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PENSAR 0 NACIONAUSMO NA VIDEOSFERA

VASCONCEU.OS, G1lberto Fellsberto. a principe em moeda. Rio
de Janeiro: Ed. Espac;o e Tempo, 1997.

"A lV nasce americana: as Ideias domlnantes de uma socie
dade sao os sons e as imagens da lV domlnante" (p. 221).

Esta e a assertlva que perpassa 0 Principe da Maeda. Expli
car a sltua~ao politico-economica do Brasil passa, para 0 autor,
necessariamente pela analise cultural retrospectiva, desde, pelo
menos, a semana de 22 ate 0 atual estagio de hegemonla da lV
Globo. A televisao, para ele, e quem engendra as rela~oes poUti
cas, tanto externa quanto Internamente, as urnas servindo apenas
para ratlficar a escolha videoflnanceira. E para a cultura s6 a Iiber
dade economlca e a soberanla poUtlca serlam a solu~ao de desa
trelamento global.

Edo imperlalismo, denomlnado depend~ncia no eufemismo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que parte Vasconcellos
para re-des-construlr 0 panorama politico e economlco atual do
pais. Sua critica aspera e Ironlca nao delxa inc61ume 0 leltor, seja
pela concordancla, seja pela dlscordancia ou, 0 que tern de me
Ihor, por agu~ar a retomada da hlst6rla pr6xlma-passada em preto
e branco. Slm, pois ele retira 0 colorido da esquerda estudantilde
64, do palanque aleg6rico na luta pelas "Diretas Ja" dos anos 80 e,
mais proxlmamente, suprime brllho e glamour da telenovela (con
siderando que estes alnda sobrevlvam aEscola de Frankfurt).

As leis do mercado financeiro internacional regem 0 Brasil
em todas as suas instancias. Para 0 critico, e a moeda que tern a
primazia sobre todas as coisas, e ela que determina as rela~oes de
usa e da troca. Nao se trata de uma primazia que se fez do dia
para a noite, mas que vern sendo construida ao longo da hlst6ria
colonial brasllelra. No entanto, a entroniza~ao da moeda atinge
seu ponto alto no atual governo, especlficamente, com a ascensao
de Fernando Henrique Cardoso ao poder. Vasconcellos diz: " ... 0
significado dele (FHC) na politica requer abordagem que aprofunde
a questao da cultura: a moeda real nao e apenas combate a infla
~ao, e slm atltude reveladora da domina~ao do dlnheiro sobre to-
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dos os aspectos da vida" (p. 39). Segulndo seu raclocinlo, a opeao
de FHC pelo capital vldeoflnancelro1 materlallza 0 funclonamento
do pais a ponto de assumlrmos uma cultura que 56 permlte a ma
teria - nao como metafora, mas como moeda de troca. Asslm,
ficam excluidas a subjetlvidade, a criatividade amstica do racioci
nio de circulaeao no mercado financeiro. E, de preferincla,que
este mercado esteja em harmonia com as regras financeiras inter
nacionals.

A posieao neollberal do atual Presidente da Republica nao e
ingenua e nem resultado de urn insight as vesperas de 1994.
Trata-se, no entanto, de uma conviceao que 0 acompanha desde
sua atuaeao como professor da USP, epoca na qual, segundo Vas
concellos, falseava urn dlscurso marxlsta totalmente estrangelro,
ou seja, um marx61ogo fora do lugar. Para 0 autor, FHC nunca
olhou 0 Brasil, nunca falou de dentro dele, mas sempre vlslumbrou
o pais e sua situacao "dependente" como forma de tlrar vantagem
pessoal e apresentar-se ao estrangelro como a personlficacao do
favor, aquele que agradecldo curva-se dlante do favorecedor. 0
argumento mals contundente a sua aflrmacao vem de Glauber
Rocha que, aproxlmadamente vlnte anos antes das eleICaes presl
dencials, dlz de FHC, dentre outras colsas: "Fernando Henrlque
Cardoso e apenas urn neocapitaIIsta, urn kennedlano, urn entre
guista", A declara,ao de Glauber serve de eprgrafe ao /Ivra de GII
berto Vasconcellos, adlantando 0 carater denunclat6rto, hlstortcl5ta
e nacionalista que perpassara todas as paginas segulntes.

A denuncia nao vern desprovida de sustentacio te6rlca, nem
se constltul num dlscurso extertor aos fates apontados. Sio evl
dentes as Iigaeaes do autor com os dlversos Inteleetuals brasllelros
citados, seja pela contemporaneldade ou pela leltura crltlca de
suas teorlas economicas, poUt/cas e sociol6glcas. A denuncia, de
dentro e para seus pr6prlos "pares".

o hlstorlcismo esta na forma, na constru~o do texto. Os
fatos sao datados e suas IIga~es percorrem a hlst6rla do Brasil,
de maneira mais pontual de Getullo Vargas a Fernan~o Henrtque
Cardoso, embora nao perea de vista a colonlza~o e 0 enralza
mento cultural por ela promovldos nos stkulos anterlores, E urn
historiclsmo que aflrma a cronologla sem desprezar a n~o causal
do emaranhado politico e social do pars.

o nacionallsmo e a tese de Gilberta Vasconcellos. Apo5tando
no "abrasileiramento" da critlca contempolinea nos dlversos cam
pos intelectuals, ele mostra como, no decorrer da hlst6rta, a nega-

1 Gilberto Vasconcellos expllca: " ... 0 capltallsmo vldeoftnancelro para designer a pertl
cularldllde hlst6rlca do momento lttual no Brasil, onde a prese~ monopollzada do
sistema televlslvo afeta sobremanelra a conduta do Estado, dos partldos poIrtiClOS, cia
Igreja e da Unlversldllde- (p. 13).
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~ao do naclonallsmo construlu e vem aflrmando a globaliza~ao na
sua forma mais radlcalmente liberal. Da frente para tras, ou a
contrapelo, como diria Walter Benjamin, 0 autor tece a sua justifl
catlva para 0 atual estaglo de comprometlmento Internaclonal
(seja economico, pelo pagamento da divida externa, seja politico,
pela credibilldade Internaclonal exlgida dos representantes gover
namentals, ou ainda cultural, haja vista a enfase dada ahegemo
nla da televisao brasllelra sob todas as outras formas de manlfes
ta~o cultural) apontando os dlversos momentos em que prevale
ceram as declsoes liberals atreladas ao capital estrangeiro, tanto
vindas da Europa como dos Estados Unldos.

A rejei~ao do caudllho no centro do pais, na sede industrial
que se pretendla tambem polftlca e cultural, assoclava Getullo
Vargas ao autorltarlsmo nao lIustrado, tacanho, que ao inves de
abrir 0 pais para desenvolvlmento (Igual a modernlza~o) do
mundo, aflrmava 0 regionallsmo como valoriza~o do nacional,
uma especle de manufatura domestlca do progresso do Brasil. 0
autorltarlsmo de GetLilio Vargas serve de capa as suas Ideias na
cionallstas de autonomla e desenvolvlmento Independente do pais.
Em contrapartida, 0 capital estrangeiro que for~va a entrada
contra a resistAncia getulista, aparecla como forma de oposi~o

aos desmandos "personallstas" que se sobressaiam no govemo de
Getullo Vargas. Era 0 lobo em pele de cordeiro - estrangelro 
que vlnha salvar 0 Brasil do "Inlmlgo nacional". Gilberto Vascon
cellos diz:

"Em 1995 poder-se-Ia dlzer que a intemacionalizac8o do capital es
colheu 0 socl61ogo FHC para represen~-Io nas d~nclas socials. Eo·
escolheu porque, afastando-se do nacionallsmo getullano e do can
domble de Roger Bastlc:te2, FHC deu ~nfase ao bloomlo autorltarismo
e democracla, convencldo (e convencendo a todos) de que a auto
nomla da patrla e uma estupldez que se sulcldou em 1954" (p. 78,
meu gnfo).

A tese de Vasconcellos bate forte nos brasileiros que ao
inves de fazer 0 dever de casa optaram por esplar ou brlncar no
terreno do vizlnho. Ele e expliclto ao tratar do nacionalismo de
Machado de Assls, ao mesmo tempo em que se apoia em Roberto
Schwarz.

Quanto a Schwarz, a referencia e Isenta de emendas, pois
este atuallzou 0 n6 que ata 0 favor, 0 escravlsmo e 0 IIberalismo
europeu que compoem nosso imaglnario social. As ideias fora do
fugar tambem tinham a inten~o de alertar para a necessidade de

2 Ao longo do IIvro, 0 autor fez dlversas refrindas a Roger Bastlde, mostrando sua
InfluAnda na forma~ des dAncJas socials brasllelras em contraposl"o as teonas
dentlfldstBs de Florestan Fernandes.
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reverter 0 olhar da critlca brasllelra para seu pr6prio umblgo, no
sentldo de reconhecer os efeltos da falta de patemldade. Na refle
xao de Gilberto Vasconcellos, se 0 brasllelro nao fol reconhecldo
pelo pai, ent:§o nao tern nome, nao tern registro e nao existe. E e
nesta falta que 0 povo deriva, em busca de identidade, agarrando
se ao estrangelro, querendo legitlmar-se. Ambos Schwarz e Vas
concellos, partllham tambern da compreensao do lucro e do co
merclo como icones capltallstas - alias presentes desde 0 Iniclo de
nossa hist6ria - nao sendo, portanto, Inven~oes modemas do
imperialismo central sobre os perifericos. 0 que eles desagravam e
a maneira como 0 capltalismo se enviesa na cultura brasllelra e
nao 0 capitalismo em sl.

A grande armadilha neste raclodnio, como ja apontou Maria
Sylvia de Carvalho Franco (1976), em As Idelas estao no lugar, e a
forma estanque com que as categorias sao pegas para analise:
colonizador - colonizado, centro - periferla, nacional - estran
geiro. E a rela~o existe e vern expressa na pr6prla dlcotomla que
os identiflca. Perceber e proceder a analise a partir da interdepen
d~ncia talvez seja a malor tarefa a ser empreendlda. Pensar 0 na
cionalismo como contraponto a globaliza~ao que acena como a
"comunhao entre os povos" pode ser a contribul~ao de Vascon
cellos no arejamento da critlca cultural. Embora seja Indispensavel
cautela na tarefa de empreender uma "nova" fase do pensamento
critico, utilizando "velhas" categorlas sociol6gicas como pal"Ametro,
ou ao menos como padrao de linguagem anatrtlca.

Machado de Assis (1955), em Instinto de Naclonal/dade,
delegava a critlca a tarefa de separar 0 jolo do trlgo. Para ele, 0
critico deverla identiflcar a literatura nacional ou 0 escritor nacio
nalista. Mas, se " ... a cultura brasileira e apenas repercutora perlfe
rica dos nucleos c~ntricos da civillza~o ocldental" (p. 213) como
afirma Gilberto Vasconcellos, onde identiflcar 0 "produto naclonal"?
Assim, 0 que 0 difere de Machado de Assis e 0 ponto de onde parte
a analise nacionalista da cultura. Enquanto, para este ultimo, a
produ~o nacional era eVidente, acreditando que bastava Incen
tlva-Ia, para Vasconcellos, a contradi~ao, talvez esteja na exalta
~ao ao nacionalismo num pais descrlto como a sobreposi~o de
interesses e Ideologlas Internacionals sem apontar a rela~o dlale
tica da forma~o da cultura, nao explicltando, tambern, 0 carater
de muta~ao em super-acelera~ao nos tempos de informa~ao glo
balizada. Se a cultura brasllelra e mera reprodutora periferica,
como separar 0 jolo do trlgo cultural? Salve-nos Machado de As
SiS!3

3 0 proprio Gilberta Vasconcellos parece dar uma "plsta" apontando 0 longo percurso
da cultura brasHeira entre a semana de 22 - "e a amblgiildiKle de f/lMno de Andrede'
- e 0 atual estjglo da cultura. Seria dentro deste percurso temporal que deveril!lmos
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Para 0 autor de 0 Principe da Maeda estaria na revisao da
producao de Glauber Rocha muitas das chaves Que desvendam a
hist6ria brasilelra vindo desaguar no atual estagio da videoesfera
cultural. Glauber, com seu trabalho e crftica desbragada, apon
tava, como urn dos nos 0 desejo brasileiro de modemizac;ao, que
no devaneio romantlco, adotou 0 "desenvolvimento" como palavra
de ordem. E Gllberto Vasconcellos dlz: "Em Sao Paulo as ciencias
socials cometem 0 lento sulcidlo ao trocarem 0 'desenvolvlmento',
pelo tema da 'modernidade' veiculada pela industria cultural (... )"
(p.203).

Glauber Rocha ao retomar na dtkada de 70 0 Brasil do Esta
do Novo foge do binomio autoritarismo e democracia e aponta
para 0 pluralismo que convlve naquele perfodo. "Para 0 clneasta, a
tragedia de Getulio Vargas toi defender 0 nacionalismo e os inte
resses proletarios, tendo os intelectuais socialistas e 0 Partido Co
munista como inimigos" (p. 72).

Em 1965, nao ·s6 os intelectuais uspianos fizeram a opc;ao
pela industria cultural estrangeira, tambem 0 governo (naquele
momento 0 Exercito) foi seduzido pela proposta desenvolvimen
tista do empresario Roberto Marinho colocando-se como suceda
neo do cinema hollywoodiano que tanto perfazia 0 imaginario so
cial da epoca. A propaganda Inlclal da televisao aproxlmando-a do
cinema como forma de divertimento teve, tambern subliminar
mente, seus efeitos polfticos levando a estampa americana como
padrao de progresso.

A resistencia aTV vinha dos proprios artistas de teatro, ra
dio e folcloristas ridicularizados, chamados de inimigos do Brasil ao
fazerem a crftica. Hoje a TV Globo " ... empresa de capital inteira
mente nacional" (p. 109) nao s6 transformou-se na hollywood
nacional como concentrou a audiencia de todas as classes sociais,
do ponto de vista econ6mico e cultural.

A hegemonia da TV Globo e fen6meno tanto empresarial
quanto cultural. Para Vasconcellos a videoesfera instalou-se no
Brasil antes que 0 pafs tivesse obtido urn suporte letrado, 0 que
facilitou 0 estabelecimento de seu poderio e, tendo como resultado
perverso a alfabetizac;ao do povo atraves do vfdeo. Novamente
podemos nos referir as Idelas fora do lugar, pois assim como 0
pastiche romantico europeu instalou-se no pafs no seculo XIX,
como delatava Roberto Schwarz, a videoesfera tambern se instala
sem lastro, oca de uma crftica do publico que a consome.

" ... segundo os intelectuais tucanos a cultura e mercado, ou seja,
cultura subordinada a mercadoria televisiva. Assim, tudo 0 que e

procurar as manifest~ culturals que reatlvariam 0 nadonalismo na intelectuali
dade crftlca7
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cultura, a lV domlnante culda de admlnlstrar atrav~ da 16glca de
mercado: a reduc;llo do Brasil arnercAncla Intemadonal." (po 169)

Esob a eglde deste pensamento politico que esta a cultura
brasileira. E Vasconcellos diz mals:

"Na danc;a com as outras mercadorlas, a telenovela surge como
mercadorla sui generis, um proctuto cujo valor de uso e dlffcll de
apontar com precldo, como se nossa modemldade consegulsse a
notavel proeza de fabricar uma mercadoria que abole a dupllddade
do valor de uso e do valor de troca. Esta ea 16glca da economla po
Utica da telenovelalr (p. 16).

De aparencla tao ing!nua e Inofenslva la esta a telenovela
como produto abstrato do capital pollmorfo. Um culpado que, no
entanto, jamals ira para 0 banco dos reus, pols trata-se de materia
volatil. A telenovela e um produto que tipiflca a transculturalldade
brasileira na videoesfera, na medida em que tem as marcas poUtl
cas e Ideol6glcas exlgldas pela mundlaliza~o mldlatlca, ao mesmo
tempo em que carrega 0 selo brasllelro com garantla de qualidade
high tee, apesar de tercelromundlsta. Talvez a telenovela possa
ser tomada para analise como a sfntese da cultura que, tomada
em ado~ao por um conglomerado paterno, adquire slngularldade
id iossincratlca.

"Eis 0 achado da soclologla feagaceana: a c6pla e a origlna
Iidade e 0 desenvolvimento se faz dentro da esperteza depen
dente"4 (p. 42). E nestes termos temos que concordar que nada
melhor que a industria cultural. Aflnal... era este 0 lugar das
ideias? Assumlr 0 que ha de c6pla, sem duvlda, faclllta a tarefa do
critico, mas nao resolve 0 problema do desenralzamento denun
ciado por Gllberto Vasconcellos. Alem disso, favorecer-se na de
pendencia s6 faz conflrmar 0 entregu/smo-de-que falava Glauber
Rocha. "FHC declarou que 0 objetivo de seu governo serla ellminar
os ultlmos vestfgios varguistas. (...) Por que Getullo Vargas? Por
que nao a heran~a de 1964? Por que nao destruir a dltadura?" (p.
86). A resposta remete novamente ao entregulsmo anunclado por
Glauber. Enterrar GetUlio Vargas slgnlfica encerrar a conversa de
soberania nacional e curvar-se, solene e agradecidamente, dlante
do imperador.

Di/rna Beatrlz Rocha Juliano*

4 Vasconcellos relata que Darcy Ribeiro prognosticou, em 1995, que .....0 sonho de
FHC na presldanda edesdobrar-se em FHC1 e FHC2. Darcy profetlza 8 anos de BrasIl
com FHC." (p. 85) Isso equlvalena 6 plena Identlflca~o com a estrat6gla de mercado
da Industria cultural que aposta na c6pla (Batman II Batman II, 0 retorno, etc.)?
• Doutoranda em Uteratura Brasllelra e Teona Utenina - UFSC.
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