase nunca escolhiam as imagens a serem tatuadu, dei
xando a eecolha nas mios do artista tatuador. As tatuagens mostradu em
Cicatriz" entio, mostram as mem6rias dos artistas e l'Iio aquelas dos presos.
Ao mesm.o tempo, essas imagens an6nimas gravadas sobre uma pele tam
Wm an.&lima. carregam consigo 0 sofrimento do processo, a dor provo
cada por facas e asuJh- na sua tarefa de deixar, no carpa, marcas perma
nentes.

No dep6sito da Academia Penitenci6ria do Estado de Sio Paulo
(ACADEPEN), no Complexo do Carandiru, se amontoavam caixas desor
denadas com milhares de negativos, ali receber a intervent;Ao dos olhos e
das mios da artista que recolheu essas imagens esquecidas na poeira da
hist6ria e as in8creveu no espa~o da Artie. A infatigAvel arquivista decidiu
restaurar os negativos, orden6-Jos, reproduzi-los. Como nio obteve liceo;a
para retirar 0 material, Renn6 deslocou ali l\ Penitenci6ria seu est6.dio.

As imagens que se desvelam ao nosso olhar sio de uma beleza estra
nha. Fragmento& de corpos tatuadas: faces, torsos, br~os, mias, p&.
Nunca urn rosto completo, jamais urn olhar.

Apresentado nurn primeiro momento como uma espkie de imperti
~ia ou licens;a. artistica, 0 trabtJho de RosAngeJa Renn6 possibiIita al
gumas leituras no que se refere ..co~o da arte na contemporaneidade.

o trabaJho da artista esbarra num. conceito elitizante da obra de arte
11digna" de ser exposta na gaJeria ou no museu e perfaz urn deslocamento
nil medida em que alcaI\9l 0 recorte do jornal e 0 arquivo penal Dos jor
nais, peri6dicos e revistas Renn6 recoJhe textos, do arquivo penal, imagens.
o hwtante fugaz do texto jornaltatico, ~do em recorte, .. condi"ao de
fetiche da artisfa.colecionadora, ~ capturado no inslante da arte e multidi
mensionado na medida que, em baixo-relevo, nas paredes do museu, aspi
ram 0 espet6culo, nioda notlcia, mas a~ quase dispensAvei da
fotografia. FolDs de tatuagens e cicatrizes, deterio18das pelo tempo, tor
nanwe, pelu mios cuidadOSllS da artist&. imagens integra.dos .. parede lisa
e branca das ga1erias. Os recorte de jomais e os registros penais sio multi
plicados formando novos acervos, novas exposii;<Ses que fogem ao desejo

3 RWz, Alma, 1996, p.10.
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original decatalogar, detJerminar e analiaar biotipos. Asaim, por _ via,
detl!cta-se uma estratl6gia de Renn6 no que Ie refere ad~ do
objeto cultural erUstico.

Esea desmistifi~ que Ie ciA no aproveitamento de imagens que &io
deslocadas de seu conileXto original, 0 jomal e a ACADEPEN, e recoloc:adas
no MU8eU de ArIe, onde lie abrem pam novos aentidos: uma bnlcha na bi
dimensionalidade da inleJPIeta~.0 texto jornaIfstico, ClU'IlCterizIKlo peJa
objetividade e peJa imparcialidade, usim como os arquivos penajs que
intentam utilizlU' teon.~ deteministas a partir do ape10 fRgiI cia
fotogt'llfia do real, a_lam 0 empreendimento ut6pico do repbo infaJfvel.

Esse percurso resulta num tmblllho que faz t:ransmigru dos jornais e
dos n!gistros penais fextoe e imageN pam a om de artie, ao apontar pera
um caminho que desafia a ideologia. e confronta com a berb6rie cia moder
nidade.

As fotos e os recortes fotogr'ficos reaparecem na gaJeria como 1M1'CIOS

de dr6sticas interroga~ sobre a~ em que vivemos. Intlel'roprC5es
que Be proliferam como 0 maio e 0 bolor dos negativos esquecidos em 00
xas de papeJio do anexo do Carandiru.

Fotognafias de corpos tatwados, ref.tncias 1extuais Afotografia, duas
mensagens diferenciadaa. A fotografia lie desveJa ao olhar de uma vez 86.
Ds textos sic> lidos num continuum temporal As fotografiaa nio llustram. a
escrita, a escrita Ilio ~ legenda cia foto. Apan!I\tmnente nIo existe wna reJa
1;10 entre as duas categorias. Mas, .. arte, a~o entre a linguagem e a
imagem apresenta-se infinita. Ao confronter num mesmo esp8I;o imagens e
lextos, Renn6 abre uma *ie de~ que nIo estavam expIfcitas. J'
que, de acordo com Foucault, imagem e texto

"Sia irreduUveiB uma ao outro; pol' Il1IiB que" diga 0 que" vA, 0 que Ie \If nIo Ie

a10ja jemais no que 1M! c:b. e par INis que. fQ Vel' 0 que Ie~ dizendo poI'ima
gens, met6foras~ 0 lugar onde elias zeepJandecem nIo ~ aquele que 08

olhos deecortinammas aquele que ull\liCel8Oes da sintaxe cle6nemN4•

Textos e imagens associados interagem e, porque "0 que lie v~ Ilio lie

aloja mais no que lie diz", 0 arquivo audiovisual ~ disjuntivo. Se, por um
breve instante, 0 Arquivo Cicatriz lie able nas paredes da ga1eria, logo suas
pastas se fechario para serem colocadas, cada uma. no lIeU luger: Arquivo
Universal, Arquivo Penitenci6.rio.

Da instalal;io Cicatriz sO permanecer6 8 mem6ria registrada no cab\
logo, em mabmas jomal1sticas e em videos de arte.

Denbo da tradi~ocontemporane., Renn6 adota uma atitude analftica
ao deslocar os procedimentos do plano expressivo ou representativo pera 0

plano reflexivo e ao lie empenhar num discurso que excecle 80 discurso
estetico-formalista da arte.

• Foucault, 1!l81, p.25..
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o rtquinte formal ciains~ as be... fotos impec:aveb:neftte ampJi..
adas,o textogravado na parede com~o, a ctiatribU;lo de imapnI e
imagens no espa~o total cia galena obedecem critmios~ rigo1'Ol!Cl8.
No entanto no trabalho cia artist-. aperece a IlOJl\bra de uma reftexio pen
dena sem ter a pretensio de suprir lacunas cia hist6ria, mas reorganizando
imagens inesperadas sempre <:ada. vez mais interrogantes em forma de
fugues jogos de luz e de sombra.

A identidade .escamoteada - corpos &em rostos, textos sem nomes 
~ um assunto recorrente no trabaIho de Renn6. Suas instalac;&!s Ie apro
priam de fotografias achadas (arquivos de fot6gratos popuJares, imagens
de jomais, arquivos ~C08) para erial obms que, debilitand.o 0 conceito
de autoril,intentam recuperar a forqa cia imagem anbnima. Assim. em
Dues li~ de ReaIismo FantUtico, 1991 e A identidade em jogo, 1992,
c6pias ampliadas dOl negativos das fotografias usadas nos documentos de
identidade, cedidos porum lot6grafo carioca, denundam a amn8ia de
uma sodedade que j6 nio ·..be nOD\elU' as imagens. De acordo com came
ron RodngeJaRenn6 Ues~ interesaacia nas sobms cia cultunl, naquiIo que
foi deixado de Jado durante 0 proceuo de reeolver-se 0 que temvalor"s.

Os textos do Arquivo Univm.l apontlun As Jneiu..verdades que a de
sumanizada prodU(Ao cultural COfttemporAnea despejl. sobre 08 leitoRS. A
artista recorta dos jomaise revistas 08 textos em que a fotografia seja mel\

cionada e, mutilandoas identidades, mascara a intencional objetividade do
texto. A letra seguicia de ponto final assegura 0 anonimato cia situa~o que
incide na superffcie dasparedes do MOCA.

o pUsado condenado - dOl presos, cia mem6ria, cia voz - paua do
registro ~co e mMico para outro regiatro de leitura que ~o cia ute. 0
esquecido toma a reabilitar-se por esse empreendimento que repisa. &em a
pretensio catalogadora e cientffica doe registrosm~ imagens que sIo
refotografas e recortadas pelo olhar estetizante e seletivo de Renn6. Aquele
que caminha· pelo labirinto cia galeria, nio v~ 0 sujeito fotografado mas 0

corte que a artista fez do seU cOlpO. Mutllado pela lamina de um olhiar que
descaracteriza 0 close e traz consigo perguntas que pareciam esquecidas.

Assumir esse olfwque atrave&sa textos e imagens, significa operar
sabre a mud~ de Angulo ciaquele que olha. Exibir eases cortes implica
redefinir 0 ponto de vista do espectador. Aquele que olba c:liretamente e ~

gufado por informa~(Iesanexas, legendas, relat6rios e procedimentos m~
dicos~, aqui, continuamente obrigado a olhar de vihl, a contra1uz. As mlos
da artista preparam um quebra-ca~ao retalhar textos e corpos.

A falsa valentia da socledade deseguir condenando l distancia lque
les perseguidos pela infAmia ~ Solapaciapor essas imageN que tao precari
amente apresentam,. como l\um espelho, 0 seato dap~ n08 corpos.
Assim, ao recolocar as figurU na galena expostas a outros 0lhare8, as~

5 Cameron. 1995, sip.
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