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BSTUDOS CUL'I1J1tAIS ECINEMA: KELEI1URAS DO NACIONAL E
DO PASTICHE

Anelise Reich Corseuil
Univenidade Federal de SUI. Catarina

Em trabalhos reoentll!s sobre a importAncia de Bstudos Culturais no
Brasil. Cinema ou Bstudos de Cinema tern. sido definido como uma~dice

de Bstudos Culturais, ou como Mums. pnltica cultural" (LABSA, p.21). Bsta
perspectiva pode ser pudahnente explicada (1) pelo significado ou natu
reza inclusive de Bstudos Culturais, como pr6tica critic&, e (2) por sua in
flu@:nda nos meios acad~os - dois fatores que tem permitido uma re
definiclo dos curriculos de Uteratura,. aqui seria 0 caso espedfico de Ute
ratura de Ungua Inglesa, com a indusio de CU1"SOS sobre cinema, por
exemplo. Par um lado, a indusia de outros campos de conhecimento per
mite uma vislo mais dial~ca da literatura em suas rela¢es com outras
6reui outro, corre-ee 0 risco de an6lises superficiais do texto filmico
uma vez q 0 Cinema apresenta seus pr6pri08 m~08, tearia critica e
body of lcno ge (conhecimento). Dentro dos limites deste trabalho, eu
gostaria de elabO dois assuntos correlacionados: (1) a especificidade do
Cinema, como 6rea conhecimento, e 0 dWogo que esta mesma tirea tem
estabe1ecido com Bstud Culturaisi (2) as vantagens obtidas por este dit\-
logo para 0 trab8lho de . que estou desenvolvendo no Curso de
P6&-Gradua~oem Ingles da envolvendo cinema e literatura.

As diferentes commtes te6ricas cinema podem ser associadas com 0

desenvolvimento da tearia critica como . 0, estruturalismo,critica
psicoanaJ1tica, tearia de~,feminis:mo,~ismoe p6s-estrutura
lismo. A hist6ria do cinema inclui, ao menos, qUatI'o grandes momentos:
(1) 0 cinema mudo, de 1915 a meados de dkada de 30, com 0 trabalho de
formalistas como Hugo Munsterberg e Sergei Eisenstein; (2) 0 advento do
sam sincronizado, quando as tearias formalistas 810 questionadas pelo
realismo proposto por criticos como Andre Bazin; (3) os anos 60 e 70, com 0

desenvolvimento da semi6tica e 0 questionamento de conceitos como arte,
natureza e sociedade proposto pela critica p6s-estruturalista, respectiva
mente; e (4) a partir do anos 80 quando ocorre uma sfntese da semi6tica do
cinema com perspectivas politizadas a respeito de audihlcia e producao
(Mast. p.X).

As an6Jises estruturalistas aplicadas aos filmes de Hitchcock as series
de James Bond (peter Wollen. "North by Northwest A Morphological
Analysis") exemplificam as fomaas como a linguistica e 0 estruturalismo



~m conbibufdo para 0 desenvolvimento de uma uTeoria do Cinema".
Ap6s 0 estruturaIismo, a uteoria do apualo", deaenvolvida por Laura
Mulvey, Jean-Louis Baudly e Christian Metz, sintetizou a crib peialnalf
tica e a ideologia. 0 trabelho de Mulvey analiIa u. consti~ do especta
dor na relacio entre 0 cinema e a ideologia" (Klinser, p.l30), leVeJando,
assim, as cons~Oes do IlOda1 no apuato dneJrl'tico. 0.. fonna,
Mulvey revela que 0 cientificismo associado ao cinema, quuado esle tiltimo
evisto como um mecanismo neutro, euma COI18~o.0 dWogo estabele
cido entre eslas diferentes tinhas te6ricas, ilustrado aqui peJa Teoria do
Aparato, vai constituindo uma 6rea de conhecimento que Ie deUneia com a
inclusio e exclusio de textos ffhnicos e diferentes teon.. e Jin&ue8erw. De
fato, Mulvey e Baudry situam 0 cinema avant-prde como uma altlemativ.
u producOes enquadradas A ideologia do aparato. Questionando • vi8io
especular do sujeito, no qual ele e visto como sendo constitufdo peIo apa
rato,o trabalho de Teresa De Lauretis focaliza 0 sujeito socW. P.... De
Lauretis UNo aparato material e na pnitica de significa95es do cineIna, 0
sujeito e implicado, construfdo, mas llio e exaurido" (Alice Doesn't femi
nism. Semiotics, Cinema, p.14-15).

Nas diferentes abardagens do aparato cinematogr6fico, de s.udry •
De Lauretis, os argumentos se difereneiam por diferentes ePfoques critic08;
de forma semelhante, a critica de gbro ea narratologia 110 cinema.pre
sentam uma certa diacronia com duas 1inhas te6rico-crlticu~: 0
estruturaIismo e a teoria de recep;lo. Em suas~ e seme~,
estes enfoques possibilitam umade~de cinema como uma in..reIa
cio pnttico-te6rica - apresentando uma Iinauasem espedftca AD leU pr0
prio meio: 0 cinema. Desta forma, a Unsua8em espedfica conatitufda por
textos filmicos atesta as~ entre a leitura de um~ ou propa
ganda do treino espedfico imp1fcito na leitwa critico-fle6rica de um fiIme.
Neste contexto, Estudos de Cinema nio pode ser vistD como uma di8ci
pIina ancilar ou consequenda de Estud08 CultunUa. ContinuaDdo, ~ J'C*f
vel concluir que Estud06 Culturais Americano, BritAnic:o ou Australiano
nao cobre a diversidade de formas ou a tmnsNlCiQN1idade suaertcta peJo
Cinema, especia1mente porque me perece dif1cil produzir \11Md~de
Cultura Ameri.aJn,a ou da nacionaIidade do cinema de Hollywood.

Ao inves de definir Cinema e Estudos CultunUa de fonna exclusiv8 ou
hierarquica, e importanle perceber 0 diAlogo eatabeleddo entre stu dUM
lireas de conhecimento. Buscando categoriu bern ccmhecidM em Estud08
de Cinema como recepcio, estud08 de~ e paican6lile, 0~ de
Robert Allen sabre telenovelas analisa a Ie~ entre espectador e tlelevi
sio, propondo uma teoria centrada no espectador, mail espedficameme
nas relat;Oes existentes entre 06 c6digos orpnizadores da IIeIenoveJa e 81UI8

relat;Oes com a audi@ncia (Barbara I<linger, p.l42). Bate proceuo de adapta
cio ou traducio de uma Area para outra tem tido 0 seu corre1ato no cinema.
Estudos sobre 0 "Star System", por exemplo, tfm sido beneficiad08 pe1a
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Area de Estudos Culturais, mais especificamente por sua ~nfasenos proces
sos de instituciona1izaliiO cia cultura e da variedade de pn\ticas culturais
que ajudam a compor a~o de sujeito. 0 trabalho de Richard Dyer sobre
Judy Garland, por exemplo, enfoca as leituras transfurmadoraS de Garland
como umaestrela; tats leituras sio articuladas por audi~cias especfficas
dentro detens6es criadas por diferentes discursos: dentre estes discursos
encontra-se os filmes de Garland, as diferentes narrativas produzidas pela
mtdia sobre a SUA vida pessoaI e suas entrevistas.

Para. os trabalhos de pesquisa na Area de cinema e Iiteratura que estiio
sendo desenvoIvidos no Curso de P6s-Gradua.;:ao em Ingl& e Literatura
Correspondente cia UFSC, Estudos Culturais tern oferecido um questiona
menlo polftico das pr6ticas e institui.;:5es culturais. Para John Fiske, a cul
tura tern de ser definida como "um lugar de conflito entre aqueles que
man~ 0 poder e outros que nio 0 possuem" (Oumnels of Discourse, 254,
260); confonne Andrew Ross, Estudos Culturais pode ser visto como uma
pn\tica cultural que busca estabelecer "os elos de Iigacao entre diferentes
fol'DUl.;:3es e sfmhQlos culturais em a.;:io a fun de que se revele que a medi
aclo textual entre os.dois ~ continua e transformadora" (Ross, p.28). Em
ambas as defini.;:oes, a cultura ~ definida como urn processo de forma.;:ao
de diferentes discursos institucionais onde questOes de classe, ra.;:a e g~nero

adquirem uma perspectiva mais ampla e politizada. Dentro desta perspec
tiva, 0 texto filmico pode ser anaIisado como uma pratica institucional en
voIvendo outros discursos na esfera da exibicao como a propaganda, 0

logos, ou entrevistas (I<Iinger, p.137) e permitindo uma percep.;:ao mais
polftica do cinema e de outros discursos como elementos concorrentes.

Observar a produ.;:io arUstica e crftica do primeiro mundo com uma
perspeetiva brasileira sugere a exist@ncia de hierarquias, diferen.;:as e este
re6tipos. Estas diferen.;:as 88Sumem relevincia quando definicOes es~ticas

como a1egorias nadonais e p6s-modernismo sao utilizadas para definir a
producio de pafses de primeiro e terceiro mundo. Em seus influentes arti
gos "Postmodemism,or The Cultural Logic of Late Capitalism" e "Third
World Literature in the Era of Multinational Capitalism", Jameson aponta a
a1egoria como a forma que define a produ.;:io artfstica do terceiro-mundo
enquanto que 0 pastiche, como forma p6s-modema. define a produ.;:ao do
primeiro mundo. Oposta a defini.;:io de alegorias nacionais de Jameson, em
que a hist6ria pessoal do indivfduo ~ sempre vista como uma alegoria da
situaliiO combativa e de ordem p(1blica da cultura e sociedade do terceiro
mundo, a arIe plIs-modema ~ tida comodeslocada de um sentido hist6rico,
ahistOrica, e transformadora do evento passado em uma comodidade que
pode ser consumida por diferenlras audi@ncias (p.69).

Apesar cia apli<:abiHdade das detini.;:aes de Jameson, um grande nti
mero de fiJmes contemporineos sugere uma hibridiza.;:io de formas e ex
peri&lcias podendo,em parte, serem explicados pela rapidez em que pro
du.;:aes culturaissao importadas e exportadas por diferentes nacionalida-
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des. Neste sentido, expan56ee, apagamentos, e/ou red~ das
fronteiras separando disciplinas e culturas propos... por Estudos CuJ.tw.is
podem auxiliar uma red~ das rela~ culturais como espa~ de
conflito e troca. ou simplesmente de aprop~. Diferentea textos~
modemos que representam ficcionalmente eventos passados da !Ust6ria
latino-americana apontaln uma re~ de interdepend~inte1ec:tual e
histOrica entre a produ~o arUstica de pafses de primeiro e terceiro mundo
tomando probJ.ematico justificar uma possivel separa~ dentro de-urn
contexto transnacional em que icones culturais, c6dig0s e referenda estlMi.
cas estabelecem re~oes de proximidade ene~ entre culturu viaja
das, ou traveling cultures (Clifford. p.l08). Nestesentido, termos como a
alegoria nacional e 0 pastiche p6s-moderno precisam. ser revistos: eles pe
recem coexistir no mesmo .texto questionando as fronteiras entre as !Ust6
rias de paises de primeiro e terceiro mundo.

Como uma ilustra~o, no filme de Carlos Diegues, Bye Bye Brasil, a
alegoria proposta pelo filme transp5e 0 nacional para revelar os mecanis
mas de interdepend~entre 0 Brasil e os EVA, mapeando a !UstOria dos
dois pafses com 0 usa de diferentes formas es~. 0 filme de Diegues
poderia ser definido como urn pastiche poJftico do processo de multicultu
ra~ao tomando forma no Brasil dos anos 70. A fotografia realista, como
cenas de um documenb\rio, ~ usada para ressaltar a devas~ Os efeitos
teatrais, onde os eventos sao filmados como uma represen~ teatral,
focalizam as rupturas culturais sofridas pelo nordestino e 0 nortista. As
metanarrativas ofereeem uma troca depa~entre audi@nda e atores, con
figurando, ao longo do filme, a frustracio dos artistas mambembes ao se
defrontarem com a televisao - para os artistas da Caravana RoIidai os
"espinhos de peixe", ou antenas de televisao, sao culpados peJa perda de
uma audi~ncia rural. Finalmente, 0 contraste produzido pelos fndios em
suas novas vestes cria urn efeito sll1Tt!a1ista, reveJando assim 0 groteaco <las
mudan~as. As ta::nicas usadas por Diegues nio apenas evidenciam a me
vihivel ruptura causada pelo proeesso de multiculturaliza~o,mas~
revelam 0 pOs-modemo no usa de diferentes formas e estilos. Dentro desta
es~ticap6s-modema, 0 filme de Diegues transgride 0 nacional prescrlto As
produ~Oes aleg6ricas de terceiro mundo investindo a fonna do pastiche
com uma nova leitura: 0 filme ~ uma leitura poJftica do transnacional numa
es~ticapOs-modema.

Seria possivel argumentar que Bye Bye Brazil eshi ainda situado dentro
das fronteiras de urn pats de terceiro Mundo; mas ainda assim, 0 filme
transcende 0 nacional para evocar a relacio de depend~entre 0 capital
multinacional e as riquezas naturais do que pode ser propriamente defi
nido como nacionaL No entanto, ~ no mapeamento das transforma~6esque
Bye Bye Brazil situa 0 estrangeiro: a cultura estrangeira ~ despida de seu
"glamour" - ela ~ apresentada como uma excresc~cia.No filme, 0 trans
vestimento de uma cultura tern 0 seu objeto correlato tam~m a nivel for-
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mal: a alegan. investe 0 pastiche de um sentido politico.
Film.es recentes como A Qmp10 • Carla de Ken Loach. Carlota Joaquina

de Carla Camuratti, WIIlJcer de Ale Cox ou A Misslo de Roland Jo~ ofere.
cem novas leituras do aleg6rico e do pastiche. Nestes filmes, a alegoria
sugen! uma~o intrinsica entre os pafses de primeiro e terceiro mundo .
e IleUS respectivoe passadoe hisi6ric08. A alegan. e 0 pastiche atuaIizam
diIcursos antigos IObre reIa~ de interdepend~ e poder, evidenci
ando uaim 0 poder da narrativa hist6rica como velculo de perpetua~oou
coNlCien~.0 pestiche, como forma es~ca, aprofunda as rela¢es de
proximidade entre 0 nacional e 0 estrangeiro, revelando 08 processos de
usimilacIo entre dilerentes culturu. Eu retomaria Aimportancia de Estu
doe Culbu'ais pull usinaJar as~ de confronto e hibridizacio entre
culturas, nacionaJidades, instituil;aes ~formas es~cas. A proximidade,
com eeus procel808 de assimilacio e ~turacio, exclui a possibilidade
de um produto nacional e,~' reinscreve 0 estrangeiro no
nacionaL Neste contexto, a . fronteiras, do nacional para 0

transnacionaJ, do discipIinar pull 0 interdiscipIinar, e do cultural para 0

multicultural, ajudam a redefinir processos atualizados no cinema contem-
~ podneo - processosestes que pedem novas de~6es.
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