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Os estudos culturais, durante muito tempo acusados de constitufrem um

campo vago, indefinido e carente de uma metodologia precisa, parecem co-

me^ar agora a dar origem a outras areas, que, bem cientes dessas crfticas, apre-

sentam focos e contornos precisos e metodologias bem estabelecidas. Com
The Practice ofCultural Analysis estamos perante um desenvolvimento e uma

deriva^ao no campo dos estudos culturais, que com este manifesto anuncia a

sua emancipate .
1

O presente volume constitui o cartao de visita da Amsterdam School of

Cultural Analysis (ASCA), tendo resultado da primeira conferencia da esco-

la. Nele se explicita que a analise cultural, conforme entendida e praticada pe-

lo grupo de crfticos que compoe este volume, quer-se como um estadio alem

das humanidades e dos estudos culturais e distingue-se em particular pelo

empenho do crftico em reflectir sobre o seu proprio papel na construto cul-

tural—o seu desejo da realidade. Mieke Bal, que fundou e dirige a ASCA, or-

ganizou e orquestra toda a obra, assinando nao so a introduto, como os ca-

pftulos introdutorios das varias sec^oes.

Se partirmos de uma definite geral dos estudos culturais como uma in-

vestigate e problematiza<;ao da natureza e implicates dos processos pro-

dutores da cultura e das condi<tes materials em que estes ocorrem, podere-

mos entender melhor onde reside a diferen^a da proposta da Escola de

Amesterdao; basicamente, ela alarga a responsabilidade dos agentes da cul-

tura. Propondo um entendimento da cultura como comportamento cultu-

ral, este passa a ser distribufdo por dois sujeitos, aquele que produz o objec-

to e aquele que produz conhecimento e significado sobre o objecto. A analise

cultural e, afinal, no percurso dos estudos culturais, uma reacte contra as

acusates de superficialidade e indefinite* Prova disso e a teorizate cui-

dada presente em varios capftulos do estudo, como a Introdut° de Mieke

Bal e os capftulos de Evelyn Fox Keller, Griselda Pollock ou Theo de Boer,

por exemplo.
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Bal sugere que, na analise cultural, a exposi^ao ocorre como num museu,

no espa^o do presente: o presente e um museu pelo qual andamos como se

fosse uma cidade, ja que o acto de expos^ao e uma forma especi'fica do corn-

portamento discursivo. Como Jonathan Culler acrescenta, num dos posfa-

cios, a pratica do museu “socializa o acto de auto-reflexao,” evitando a crista-

liza^o da pratica cultural. Dai tambem o subtitulo da obra, “Cultural

Memory in the Present,” que poderia constituir uma defini^ao breve da ana-

lise cultural: o recurso a memoria, ao passado, para a analise do presente. Ou-

tra das distin^oes do metodo, hera^a clara dos estudos culturais, e a inter-

disciplinaridade—excepto que a analise cultural nao e apenas o produto da

articula^ao de varias disciplinas; a analise cultural assume-se como a interdis-

ciplina, um processo de intermedia^ao de saberes que recorre a uma serie de

‘disciplinas colaboradoras.’

O conceito de agenda esta no centro da analise cultural. Afirma Bal que

os objectos culturais sao, antes de mais, uma exposi^ao, um tornar publico

—

logo, uma performance. O que distingue o trabalho da analise cultural, no en-

tanto, e que ele nao se centra na agenda do criador pura e simplesmente, mas

sobretudo na agenda da constru^ao de significado durante a analise. Para Bal,

e, afinal, na construc^ao de significado que reside a cultura. Determinante nes-

te aspecto e o factor espacial. E a localizagao que define a cultura nao como

um elemento estatico, mas como um processo. O sujeito/receptor nao conse-

gue evitar a sua posi^ao num lugar. A sua ‘fun^ao posicionaf (recorrendo ao

conceito de Kaja Silvermann) condiciona a forma como o analista cultural

constroi o significado. Inovador, neste aspecto, e o facto de o lugar tomar re-

levancia ante a linguagem, pela sua rela^ao com o corpo e a subjectividade do

sujeito e daf a sua influencia no posicionamento deste. O que se pretende na

analise cultural e, portanto, uma interac^ao com o significado no acto da sua

constru^ao. A analise cultural tern de ser tao movel quanto a cultura, tern de

ser um processo paralelo, de acompanhamento. Tambem por isso ha que in-

verter a rela^ao metodo/pratica; na analise cultural, e o metodo que depende

da pratica e nao vice-versa, embora o processo so seja dado por conclufdo no

momento da reflexao, do exercfcio do metodo sobre a pratica.

A unica forma de viabilizar a analise parece ser a apreensao da cultura co-

mo um discurso, pressupondo que os comportamentos culturais, voltando a

exposi^ao no museu, nao so emanam de uma inten^o de comunicar como

conduzem a comunica^oes/respostas, que formam, por si, novos comporta-

mentos culturais. Todas estas manifesta^oes sao, explica Bal, ‘actos de fala es-
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pecfficos, frequentemente mediados por meios extra-lingufsticos, mas acessi-

veis apenas atraves da linguagem. O que a analise cultural faz e criar signifi-

cado, mas autoconscientemente: o analista cultural descreve as estrategias dis-

cursivas que formam o objecto de analise, bem como o processo de

constru^ao de significado que o objecto sugere, mas o analista sabe, alem dis-

so, que ele proprio esta a construir um segundo objecto cultural. Parece en-

tao lfcito concluir que a analise cultural e uma meta-cultura, onde os crfticos

se analisam simultaneamente como agentes, os ‘cultural workers,’ como lhes

chamou Stanley Aranowitz.

Uma das reflexoes deste volume que mais contribui para dar substancia

teorica e refor^ar as potenciais benesses da analise cultural e “Desire, Distan-

ce and Insight,” de Theo de Boer, que propoe a delimita^o do campo em

duas fronteiras, desejo (‘desire’) e entendimento/penetra^ao (‘insight’). A pri-

meira significa o desejo da realidade, e a segunda o conhecimento erudito que

vem a ser integrado no desejo. A analise cultural e o percurso entre os dois

—

a ‘distancia—que ensina justamente a refo^ar o afastamento e a explora-lo.

A racionalizac^ao que caracteriza a analise cultural permite, por um lado, ul-

trapassar o receio que tambem constitui o desejo, e, por outro, encontrar no

entendimento a sensatez e a prudencia que garantem a tolerancia perante a

diferen^a. Por focar casos individuais e contextos precisos, a analise cultural,

na opiniao de de Boer, esta particularmente vocacionada para a aprecnsao da

diferen^a enquanto diferen^a. Como refor^a Mieke Bal, a rela^ao entre o ob-

jecto de analise e a constru^ao da analise e entendida como reciproca, por is-

so “caracteristicamente, o argumento raciocina com o oponente, e nao con-

tra ele, de forma a conduzir a uma critica de dentro [do texto]” (233 )
2

.

Os artigos deste volume encontram-se agrupados em tres grandes areas: a

memoria visual, o regresso de um close-reading renovado e a identidade e re-

levancia do metodo de analise cultural. Como Bal salienta, a organiza^ao do

livro pretende ser emblematica do que se quer que seja a analise cultural no

terreno. As tres sec^oes da obra manifestam, em primeiro lugar, a pratica, e

so a posteriori a reflexao acerca da constru9ao de conhecimento que a pratica

executou. A leitura dos capitulos deste livro flui sem se dar por isso, num pas-

so que se aproxima de facto do da visita ao museu de que falava Bal na intro-

du^ao. Para tal contribui bastante o recurso ao elemento visual, as imagens

que acompanham grande parte dos capitulos. Alias, a obra abre com uma re-

flexao sobre fotografia que funciona por analogia com a rela^ao entre o ana-

lista cultural e o objecto de analise: o preludio coloca-nos perante os fotogra-
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fos e as suas perspectivas, em vez da exposi^ao em si. “Prelude: Dia-logic,” de

Janneke Lam, ilustra bem o que a analise cultural pretende ser. Lam discute

a consciencia que o critico tern da complexidade do elemento visual: ao soli-

citar a aten^ao daquele que ve para a sua selec^ao, o critico esta necessaria-

mente a implicar o olhar e a interpreta^ao do observador num objecto da sua

escolha. Assim, a neutralidade dos elementos nunca consegue desfazer-se da

psicologia do fotografo nem de elementos de identidade como o sexo, a situa-

^ao cultural e a preferencia pessoal, que inevitavelmente intervem na perspec-

tiva do que e oferecido ao publico.

As tres sec^oes em que se divide o livro, independentemente prefaciadas por

Bal, estabelecem a discussao da identidade da analise cultural em rela^ao a tres

campos: a historia, os estudos literarios e as varias metodologias a disposi^ao da

nova ‘interdisciplina.’ A primeira parte do livro, sobre a memoria visual, consi-

dera a interference da perspectiva do passado e do instrumento de analise so-

bre as constru^oes do presente. Na segunda sec^ao, a proposta de regresso ao

close-readingmas em fun<;ao do discurso das identidades, agora reconhecido ele-

mento cultural, reinsere no mapa da reflexao academica a afei^ao e a inten^o

que os New Critics rejeitavam como falacias e que os desconstrucionistas con-

solidaram com a distin^o rfgida entre objectividade e subjectividade. “Close-ups

and Mirrors, The Return Of Close-Reading” instaura o close-reading como

pratica dialogica: “o texto nao fala por si, mas replica; a teoria nao vai conseguir

sobrepor-se ao objecto, nem obscurece-lo com os seus proprios contributos, im-

posi^oes e controlo. Entre o texto e a teoria, um espelho movel desloca-se para

tras e para diante, para iluminar o espa^o que a visao requer” (138). Na tercei-

ra parte, “Method Matters: Reflections On The Identity Of Cultural Analysis,”

mais que afirmar uma metodologia precisa, ao contrario ate do que Bal afirma

na introdu^ao, os artigos dao voz as tensoes existentes na nova interdisciplina,

confirmando o seu estadio experimental. A discussao permanece na propria sec-

qao de encerramento, tambem ela dialogica, com as perspectivas de William P.

Germano e Jonathan Culler, dois vultos no campo dos estudos culturais: Ger-

mano, o editor da Routledge que mais tern apoiado a promo<;ao dos estudos

culturais no mercado, e Culler, um professor universitario que tern acompanha-

do a evolu9ao do campo na academia e em particular a sua rela<;ao com os es-

tudos literarios. Figuras-chave em espa<;os de circula^ao e dissemina^ao do co-

nhecimento academico, a escolha destes dois testemunhos e coerente com uma

das principais preocupa^oes da analise cultural, a chamada a responsabilidade

na constru^ao cultural.
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Pelo meio estao dezoito capftulos, que lidam com diversas formas cultu-

rais, provenientes das esferas da cultura erudita e da cultura popular, indiscri-

minadamente. A pratica reflexiva que a analise cultural propoe e tonica co-

mum a todos eles, embora seja mais notoria nas analises praticas que em

alguns dos textos de teoria e, mesmo naqueles surja mais a laia de apendice

do que com a centralidade que esperarfamos. Passo a salientar alguns textos,

numa panoramica geral. “The Finishing Touch,” de Evelyn Fox Keller, da o

mote ao principio de reflexividade e reciprocidade subjacente a analise cultu-

ral. Ao explorar a tecnologia do olhar, apos a descoberta do microscopio,

Keller demonstra como o olhar toca necessariamente o objecto, e, portanto,

a manipula^ao e parte integrante do olhar. Em “Vermeer’s Women,” Nanette

Salomon argumenta que uma analise mais cuidada das tecnicas de pintura de

Vermeer permite contestar as ideias negativas tradicionalmente associadas as

representa^oes femininas nos quadros do pintor; o exercicio de auto-crftica

analisa brevemente como esta releitura faculta um entendimento positivo as

mulheres dos nossos dias acerca do seu papel civil e sexual na sociedade. Em
“Killing Men and Dying Women,” Griselda Pollock destroi as barreiras entre

a arte de elite e a arte popular, atraves de uma analise de dois l'cones culturais

dos Estados Unidos da decada de 50, nomeadamente, Jackson Pollock e Ma-

rilyn Monroe. Num dos artigos mais inspiradores do volume e de mais con-

sistente interdisciplinaridade teorica, Griselda Pollock analisa a constru^ao da

identidade contraditoria da ‘mulher artista’—na figura de Lee Krasner, pinto-

ra e esposa de Jackson Pollock,—face aos ingredientes de identifica^ao insu-

ficientes e contraditorios que a sociedade lhe oferecia: um modelo de artista

claramente masculino (Jackson Pollock) e um modelo de mulher exclusiva-

! mente feminino (Marylin Monroe). Com Carol Zemel voltamos a fotografia;

em “Imagining the Shtetl,” Zemel examina uma serie de representa^oes foto-

graheas da identidade judaica enquanto narrates culturais e visuais de nacio-

nalidade e a partir dai o contributo destas para a representa^ao dos judeus co-

mo ‘comunidade imaginada.’ Em termos de auto-reflexao, a analise permite

i tra$ar consideraqoes acerca das motivates do autor, ele proprio judeu, na re-

cupera<;ao desse peda90 da imagina^o judaica.

Em “Affective Reading: Loss of self in Djuna Barnes’s ‘Nightwood,’” Er-

nst van Alphen recupera aquilo que os New Critics condenavam como a fa-

lacia afectiva, ao argumentar que a leitura, como a analise, implica a perda

da identidade e da identifica^ao com as experiencias das personagens. Po-

rem, ao inves de cancelar a capacidade crftica, a experiencia afectiva da
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obra, explica van Alphen, ocorre sempre dentro da cultura na qual o livro sig-

nifica. J. Cheryl Exum consegue uma analise dialogica entre a pintura e a cons-

tru<;ao cultural, em “Is This Naomi?,” com a qual pretende demonstrar como,

enquanto receptores da cultura, podemos tomar decisoes sobre essa mesma cul-

tura. Explorando o androginismo de uma figura numa representa<;ao do Livro

de Rute num quadro do pintor pre-rafaelita Calderon, Exum pretende expor

como as constru9oes contemporaneas da sexualidade condicionam os recepto-

res a interpretar a figura como masculina, na expectativa de um modelo hete-

rossexual, ou feminina, de acordo com um modelo homossexual.

“Cultural Critique,” de Johannes Fabian e “Cultural Variety and Me-

taphysical Unity,” de Louis Dupre, apresentam duas reflexoes baseadas em

pressupostos diversos sobre a cultura. Focando a pintura no Zaire, Fabian ar-

gumenta que o exercicio da memoria, tradicionalmente associado a pintura na-

quele pais, transforma inevitavelmente o receptor num critico da cultura na-

cional, o que faz da arte um espa^o performativo; Dupre, por sua vez,

considera a constru^ao de significado enquanto produto da reflexao filosofica.

O capitulo subscrito por John Neubauer, “Cultural Analysis and Geistesgeschi-

chte alarga a ideia de tolerancia ante a diferen^a introduzida por Theo de Boer

no capitulo imediatamente anterior, “Desire, Distance and Insight.” Neubauer

acrescenta a necessidade de evitar a reconstru^ao dos objectos de analise com

recurso a formas de interpretagao puramente causais ou a criticas anteriores, as

quais devem antes tornar-se tambem elas objectos do escrutmio da analise cul-

tural. No ultimo capitulo, Jon Cook considera o possivel impacto dos estudos

culturais e da analise cultural na reestrutura^ao da Universidade, num momen-

to em que esta passa a virar-se essencialmente para o mercado, a ser mais um

instrumento para o aumento da eficiencia economica—a ‘tecno-universidade.’

A beira da ultima sec<;ao, Bal reparte a responsabilidade do projecto futuro

da analise cultural com os observadores’ William P. Germano e Jonathan

Culler. Germano aconselha o auto-conhecimento, a defini^ao precisa do cam-

po antes da partida para a analise de outros objectos; Culler articula as inten-

9oes da analise cultural, por um lado, com um projecto mais amplo de revisao

da Universidade e, por outro lado, de reformula9ao do proprio campo dos es-

tudos culturais. Tomando a analise cultural como “o lugar do sujeito domina-

do pela ansiedade,” Culler propoe que o seu modelo auto-reflexivo sirva de pa-

radigma nao so aos proprios estudos culturais, como a outras disciplinas, e que,

sobretudo, inicie um ‘lugar de imagina9ao,’ no sentido de reflexao e criativida-

de, que possa servir a renova9ao da propria ideia de Universidade.
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E diftcil resistir a ver neste projecto uma reac^ao contra as acusagoes de que

os estudos culturais tern sido alvo; um querer fazer melhor. Desta perspectiva,

a analise cultural surge como uma teoria auto-suficiente, por assim dizer, um

levar as ultimas consequencias as crfticas aos estudos culturais; afinal, a anali-

se cultural arroga-se a produzir conhecimento duas vezes. Desta maneira, e

com esta descendencia, dir-se-ia que nao falta produtividade aos estudos cul-

turais. Nem eles precisam que lhes digam quern sao.

Desta abordagem espero que fique a ideia de que com The Practice ofCul-

turalAnalysis estamos perante uma iniciativa seria de reavalia^ao do contribu-

te dos estudos sobre a cultura e de afirma^ao de um novo projecto, seja a ana-

lise cultural metodo, instrumento, inspira^ao, campo, processo, disciplina ou

interdisciplina—ou uma combina<;ao de tudo isto. A pratica da auto-reflexao

sobre a atitude critica promete um exerdcio permanente de avalia^ao da cul-

tura em forma^ao que podera ser salutar, embora tambem comporte riscos e

precise de melhoramentos. Por exemplo, seria mais convincente a centralida-

de da auto-reflexao se esta fosse mais articulada com o primeiro exerdcio de

analise, ou se, pelo menos, recebesse uma aten^ao equiparavel, pois e eviden-

te o desequilibrio entre a aten^ao dispensada a cada um dos dois momentos

de analise. Mas daqui podera derivar tambem aquilo que pode ser um risco,

e talvez seja o que os analistas culturais da ASCA estejam neste momento a

tentar evitar: que a reflexao sobre a reflexao se perca na contempla^o siste-

matica e degenere num maior investimento na teoria do que nas praticas.

Mieke Bal afirma, alias, que a inten<;ao e “manter os pes assentes na terra” e

esse devera de facto ser o maior desafio da nova interdisciplina. The Practice

of Cultural Analysis e, afinal, apenas o pontape de saida. Enquanto aguarda-

mos, o presente volume e estimulante para o critico de qualquer area.

Notas
1 Algumas referencias essenciais na defini^ao dos estudos culturais encontram-se em: Sto-

rey, John, ed. What is Cultural Studies?A Reader (NY: Arnold, 1997) e Grossberg Lawrence et

al., eds., Cultural Studies (NY: Routledge, 1992). Entre alguns dos projectos de aplica^ao dos

estudos culturais, saliento: Garber Marjorie et al., eds., Field work: sites in literary and cultural

studies (NY: Routledge, 1996) e Rado Lisa, ed. Modernism, Gender and Culture. A Cultural Stu-

dies Approach (NY: Garland, 1992). Para uma avalia^o da problematica da emergencia dos es-

tudos culturais de uma perspectiva academica portuguesa, ver: Antonio Sousa Ribeiro e Maria

Irene Ramalho, “Dos Estudos Literarios aos Estudos Culturais?,” Revista Critica de Ciencias So-

ciais 52/53 (Nov. 1998/Fev. 1999): 61-83.

2 Por uma questao de desenvoltura da escrita, optei por alargar a lingua da recensao as ci-

ta9oes da obra. As tradu^oes sao portanto da minha responsabilidade.
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